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O pre sent e volume do " Anudrio", relativo a 
1926, segue as mesmas nor mas do anterior, refe- 
rente ao bienio inicial da vida da Faculdade, isto 
e, de 1934 a 1925. 

Neste, como naquele, os novos professores, 
contratados para a regencia das cdtedras criadas 
a fim de atender ao funcionamento do terceiro ano 
dos diferentes cursos da Faculdade, tragam desevn- 
baragadamente, mas com intuito construtivo e ndo 
de critica, o pro grama de suas respetivas discipli- 
nas, dentro do desenvolvimento que, acaso, possani 
vir a ter no nosso meio. 

A relagdo dos "curricula vita;" desses pro- 
fessores, bem como as demais secgoes do volume 
precedente, sdo mantidas no atual. 





I 

O MfiTODO NAS ClfiNCIAS SOCIAIS 

Aula inaugural dos cursos universitarios 

PELO 

Prof. Antonio de Sampaio Doria 
CATEDRATICO DE DIREITO POLITICO 

Nunca a humanidade precisou, tanto como hoje, de concien- 
cias que a iluminem. Em lugar do cepticismo, que corroi e ani- 
quila, as convicq5es sem eclipse, que removam montanhas, e cons- 
truam. Os homens cujos paSsos nao vao nem vem sao como 
naus que perderam o leme numa tempestade, e ficaram a mierce 
dos vagalhoes que as aqoitam. Hoje, os povos so se salvam 
das calamidades internas, como as onipotencias irresponsaveis, 
que, por toda parte, bramem como feras, ou das catastrofes in- 
ternacionais, como a que, neste momento, sacode e ameaqa con- 
flagrar o velho continente, se forem, no duro trato da vida, um 
viveiro de homens de cultura politica, de convicqdes inabalaveis, 
de absoluta inteireza moral. 

Por isto nao ha, e maiormente para nos (o pats mais cobi- 
cado pelos imperialismos estrangeiros), problemas de importan- 
cia igual ao da educaqao publica. 

Ja ninguem hoje ere na divisao do universo em dois mundos 
contraditorios: o mundo fisico, regido por leis, e o mundo moral, 
onde nao haja causas nem efeitos. Nao. O mundo moral tambem 
se rege por leis. O que for soara, so e norma entre os que tive- 
rem o cerebro vazio de senso, como o azar que persiga nao e 
senao ingenuidade das almas simples, ou superstiqao das inteligen- 
ci'as sem logica. A verdade e haver, por toda parte, causas e efei- 
tos. 

Ora, uma das leis mais certas, na vida social, e que as me- 
Ihores instituiqoes em povos cultos dao os peores resultados em 
povos sem cultura. Nao e porque o presidencialismo floresqa 



num pais como os Estados Unidos que haja de frutescer na Ca- 
fraria ou na Etiopia. As mesmas causas so produzem os mes- 
mos efeitos, nas mesmas circunstancias. 

E as circunstancias, aqui, sao principalmente a raga, o solo,, 
as relrgioes, a riqueza, os costumes, as tradiqoes, a educaqao do 
povo. A educagao sobretudo. E' a chave para a soluqao de 
todos os problemas sociais, desde a educaqao primaria por onde 
todos comeqam, atraves da secundaria com que se lastreia o es- 
pirito, ate a dos institutes universitarios, onde o homem se ha- 
bilita para a revela^ao dos misterios, onde se aparelha para o 
desafio dos destines, e onde se apruma para a dignidade da vida. 

Bern haja, pois, os que idearam e fundaram a Universidade 
de S. Paulo. Bern haja os que Ihe nao regateiam os elementos 
com que nao se estiole em flor de carrascais. 

Quando aceitei a regencia da cadeira de Direito Politico, na 
Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras, foi com o pensamen- 
to de, ainda aqui, servir como possa, a minha patria, servindo a 
Universidade. Farei aqui como na catedra que professo na Fa- 
culdade de Direito. Ali, nunca restringi o ensino a um bate-boca 
de doutrinas, a predicas frias, ou a exposiqoes dogmaticas. 
Mais do que saber o que os outros pensem, importa saber por 
observaqao propria, quando nao se alcance "o saber so de ex- 
periencias feito". 

Dai, a preocupaqao preliminar e absorvente dos metodos 
com que se hao de estudar os fenomenos sociais. Nesta mate- 
ria, a confusao e tamanha, que nao se entendem, ainda hoje, os 
sociologos ao menos sobre o que seja um fato social, sbbre a sua 
natureza intima, os elementos intrinsecos de sua existencia. 

ESCOLA FRANCESA 

Ougamos, por exemplo, a Durkheim. Entende ele que doi? 
caracteres essencializam o fato social. 

O primeiro e a exterioridade aos individuos; fatos sociais 
sao maneiras de agir, de pensar e de sentir «exteriores» aos in- 
dividuos, sao conciencias coletivas, que se nao confundem com 



as reperesentaqoes individuais. Ao exercer, por exemplo, sua 
missao de filho, irmao, esposo ou cidadao, o homem cumpre de- 
veres que nao criou, definidos, antes dele, nos preconceitos, nos 
costumes, no direto. Ainda mesmo quando estes deveres es- 
tao de acordo com os nossos sentimentos e Ihes sentimos inti- 
mamente a realidade, esta nao deixa de ser objetiva. «Quan- 
tas vezes, alias, acontece que ignoramos certos pormenores das 
obrigaqSes que nos incumbem, e, para conhece-los, precisamos 
consultar o codigo e seus interpretes autorizados; da mesma ma- 
neira, as crenqas e as praticas da vida religiosa: o crente as en- 
contra completas ao nascer». «E, se elas existem antes dele, 
e porque existem fora dele». Maneiras de pensar, de sentir e 
de agir, em suma, que preexistem e sobrexistem a cada individuo, 
sempre fora deles, eis os fatos sociais. 

O segundo carater do fato social, para esta escola, e o poder 
coercitivo. Os fatos sociais exercem aqao coativa sobre as con- 
ciencias individuais, isto e, sao dotados de um poder de constran- 
gimento, em virtude do qual se impoem aos individuos. fiste 
poder coator se manifesta por duas formas principais. Ora e 
a forqa da polrcia, que previne ou reprime; ora e a reprovaqao 
publica, que intimida com sanqSes puramente morais. Mas sem- 
pre coaqao. Posto nao seja o poder coercitivo a unica diferenqa 
especifica dos fatos sociais, como a racionalidade nao o e do 
homem, ele e, sempre, a pedra de toque, para verificar se e, ou 
nao, social um fato. 

Em resumo, o fato social, para a escola de Durkeim, e uma 
realidade exterior aos individuos, e com poder coercitivo sobre 
eles. 

CONCEPCAO INTEGRAL 

Nao nos parece, porem, que esta concepqao seja integral- 
mente verdadeira. Nao se contesta a impossibilidade dos fatos 
sociais com individuos isolados. E' igualmente incontestavd que 
os fatos sociais nao nascem nem perecem com cada individuo; 
mas se geram e se desenvolvem na conciencia dos homens. Sem 
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os individuos, eles sao nada. Se nao sao criados por este ou 
aquele individuo, foram surgindo, e se vao avolumando, pouco 
a pouco, por influencias individuals, atraves das geragoes suces- 
sivas. Nao sao produto de urn individuo; mas o sao de todos, 
em conjunto. Entao, porque, ao nascer, ja encontrei a lingua- 
gem, a religiao, o direito, hei de concluir que o direito, a religiao, 
a linguagem, nao estao em mini, sao realidades fora dos indivi- 
duos? Nao nos parece de todo certo. O direito, a religiao, a 
linguagem, por exemplo, existem realmente fora de mim, mas 
tambem existem em mim. Quando fora de mim, como antes 
do men nascinrento, ou depois da minha morte, nao estao simul- 
taneamente fora de outros homens. Estao sempre dentro de 
individuos, sem serem produtos exclusivos de cada um, nem pere- 
cerem com qualquer deles. 

O que, em verdade, caracteriza o fato social, e nao poder 
ele existir em nenhum individuo, sem o concurso de outros indi- 
viduos. E' sempre uma relaqao. Relaqao de homens para com 
homens, maneiras de pensar, de sentir e de agir, que resultam 
da coexistencia humana, de influencias reciprocas de homem a 
homem, e continuadas na corrente das geragoes que se sucedem. 

Jamais maneiras puramente individuais de pensar, sentir ou 
agir. Em lugar da exterioridade aos individuos, a essencia pri- 
vativa do fato social e ser ele uma relagao de homens para com 
homens. 

Exemplifiquemos. O jogo. E' um fato social. Mas em 
que consiste ? Trata-se do jogo de roleta. O que banca, pro- 
mete pagar dezenas de vezes a quantia jogada no numero que der. 
O que joga arrisca a ficha em certo numero, na espectativa de Ihe 
ser dadivosa a sorte. Eis ai uma relaqao de h|omem para com 
homem, um acordo de vontades que vincula, criando exigencias e 
obrigaqoes. Sem duvida, antes de existirem os dois individuos que 
figuramos, o jogo ja existia, e, por certo, existira, depois que eles 
se forem. E superior a estes dois individuos, como a quaisquer 
outros. Mas, antes deles, ja era rela^ao entre individuos; e, depois 
deles, ira constituir-se, igualmente, de relaqoes entre novos individuos. 
S< mpre rela^oes humanlas, e nao exterioridades aos individuos. 



ANTECEDENTES E CONSEQUENTES 

Mais ainda. Alem de relaqao humana, o fato social so se 
pode considerar completo, quando entrelaqado em antecedentes 
e conseqiientes tambem. Mas so se pode haver por fenomeno 
social na sua inteireza o complexo de uns e outros em relagao 
de causalidade. 

A sociologia e ciencia. i\las ciencia e sistema de leis. E, ~e 
lei e rela^ao constante entre antecedentes e conseqiientes, onde 
quer que se nao verifiquem antecedentes e conseqiientes, nao se 
podera suhir ate as leis, e, pois, nao havera sociologia. Nao 
basta, por conseguinte, para se haver urn fato social, susceptivel 
de lei, nao basta para ter um fenomeno social integral, nem o so 
antecedente, nem o so conseqiiente. Haver por fenomeno social so 
um, ou so outro, seria mutilar a realidade. 

Complexildade semelhante se da em outras ciencias. Tra- 
ta-se, por exemplo, do aparecimento de cloro e hidrogenio com 
a passagem de uma corrente eletrica, numa solu<;ao de acido clori- 
drico. Quern se limitasse a observar esta passagem, supondo lidar 
com o fenomeno integral, teria do fenomeno uma ideia erronea, 
falsa e falha. E' necessario, para Ihe conhecer a lei. alem de verifi- 
car que a decomposiqao se opera com a dissoluqao do acido na 
agua, observar os efeitos da passagem da corrente eletrica. Veri- 
ficara o aparecimento de cloro num polo, e de hidrogenio no 
outro, em volumes iguais, e pesos diferentes. Sem relacionar este 
resultado com as suas causas, o fenomeno aqui observado nao seria 
completo. Como este, qualquer fenomeno quimico e relaqao entre 
antecedentes e conseqiientes. 

Porque, entao, em sociologia, ha de o observador mutilar o 
fenomeno social, quando Ihe investiga as leis? Quer, por exem- 
plo, compreender o fenomeno do divorcio. Ha uma separa<;ao 
entre marido e mulher. Mas a separa(;ao em si nao e o feno- 
meno completo. A que lei este fato isolado nos poderia levar? 
A nenhuma. E' preciso observar as conseqiiencias da separa- 
qao dos conjuges: conseqiiencias na educaqao dos filhos. cu]o 
lar se quebra, na situaqao economica, de que a vida nao pres- 



cinde, no bem-estar de todos, a maneira de cada qual. A sepa- 
ra^ao dos casais, os sens antecedentes e as suas conseqiiencias, e 
que constituem, juntos, o fenomeno social completo. Se se 
puder fixar a relagao constante entre o antecedente da separaqao 
e os resultados que Ihe decorrerem, ter-se-a entao a lei. Mui- 
tas vezes, o problema se com plica, por que as conseqiiencias do 
fato — no caso, o divorcio — nao sao as mesmas, conforme o am- 
biente social; elas variam com a ra^a ou a indole dos conjuges. 
os preconceitos, as religioes e as circunstancias que tracem os 
contornos, o relevo e a cor de cada sociedade. Mas, no mesmo 
ambiente, na mesma civilizaqao, na mesma indole racional, ha 
de haver certa constancia entre o distrato do casamento e os 
seus efeitos na educate dos filhos, na economia domestica, na 
consideraqao publica, no bem-estar dos interessados. 

Sera precise exemplificar mais ? O fenomeno social e um 
complexo de rela95es humanas, e as rela95es entre estas rela- 
9oes sao as leis. 

CONFLUfiNCIA DE CAUSAS 

O fenomeno se complica ainda mais pela confluencia das 
causas. As redoes humanas que constituem os fatos sociais 
sao atividades de homens para com homens. 

Mas as atividades humanas sao execu9oes do que se haja 
deliberado, e as deliberaqoes resultam do que se pense e sinta. 
Pensar envolve a capacidade de perceber e de raciocinar. 

Ora, sabe-se que a capacidade de ver, ou perceber, e a de 
prever, ou raciocinar, se baseiam em dados faliveis dos sentidos. 
Sabe-se que, na elabora9ao mental, nem sempre o espirito se liber- 
ta da fantasia criadora. De modo que a visao e a previsao podem, 
a cada momento, estar truncadas, erradas, ou ser fantasias. 

Ha homens a quern a cultura, o habito da observa9ao e 
qualidades pessoais ensejam menor falibilidade no pensamento. 
De modo que uns veem e preveem mais e melhor que outros. 
Mas todos podem errar no que pensam. 



Com maiores razoes, no aspecto dos sentimentos, dos ins- 
tintos, dos habitos, que levam o homem a transvios maiores. As 
fonjas impulsivas ou inibitorias chegam, as vezes, a cegar. Pou- 
cos os que tern complete dominio sobre suas paixoes. Ora, a 
atividade de homens sobre homens, elemento constitutivo do 
fato social, resulta de inteligencias precarias, habitos por vezes 
desorientados, e sentimentos parciais e perturbadores. 

Dai, a diversidade, nao raro desorientadora, das circunstan- 
cias em meio das quais se processam os fatos, impedindo que, em 
cada fenomeno, se nos depare uma causa simples. O que se 
encontra, quasi sempre, e uma confluencia de causas, causas 
por vezes inumeraveis, que dificultam, ate as raias da impossi- 
bilidade, a investigaqao feliz das leis. 

FATOS CONTRADITORIOS 

A complexidade dos fenomenos se agrava com as variances 
da conciencia individual. Suponha-se a educagao moral, que e 
urn dos fatos sociais mais de preqo. 

Sao dois pais que seguem sistemas diferentes na formaqao 
dos seus filhos. Urn deles agiu de tal modo, que o filho se 
perverteu, ou se desfibrou. O outro, ao contrario, logrou fazer 
do filho um homem de aqao, energico, firme e de bem. Eis ai 
dois modos de a^ao social, produzindo duas conseqiiencias opos- 
tas. Ambos os autores das aqoes educativas pretendiam lograr 
a formaqao moral das crianqas, que educavam. Admitindo a 
eqiiivalencia das circunstancias, como serem os educandos da 
mesma idade, da mesma capacidade e da mesma indole, como 
as aqoes sobre eles exercidas foram diferentes, os resultados 
delas foram o amesquinhamento de um, e o enobrecimento de 
outro. Isto e o que se observa todos os dias. 

Ao sociologo cabe verificar as relaqoes constantes mini e 
noutro caso. Registando as duas leis, nao saira da realtdade 
objetiva. Verificara o que ha, tal como e. 

2 — ANUARIO 



CLASSIFICACAO DOS FATOS 

Mas nao podera negar a diferenqa dos dois casos, na apa- 
rencia iguais, mas contrarios na essencia. Quando o educador 
age sobre o educando, respeitando-lhe as leis cerebrals, os re- 
sultados sao favoraveis ao desenvolvimento do educando. Quan- 
do, porem, na sua aqao educativa, o educador pde o seu arbi- 
trio contra as leis naturaie, o pobre do educando sai prejudica- 
do, em vez de beneficiado. Nao pode o sociologo, diante de fa- 
tos do mesmo genero, mas de especies diferentes, deixar de ca- 
taloga-los em grupos diferentes. De urn lado, os que atendem 
as necessidades da conserva^ao e desenvolvimento da sociedade; 
e, do outro lado, os que Ihe contrariam as leis da conserva^ao e 
desenvolvimento. £ assim que certos fatos sociais sao rotula- 
dos de crimes, e outros de direito; sao uns normais, e outros 
patologicos. 

Sociologds, como o proprio Durkheim, proclamam a im- 
portancia da classificaqao dos fatos sociais, a luz da sua norma- 
lidade. As duas ordens de fatos sao estas: 

1.°) os que salo tudo o que devem ser, os fenomenos nor- 
mais, e 

2.°) os que deveriam ser diferentes do que sao, os feno- 
menos patologicos. 

O grande embarago esta em acertar com o criterio da nor- 
malidade. 

Durkheim tern como criterio dos fatos normais, em pri- 
meiro lugar, a generalidade do fenomeno, segundo «as condi- 
coes gerais da vida coletiva no tipo social considerado», e, em 
segundo lugar. a sua conformidade com «a parte media e imutavel 
do senso moral». 

Esta doutrina nos parece, porem, deixar o problema nas 
mesmas incognitas. Sao fenomenos gerais o homicidio, o rou- 
bo, a mentira, a trai^ao, a venalidade, e todos eles sao patolo- 
gicos. Logo, a generalidade nao caracteriza o fato normal. Nem 
tao pouco se pode definir a normalidade, invocando a confor- 
mklade cum o senso moral imutavel. O mesmo seria definir 



o homem como o ser humano. Que c o senso moral imutavel: 
Nao sera a intuiqao profunda do normal? 

Ha quern tenha por normal as medias humanas, segundo as 
condiqoes peculiares de cada agrupamento social. 

Nao nos parece certo. Nas sociedades em decadencia, a 
media e patulogica, e a excepqao e que seria normal. 

(?) que nos parece criterio, para classificar os fenomenos 
sociais em normais on patologicos, e a sua conformidade as 
leis on condiqoes da vida humana. Ser ou nao geral urn fato, 
nada colhe. Importa, porem, o sen respeito as leis da vida in- 
dividual e social, isto e, da vida humana. A per'fidia, o furto, o 
homicidio, porque hao de ser fatos patologicos, senao porque 
contrarios a conservacao e desenvolvimento dos homens? A 
lealdade, o respeito ao trabalho e a vida dos outros, do outro 
lado, nao sao fatos normais, senao porque conformes com as 
leis da coexistencia humana. Assim c.omo o homeim normal e 
o que tern e exerce capacidade de adaptaqao as leis da vida, os fa- 
tos normais da sociedade sao os que Ihe respeitarem as condiqdes 
de vida e desenvolvimento. 

Tenha-se, porem, este ou outro criterio seletor, as dife- 
rencjas especificas dos fatos sociais nos levam a classifica-los em 
doiis grupos: os que favorecem a integraqao social, e os que con- 
trihuem para a desintegraqao social. Os primeiros sao, e de- 
vem ser. Os segundos, ao contrario, sao, mas deveriam ser di- 
ferentes do que sao. 

Sam esta classificaqao geral, os sociologos nao poderiam 
compreender os fatos sociais em toda a sua plenitude. Nao 
que Ihes cumpna doutrinar o que deve ser, conitraposto ao que seja. 
Tanto o que deve ser. como o (pie nao deve ser, «.sao». Trata-se. 
em ambos os casos, de fenomenos com existencia propria, rea- 
lidades objetivas. Se o grupo do que deve ser se constituisse 
de seres fora das realidades, fic^oes, cjuimeras, ideais ou Utopias, 
claro esta que a ciencia teria side posta a margem. Mas tra- 
ta--e de fenomenos sociais, que de outros decorrem, e que ge- 
ram novos. Todos, realidades objetivas que s'e podem obser- 
\ar. C) homicidio «e». «exi^te». e fenomeno social de todos os 
(has. Da mesma forma, o respeito a vida alheia. A perversao 



pedagogica e fato observavel; da mesma forma, a educaqao 
moral. A hipocrisia, a adulaqao, a falsidade, preexistem a este 
ou aquele individuo, e sobrevivem indefinidamente a cada qual; 
da mesma forma a lealdade, a polidez e a sinceridade. Todos 
sao fatos socials. Mas diferentes entre si, nos atributos es- 
pecificos. Dai, as suas classificagoes, e, entre estas, a distin- 
(jao por excelencia, em qualquer dos ramos da sociologia, em 
fatos normais e fatos anormais, entre o que e, e deve ser, e o 
que e, mas nao deve ser. 

LEIS PSICOLOGICAS 

Ainda algumas outras consequencias da interferencia dos 
individuos nos fatos sociais. Embora nao sejam eles produtos 
exclusivos da vontade deste ou daquele individuo; embora exis- 
tam antes e acima dos arbitrios individuals, e sobre os indivi- 
duos atuem com forqa mais ou menos coatora, pode cada indi- 
viduo levar ou atirar a sua pedra na construqao ou na destrui- 
^ao dos fatos sociais. E' conhecida a aqao de certos homens, 
substituindo ou reformando instituiqoes, a aqao dos condutores 
de guerras, agitadores e revolucionarios ate por indole. Nao 
so inter-agem o fato social e a vontade individual, como, na sua 
genese e desenvolvimento, sao os fatos sociais cria^ao de von- 
tades humanas atraves das gera^oes, sob a pressao irresistivel 
das necessidades da vida. 

Como produto dos homens, posto que, em cada momento, su- 
periores as vontades do individuo, os fenomenos sociais estao 
sujeitos ao imperio incontrastavel de leis psicologicas. Ao con- 
trario dos fisicos ou astronomicos, os fenomenos sociais se pren- 
dem a uma causa psicologica. a certas conciencias que atuam 
como causa da aqao do individuo na trama das relaqoes sociais. 
Quando duas pessoas se associam num negocio, o que princi- 
palmente as move e a previsao do lucro. Nao importa que o 
contrato travado seja disciplinado por leis obrigatorias. O cer- 
to e que, sem a aqao individual, o fenomeno do contrato desa- 
parecia. E esta a^ao individual tern uma finalidade, na hipo- 
tese: a esperanga do lucro. Quando um operario contrata, numa 
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fabrica, os seus serviqos, o que impuMona as vontades contra- 
tantes e a previsao de vantagens economicas. Quando alguem 
pratica um ato de benetnerencia, o que o inspira, se nao foi a 
preocupaqao de nomeada, foi o desejo da consideraqao publica, 
a satisfagao do bem pelo bem. Sempre a conciencia de um fim, 
que atua, no momento, como causa da interferencia dos indivi- 
duos na produqao do fato social. 

Nem sempre se alcanna o fim desejado. Entra alguem 
numa revoluqao com o fito de um saneamento politico, e o que 
dela resultou foi o agravamento dos males contra os quais foi 
deflagrada. Organiza-se uma sociedade anonima, para a explo- 
raqao de certo comercio, e, antes de qualquer dividendo, ela faliu. 
As conseqiiencias daquela rebeldia e desta associaqao foram con- 
trarias as finalMades previstas, cujas conciencias atuaram como 
motores dos fatos. Nem por isto a conciencia de um fim deixou 
de existir. Tramam dois bandidos assalto noturno a residencia 
de um milionario, ou promove um povo guerra de conquista. O 
que, nas duas hipoteses, os agita, e a previsao de certas vanta- 
gens economicas. Aconteceu, porem, que o assalto nao surtiu o 
efeito esperado, porque foram presos os assaltantes, ou nao pude- 
ram carregar os objetos furtados. Da mesma forma pode ter 
sido mal sucedido na sua empresa o povo conquistador, diante da 
resistencia heroica do povo contra o qual se levantou em armas. 

Em qualquer hipotese, na composiqao dos fenomenos sociais, 
os fatos antecedentes, ou causas, nao escapam as leis psicologi- 
cas das finalidades que os inspiraram. Nenhum fenomeno so- 
cial se isenta destas leis. O estudo independente delas sera 
sempre incomplete, manco, falho. A realidade social ficara, na 
concepqao do observador, desfalcada de um de seus elementos, 
forjando-se, destarte, um mundo diferente do real, e impossibili- 
tando a compreensao do fenomeno em sua plenitude. 

PARCIALIDADE DO OBSERVADOR 

Toda esta complexidade exige do sociologo o maximo rigor 
logico de suas observaqoes. A parcialidade do observador e um 
tapa-olhos tenaz. Aquele que, no exame da realidade, leva de 
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caso pensado o proposito de contradizer seja como for, ou de 
enquadrar as realidades nas crenqas que apostole, jamais verifi- 
cara as leis das realidades que observar. Grande parte da lite- 
ratura politica e obscura, fergiversaute e ©steril, porque os seus 
autores se preocupam mais com demonstrar teses do que espe- 
Ihar fielmente a realidade dos fatos. Falta aos seus autores o 
espirito cientifico, na sua repulsa ao imperio de ideias preconcebi- 
das. A imparcialidade que cumpre, esta em ver, registar e tes- 
temunhar as coisas como sao. As opinioes «a priori» devem ce- 
der o lugar as conclusoes «a posteriori». Ao observar os fatos, 
e natural que se formulem hipoteses, se admitam suposiqdes, se 
tomem atitudes provisorias, que a experiencia confirmara ou in- 
firtmara. Mas deixaria de ser imparcial o observador que se ob- 
cecasse em demonstrar a sua hipotese, a sua ideia preconcebida, 
a teoria de que estivesse convencido. O que deve e aceitar as 
conclusoes, sejam quais forem, a que a observaqao das realidades 
o conduzir. 

Certo, nao e para qualquer observar com rigorosa logica os 
fenomenos sociais Nao' podemos encerra-los num laboratorio 
e provocar-lhes experiencias, como em quimica. Trata-se de 
rela^oes humanas, que se processam em toda parte, atraves dos 
tempos, e cujas experimentaqoes podelm gerar males e hecatom- 
bes irreparaveis. 

OBSERVACAO INDIRETA 

Para conhecer muitos deles, e preciso lanqar mao dos tes- 
temunhos, dos documentos, das estatisticas. A observa^ao, 
alias, que predomina, e a indireta, e dai a necessidade de escoi- 
mar, com redobrada cautela, os dados que nos chegam ao conhe- 
cimento. Podem eles estar inquinados de parcialidade. Podem 
ser incompletos, mal observados, ou mal contados. Quasi sem- 
pre a realidade real e diferente da noticia que dela se tern. Quern 
pode assegurar a verdade liquida de qualquer versao sobre fa- 
tos de epocas remotas? As interpretacSes dos historiadores nao 
admira que muitas vezes divaguem, se raramente chegam dois 
homens a se entender bem sobre fatos contemporaneos, ainda 



quando sejam deles testeimmhas de vista. E sent os dados, 
embora imprecisos e cambiantes, da observaqao alheia, ninguem 
logra conhecer e compreender com inteireza os fenomenos so- 
ciais. 

PROCESSOS DE INFERfiNCIA 

Releva ainda observar o maior numero possivel de fatos, 
confrontar entre si os dados das observaqoes alheias, e estes 
com os que tivermos de observaqao pessoal; levar em eonta a 
parcialidade maior ou menor dos observadores; dar os descon- 
tos da fragilidade mental do homiem, agravada pela complexi- 
dade das causas, pelo embaraqo em dar com elas, pela neutra- 
lizaqao de umas por ontras, e pelo fugidio com que, as vezes, 
se apresentam ao ol'har, ainda quando arguto, do observador. 

Nenhum fato social, como ja notamos. decorre de uma cau- 
sa simples. Os antecedentes costumam ser numerosos; as cir- 
cunstancias em perpetua varia^ao; causas multiplas, quasi im- 
perceptiveis, ou furta-cores, desfecham os mesmos resultados, 
as mesmas conseqiiencias. Isolar num fenomeno um fato an- 
tecedente, em meios dos fatos coexistentes, para verificar o con- 
seqiiente que subsiste com a eliminaqao dos demais anteceden- 
tes, e, entao, considerar o antecedente que se isolou como causa 
do conseqiiente que nao desapareceu, e dos trabalhos mais ar- 
duos em ciencia social. 

A investigaqao tambem se poderia realizar por outro pro- 
cesso. Se um antecedente pode ser excluido, permanecendo 
o conseqiiente, ja se pode concluir que este antecedente e este 
conseqiiente nao estao relacionados por causa^ao, nenhuma re- 
la<;ao de causa os liga. Mas, se a eliminaqao de um antecedente 
e acompanhada pelo desaparecimento do conseqiiente, a conclu- 
sao logica e haver, entre eles, relaqao de causalidade. Observa- 
-se. por exemplo, que onde se absolvem por sistema os crimino- 
sos aumenta a criminaliidade. As condiqoes economicas, o grau 
de educaqao piiblica, a indole do povo e seus costumes podem 
influir na criminalidadc. Mas, se a circumstancia da absolviqao 
sistematica subsistir, verifica-se invariavelmente o aumento da 
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criminalidade. Logo, entre este fato e aquele ha uma relaqao 
de causalidade. 

Ainda, alem do metodo da concordancia e da diferenqa, se 
poderia, em certos casos, aplicar o processo das variaQoes con- 
comitantes. O aumento ou a diminuiQao de certo antecedente, 
num complexo de causas, determina o aumento ou diminuiqao 
do conseqiiente, num aglomerado de efeitos. Logo, acham-se 
este e aquele ligados por causagao. Um fenomeno, assinala 
Stuart Mill, que varia de certo modo todas as vezes que outro 
varia do mesmo modo, e ou a causa ou o efeito deste fenomenov 

Suponham-se a oferta e a procura de um produto, e o seu 
preqo. Se aumenta a oferta, ou diminui a procura, merce da abun- 
dancia do produto, o seu preqo desce. Se rareia a oferta ou 
cresce a procura, pela escassez do produto, o seu preqo sobe. 
Podem outras circunstancias intervir, como a diminuiqao da 
capacidade aquisitiva dos consumidores. Neste caso, ainda que 
escasseie o produto e decresqa a oferta, pode o pre^o nao se ele- 
var. Mas, mantidas as mesmas circunstancias, as variaqoes da 
oferta ou da procura, determinadas pela abundancia ou escas- 
sez de certo produto a venda, sao seguidas das variaqoes, no 
mesmo sentido, do preqo deste produto. Logo, e de causalida- 
de a relaqao entre o preqo das coisas e a sua maior oferta e me- 
nor procura, ou maior procura e menor oferta. 

Em suma, os processes de investigaqao cientifica em socio- 
logia sao, ate certo ponto, os mesmos das ciencias biologicas: a 
observaqao imparcial, a sugestao das hipoteses, as comparaqSes 
dos fatos, a influencia das leis. 

Mais ainda. Os fenomenos socials se distinguem dos ou- 
tros por elementos especificos, e, por isso, o metodo da sociolo- 
gia tern de se adaptar a estas diferenqas. A maior delas e a con- 
ciencia dos fins, como forqa propulsora dos fatos. Por isto, em 
sociologia, alem da seqiiencia dos fatos, se imp5e a consideraqao 
do cientista a finalidade psicologica, que os promove. 

As sociedades humanas sao organizaqoes de pessoas para 
a obtenqao de fins comuns, em beneficio de cada qual. Os fa- 
tos sociais nascem para beneficiar homens; firmam-se em cos- 



tumes ou institu'iqSes para o bem coletivo, e nao para a desgra- 
9a e aniquilamento do homem. 

UTILIZACAO DAS LEIS 

Nao e sem replica a doutrina de que a ciencia nada tem que 
ver com a possivel utiliza9ao de suas leis. Certo, a ciencia pura 
e, desinteressada, e nao e porque em nada possa favorecer os 
homens que um sistema de leis deixe de ser ciencia. Mas nao 
se investigam leis senao para o seu ulterior aproveitamento. O 
homem aprende para melhor viver. Sem condicionar a ciencia 
a fins utilitarios, a sociologia nao se concebe sem a conciencia 
dos objetivos, sem a previsao dos fins, como elemento intrin- 
seco, seja qual for o fenomeno social. Normalmente, os fins 
previstos, ou queridos, tendem a bemfazer aos homens. Pode 
acontecer qu'e os beneficios previstos sejam em favor de uns 
contra outros. Como pode acontecer que o objetivo de certos 
fenomenos comuns nas sociedades humanas seja insinuar dis- 
cordias, semear maleficios, ou promover catastrofes. Mas sem- 
pre, em todo fato social, a conciencia dos resultados e a causa 
primaria, a que se juntam fatores de emergencia, circunstancias 
ocasionais, que a reforcem, ou a enfraque9am. 

CIENCIA E NAO ARTE 

A consideraqao da conciencia dos resultados nos fatos so- 
ciais, nao reduz, contudo, a sociologia a um formulario de nor- 
mas praticas. Continua ciencia, e nao arte. Os preceitos de 
aqao devem seguir e nao preceder a verificagao das leis. E a 
sociologia investiga. Mas investiga, sem mutilar a realidade 
dos fatos. A sociologia e ciencia que compreende, na sua in- 
teireza, os fenomenos sobre que recai, em lugar de teorias sobre 
elementos dispersos ou aspectos isolados destes fenomenos. Em 
outra qualquer ciencia, ter-se-a dito quanto baste, dizendo-se 
«como» se produzem os fatos. Nas ciencias sociais, porem, nao 
basta o "como", senao tambem o "para que", como bem acen- 
tuou Ihering. Para que a linguagem, para que a instituiqao 



da familia. para que os tratados e as guerras, para que a reli- 
giao, ou o Estado? Todos estes fenomenos visam fins, buscam 
propositos, se determinam pela conciencia dos resultados. E 
esta conciencia e parte integrante no fenomeno social. As leis 
da vontade humana lastreiam a sociologia. 

Como se ve, o metodo de investigaqao nas ciencias sociais 
nao se distancia grandemente do de qualquer outra ciencia. Em 
duas coisas se afasta. E' na consideracao' dos fins e na classi- 
fica^ao dos fatos em normais ou patologicos, segundo se con- 
formem ou contrariem as leis de conservaqao da sociedade. 

Estarei, acaso, quando assim me exprimo, nas penumbras 
de uma ilusao, alheio ao senso realista da vida? 

Nao creio, e, porque estou certo de que penso, afirmo. 
Afimno e examino. 
E' a maior homenagem que se pode, neste momento, pres- 

tar a Universidade de Sao Paulo. Labotatorio, que ja comeqa 
a ser, do pensamento nacional, ha de ela contribuir para o de- 
senvolvimento da fiiosofia, da ciencia, que, na sua universalidade, 
nao assenta marcos no espaqo nem no tempo. O caminho esta 
traqado no. decreto que a criou, e, se nele perseverarmos, a Uni- 
versidade de Sao Paulo ombreara, urn dia, com as que mais 
brilho espalhem pelo mundo. 



CATBDRA UK OKOMETR1A (PROJMTIVA E ANAUTICAK HIST6RIA 
DAS MATEMATIC'AS 

SORRE O ENSINO DA GEOMETRIA 

PELO 

Prop". Giacomo Albanese 

Os professores Luigi Fantappie e Gleh Wataghin longa- 
mente se ocuparam do ensino da matematica e da fisica nas es- 
colas secundarias e superiores. Acrescentarei algumas palavras 
a proposito do ensino da geometria. 

E opini'ao universalmente aceita que o estudo da geome- 
tria (como o do latim) tem particular importancia na forma- 
9ao mental dos jovens estudantes. 

A geometria, com as suas ousadas especula^oes, ricas de 
fa&cinio e de fantasia, e a ciencia cjue, mais que qualquer outra, 
harmoniza o surto inventive da inteligencia e o rigor logico do 
raciocinio, o desenvolvimento da intuicao e o das forcas deduti- 
vas do pensamento. 

Nao e sem motivo, portanto. cjue o desenvolvimento da geo- 
metria (elemental ) se deve ao povo grego, o qual harmonizou 
admiravelmente o gosto estetico mais refinado com as mais gc- 
niais e audaciosas tendencias especulativas. 

A geometria e intniqao e deduqao harmonicamente fundi- 
das. E, se a primeira e funqao do espirito artistico e inventive, 
a segunda e a forga coordenadora, racional e cientifica que a 
guia e orienta. 

O ensino dji geometria tem, por isso, carater essenci il- 
mente formative. 

Alem disso, os prohlemas das cieucias fisicas e matema; - 
cas sao, em essencia, prohlemas geometricos de espaco c d 



tempo, como se ve, por exemplo, na recente teoria da relativi- 
dade, que alcanna a mais grandiosa sintese do Universo, ao fun- 
dir harmonicamente, em todo unico, espaqo, tempo, gravitaqao 
e eletrodinamica, na configurac^ao de um espago geometrico a 
quatro dimens5es. 

O ensino da geometria exige, portanto, particular aten^ao. 
Nas escolas secundarias, e especialmente recomendavel nao 

reduzir o ensino a uma arida exposiqao de teoremas, de formu- 
las ou de relagoes trigonometricas, freqiientemente inutil e da- 
nosa, pois, procedendo desta maneira, a geometria perde sua 
real importancia de ciencia viva e fecunda e torna-se um inutil 
receituario vulgar e inconcludente. 

As verdades geometricas devem ser primeiramente intui- 
das e depois deduzidas logicamente. A intu'i^ao deve guiar a 
dedu^ao e esta, por sua vez, deve corrigir e aperfeiqoar a in- 
tui^ao, quando necessario. 

Na primeira fase do ensino, porem, e conveniente exerci- 
tar principalmente a intuiqao e deixar a deduqao para um esta- 
gio imediatamente sucessivo e mais formativo; e preferivel dei- 
xar a sua completa fusao ao ensino do Colegio Universitario. 

£ necessario, portanto, que os alunos, antes de chegarem 
a Universidade, conhet^am a fundo a geometria elementar se- 
gundo a orientaqao de Euclides, a qual, pela pureza de me- 
todo hipotetico-dedutivo e pela intrinseca harmonia, atravessou 
os seculos como modelo tipko de ciencia racional. 

No ensino Universitario, e preciso distinguir o ensino pro- 
pedeutico e o ensino superior. O primeiro compreende a geo- 
metria analitica, a geometria projetiva e a geometria descriti- 
va, as quais, convenientemente desenvolvidas, tanto se adaptam 
aos candidates ao estudo de engenharia, quanto aos que aspi- 
ram as laureas em matematica e fisica. 

Exige particular aten^ao o ensino da geometria projetiva. 

Para os alunos de engenharia e suficiente a parte geral, 
mesmo com orientaqao analitica. Para estes e essencial o co- 
nhecimento dos problemas fundamentais e as constru^oes rela- 



tivas as projectividades, as conicas e as quadricas, que servem nas 
aplicaQoes corr'entes da fisica e da mecanka. 

Para os alunos de matematica e fisica a projetiva assume 
maior intcresse quando e desenvolvida com o metodo puro de 
Staudt. Nenhum ramo da ciencia oferece exemplo mais ins- 
trutivo de amplas construqoes, rigorosamente logicas e simples, 
partindo dos conceitos de ponto, reta e piano e dos poucos pos- 
tulados projetivos que a eles se referem. Durante o desenvol- 
vimento do curso, os mesmos alunos, oportunamente lembra- 
dos dos poucos elementos de partida, muitas vezes ficam sur- 
presos e maravilhados com as possibilidades do pensamento 
humano, tao vasta e imponente e a colheita dos resultados que, 
aos poucos, se vao alcanqando. 

E esta impressao de maravilha, que deve ser o orgulho do 
professor, deve ser particularmente cuidada e estimulada, porque 
muitas vezes e fonte de entusiasmo e de grandes promessas. 

O metodo puro e ainda recomendavel pelas maravilhosas 
deduQoes que, com seu auxilio, se podem obter no campo das 
geometrias nao euclidianas, geometrias que marcam uma epoca 
na historia da ciencia e formam o orgulho do pensamento hu- 
mano do seculo passado. 

Basta, por exemplo, recordar que as ditas geometrias sao 
o fundamento essencial da teoria da relatividade. 

O metodo puro, porem, exige maior desenvolvimento e um 
b'em maior numero de aulas que o metodo analitico. E' por este 
motivo que, para os alunos de engenharia, sobrecarregados com 
outros trabalhos, se pode seguir a orienta^ao analitica, relati- 
vamente mais rapida. 

A economia de tempo, que assim e obtida, pode ser apro- 
veitada para um maior desenvolvimento da geometria descritiva, 
que, para os alunos de engenharia, tern carater mais marcada- 
m'ente profissional, especialmente quando acompanhado de nu- 
merosas aplicaqoes, como a perspectiva, cartas topograficas, fo- 
togrametria, etc. 

O ensino da geometria superior, destinado exclusivamente 
aos estudantes de matematica, deve ser necessariamente prece- 
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dido de uni curso de complementos de geometria projetiva, no 
qual serao desenvolvidos os inumeros capitulos que, por falta 
absoluta de tempo, de nenhum modo podem ser estudados no 
curso regular de projetiva. 

Citarei, como exemplo, os sistemas nulos, as cubicas planas 
e reversas, as quarticas reversas de l.a e 2.a especie, a geome- 
tria da reta, o absolute, a proje^ao estereografica, a teoria da 
polaridade, as formulas de Plucker, as superficies de terceira 
ordem, a superficie de Steiner, as transformaqoes quadraticas, 
etc., etc., que por si sos, bastam para encher, abundantemente, 
um curso anual de tres boras semanais. 

Alguns destes capitulos foram por mini desenvolvidos este 
ano, no periodo Agosto-Outubro, perante os alnnos do 2.° e 3.° 
anos de matematica e fisica, e tenho em mente completar o curso 
no proximo ano. Sao argumentos de capital importancia, e que 
de maneira alguma podem ser ignorados pelos que desejem 
ainda que so a habilita^ao ao ensino da matematica no curso 
secundario. 

A geometria superior e a parte caracteristica do ensino 
geometrico, dedicado aos alunos do terceiro ano de matemati- 
ca e aos candidatos a laurea. 

Varias sao as teorias de que se podem fazer cursos anuais 
para o ensino da geometria superior. Entre a mais importan- 
tes citarei: geometria dos hiperespaQos, geometria dos espaqos 
nao euclidianos, geometria algebrka, integrals abelianas e in- 
tegrais de Picard. geometria diferencial, geometria projetiva 
diferencial, geometria numerativa, e, por fim, a moderna topo- 
logia ou «analysis-situs», com as suas brilhantes aplica^oes ana- 
liticas e geometricas. 

Sao cursos que se podem alternar e, por vezes, entrela^ar, 
afim de colocar os estudantes, antes da laurea. em condicoes 
de seguir ao menos tres deles. 

Neste ano nao me foi possivel desenvolver um verdadeiro 
curso de geometria superior, uma vez que o preparo dos alunos 
niio Ihes permitiria acompanhar-me, e li'mitei-me, como ja o 
disse, aos complementos de geometria projetiva. 



Mas para o ano proximo, estando as condiqoes citadas con- 
sideravelmente melhoradas, e men intento, depois de algumas 
noqoes indispensaveis de geometria hiperespacial, desenvolver 
a geometria sobre uma curva, segundo a moderna orienta^ao 
da escola geometrica italiana. e, ate onde seja possivel, desen- 
volver a teoria das superficies de Riemann e das respectivas in- 
tegrais abelianas. 

Encerro estas breves notas, observando cjue, para maior 
eficiencia do ensino, e necessario instituir, tambem em Sao J^au- 
lo, como em todas as universidades europeias, urn gabinete de 
geometria com uma coleqao de modelos e de instrumentos geo 
metricos, suficienteimente completa, cjue os futures mestres de 
matematica nao podem nem devem desconhecer. 

Tais modelos e instrumentos tern ainda valor formativo e 
educative, pois auxiliam a nao facil, antes pelo contrario, mui- 
tas vezes dificil, intui^ao das figuras espaciais e convidam u- 
jovens a observaqoes e a constru^oes de notavel importancia. 



CATEDRA DE ZOOLOGIA 

ORIENTACAO DIDATICA E ClfiNTIFICA 

PELO 

Prof. Ernest Marcus 

Ao receber, em Fevereiro de 1936, o convite para reger a 
•catedra de Zoologia Geral e Fisiologia Animal, na Faculdade de 
Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo, ja me 
achava ao par da situacao, das necessidades e finalidades dessa ins- 
tituiqao, pelas cartas do meu inesquecivel amigo Prof. Dr. Bresslau 
e do meu colaborador Prof. Dr. Paulo Sawaya. Ao chegar a Sao 
Paulo, em 29-111-1936, pude constatar que as informaQoes recebidas 
correspondiam a realidade, tendo iniciado imediatamente a 1-IV as 
minhas prelegoes e exercicios praticos no Institute, cuja instalaqao 
permitiu um funcionamento normal. Por considerar a constancia 
uma das condiqoes mais importantes para um organismo ainda em 
crescimento, como o e um novo instituto cientifico, nada alterei no 
programa elaborado por Bresslau. Versaram, portanto, durante o 
ano de 1936, as minhas aulas exclusivamente sobre os vertebrados e 
seus parentes mais proximos, nao obstante esses abrangerem so- 
mente uma fragao numerica muito pequena de todas as especies 
animais. Sendo a formaqao de professores para os cursos secunda- 
rios uma das finalidades fundamentals do nosso Instituto, justifi- 
ca-se tal divisao do assunto, porque os vertebrados, seres que mais 
se aproximam do homem, solicitam no ensino escolar interesse 
principal, que de facto merecem. Adotei outrossim o mesmo me- 
todo relative ao ensino, seguindo o programa estabelecido ante- 
riormente quanto a distribui^ao das aulas teoricas e praticas, 
num total de oito horas semanais para o curso fundamental (1.° 
e 2.° ano de zoologia), o unico que tivemos ate agora. 
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Julgo conveniente lembrar desde ja, comparativamente ao 
que tenho observado durante a minha vida de professor na Ale- 
manha: rarissimamente um candidate a professor de cursos se- 
cundarios em ciencias naturais pode conseguir a sua licenciatura 
em tres anos. O caso habitual e obter tal licenciatura em quatro, 
cinco, e ate seis anos. Cumpre notar que nao se trata do douto- 
ramento, o qual exige geralmente um tempo ainda maior. 

Percebe-se na organizaqao atual uma sobrecarga de traba- 
Iho para os nossos alunos, devido ao numero e a extensao das 
materias do curso. Sem duvida, a feliz ideia da institui^ao do 
curso preuniversitario (quinta Secqao), do qual falaremos adian- 
te, vem aliviar o nosso curso com a passagem da fisica e da 
quimica para o curso preuniversitario. Ainda assim, porem, 
no regime atual, os nossos estudantes nao tern tempo bastante 
para a r'eflexao indispensavel ao bom estudo de ciencias naturais. 
O numero das aulas, os exercicios praticos, as excursoes, e sobre- 
tudo a extensao dos programas, impossibilitam quasi um apro- 
veitamento otimo, como todos nos desejamos aos nossos alunos. 
Sem querer proper reformas, lembraria apenas a vantagem de 
se instituir mais um ano para o curso de ciencias naturais. O 
estudo seria mais calmo, os alunos melhor preparados, com tem- 
po suficiente para adquirir e desenvolver o espirito de pesquisa, 
tao util aqueles que vao ter a missao de instruir e educar a mo- 
cidade. 

Uma outra vantagem do acrescimo de um ano seria propor- 
cionar ambiente mais propicio as pesquisas, principalmente aque- 
les que desejarem e puderem dedicar-se a zoologia, entrando 
assim para o corpo de investigadores, que necessariamente, e 
oxala num futuro nao muito remoto, o Institute devera ter. 
Certamente, a forma^ao do grupo de pesquisadores nao depende 
unicamente do meio criado pelo Instituto, da escola de zoologia 
geral (aqui agora em forma^ao), mas, e principalmente, de de- 
terminados problemas economicos, cuja solu^ao dependera, sem 
duvida, das possibilidades e do interesse do governo. 

Continuamos a organiza^ao do Instituto, mantendo em dia 
os trabalhos ja iniciados, principalmente os destinados a prover 
o Instituto de material adequado, para os exercicios praticos dos 
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alunos. Quanto ao valor de tais exercicios, das demonstraqoes 
nas instiftui^oes cientificas estaduais (Aquario da Agua Branca, 
Instituto do Butantan, Muscu Paulista, etc. etc.) e das excurs5es 
a Santos c outras, so posso apoiar totalmente o relatorio do ano 
anterior. 

Desejamos chamar a atengao, de modo especial, para as ex- 
cursoes. No ambiente zoologico, compreende-se muito bem o 
valor das excursoes ao campo, ao literal, etc., pratica indrspen- 
savel ao ensino serio da zoologia. Fora, porem, do meio das 
ciencias naturais, e costume tomarem-se as excursoes como si- 
nonimo de passeios recreativos ou festas. Na historia natural, 
e particularmente na zoologia, a excursao representa trabalho e 
constitui tarefa ardua para o professor. Oertamente nao fala- 
mos aqui das excursoes-visitas, apenas, mas das que tenham uma 
determinada finalidade, um objective bem marcado, enfim, um 
programa a ser executado fielmente. Por meio delas, os estu- 
dantes aprendem a conhecer a natureza, entram em contato com 
a fauna no seu estado natural, adquirem a pratica da colheita do 
material indispensavel para os cursos. Finalmente, sao elas 
estudos de alto valor para um naturalista. 

A obten9ao de material, a diregao nas excursoes e visitas 
aos museus, sao para o lente consideravelmente mais exaustivas 
que as preleqoes teoricas e, por conseguinte, muito mais valio- 
sas para os estudantes das ciencias naturais do que ouvir, tomar 
apontamentos e decorar livros. Seria de conseqiiencias verda- 
deiramente desastrosas, num pais cuja importancia economica 
atual e futura repousa em suas materias primas, em sua nature- 
za, imprimir a educa^ao da mocidade de hoje, que representa a 
classe media do futuro, o cunho duma orientagao puramente cita- 
dina. Na Alemanha, onde a industrializaqao e a aglomeraqao da 
maior parte dos habitantes nas grandes cidades ja alienou a ju- 
ventude da natureza, procura hoje o governo reparar, por todos 
os meios, esse erro. Os nossos estudantes paulistas, uma vez 
nas suas posigoes escolares. esforqar-se-ao em orientar o seu en- 
sino pelas mesmas diretivas com que se familiarizam durante 
os seus estudos; por isso, toda a falta cometida pelo lente duma 
Univetsidade sera vinte vezes mais grave, em suas conseqiien- 
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cias, do que parece em si mesma, e cada passo progressivo pro- 
duzir a colheitas vinte vezes mais ricas em frutos. 

Bern haja o recente decreto, baixado pelo governo, sobrc a 
regulamentaqao do ensino secundario e profissional, segundo o 
qual os futuros professores dos nossos ginasios serao preferen- 
tementc alunos da Universidade. Ao meu ver, sera de absoluta 
convenieneia admitirem-se, segundo o espirito do aludido decre- 
to, aos concursos futuros, para as vagas dos cursos secundarios, 
unicamente licenciados da Universidade ou institutes congene- 
res oficializados. Sem esta providencia, nossos licenciados en- 
trarao em concorrencia, sob certo ponto de vista, desvantajosa 
e injusta, com aqueles professores de rotina, que adotam os me- 
todos didaticos ate agora em uso, puramente teoricos. Nas con- 
di^oes atuais, em meu entender, certamente os examinadores, 
cuja talvez vasta cultura possivelmente provenha em maior 
parte de livros, nao compreenderao que os nossos licenciados 
devam merecer a preferencia, devido a orientaqao pratica de que 
gozaram. As vagas seriam concedidas, como ate agora, a autodi- 
datas e rotineiros, e todos os gastos efetuados pelo Estado, para 
melhorar o ensino, teriam sido em vao. Os licenciados desiludi- 
dos naturalmente iriam constituir um proletariado intelectual, 
que, como e sabido, se torna elemento indesejavel da sociedade. 
Acentuo, por esse motivo, de suma importancia. que o Estado 
deveria admitir aos concursos para as vagas existentes em todas 
as escolas estaduais e em todas as outras sob inspecao estadual 
unicamente licenciados da Universidade e dos institutos oficiali- 
zados. Sem a observancia rigorosa de tais disposiqoes, o futuro 
da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras, com certeza, vira 
a ser oomprometido. Somente aos ricos e que seria entao aces- 
sivel o estudo das ciencias naturais, exceptuando-se a quimica, 
com suas inumeras possibilidades economicas, pois e natural que 
uma pessoa moqa, por mais entusiasmada que seja, considere 
tambem as probabilidades economicas de seu futuro. 

Naturalmente, ainda nao e possivel prever ate que ponto 
se fara sentir a influencia do Institute na formaqao de pesquisa- 
dores zoologicos. Sao inumeros os problemas, suficientes no 
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momento os recursos do Institute, e grande o interesse dos alunos. 
Se mantivermos inabalavel a opiniao que a qualidade representa 
tudo, e nada a quantidade; se evitarmos a poligrafia sem senso, 
como infelizmente a praticam algumas Universidades da Ame- 
rica do Norte, onde as revistas se mostram repletas de arti- 
gos sem valor, simplesmente para satisfazer a vaidade de qual- 
quer mecenas; parece-nos ser mais auspicioso, para o future, o 
numero atualmente ainda muito limitado de nossos estudantes, 
mas dedicados e interessados, do que uma multidao sem contato 
intimo com a ciencia zoologica. Apreciando justamente os ex- 
celentes predicados dos nossos alunos, desejo tambem repetir a 
proposta formulada pelo Prof. Dr. Paulo Sawaya, no seu rela- 
torio do ano passado; a aboliqao do exame em Junho. Entre 
o metodo norte-americano, com seus exames freqiientissimos, e 
o alemao e escandinavo com um unico exame geral e final, pare- 
ce-me que a norma de um so exame anual mantem o meio justo. 
O metodo alemao, bom em si, porque exige do estudante o ma- 
ximo de responsabilidade pessoal, acarreta, nao raras vezes, uma 
fadiga excessiva com a sua conseqiiencia: indisposigao para o 
mesmo exame, prejudicial a um talvez otimo trabalhador. 

Alem dos trabalhos de investiga^ao sobre determinados pon- 
tos de zoologia, que se encontram em curso no Institute, tanto 
pelo Prof. Sawaya como por mim, nao foi descuidada a parte da 
vulgarizaqao zoologica, tendo sido feitas algumas comunica^5es 
e demonstraqoes de preparados na Sociedade de Biologia, no 
Institute Biologico, no Clube Zoologico de Sao Paulo e de San- 
tos. Houve tambem oportunidade de o Institute contribuir com 
um trabalho do Prof. Sawaya para a «2.a Semana Oto-rino-laringo- 
16gicas>, realizada de 6-10 de Julho sob os auspicios da Sociedade 
de Medicina e Cirurgia de Sao Paulo. 

Nos trabalhos tecnicos, ocuparam o primeiro lugar os pre- 
parados microscopicos, a preparaqao de esqueletos e outro ma- 
terial para o Museu do ensino, tendo sido continuadas as excur- 
soes para o municiamento do Institute com animais preferente- 
mente da fauna local. 

O curso do premedico realizou-se, como no ano anterior, 
em identica coopera9ao pessoal e local. Auferindo dos otimos 



resultados dessa cooperaqao, desdobrar-se-ao nas mesmas con- 
diqoes as atividades do Colegio Universitario, e esperamos, em 
breve, poder apresentar como professor, para a quinta Secqao, um 
dentre os nossos proprios estudantes, preenchendo assim, desde 
ja, uma das finalidades do Instituto. A posiqao de professor do 
curso preuniversitario facilitara a esse futuro licenciado dedi- 
car-se a preparaqao da sua tese. 

Sobre o Colegio Universitario, desejo ainda fazer algumas 
considera^oes. Nas condiqoes atuais do ensino, e levando-se em 
conta as possibilidades economicas, que nao sao de desprezar, e, 
acima de tudo, o maior proveito dos alunos, os cursos do Colegio 
Universitario, pelo menos no momento, so se podem realizar efi- 
cientemente se anexos a Secqao de Ciencias da Faculdade. A ex- 
periencia ate agora realizada, pelo menos na zoologia, demonstra 
o men asserto, o que, alias, nao constitui novidade, pois e um re- 
gime habitual da maioria das Universidades europeias. Mesmo 
em algumas grandes Universidades da America do Norte, ha uma 
intima ligaqao entre o curso preparatorio e as Faculdades de 
Ciencias. No nosso caso particular, a nao anexa^ao do referi- 
do curso preuniversitario, pelo menos nas cadeiras que exigem 
um laboratorio, teria como resultado o ensino puramente teorico, 
que se processa atualmente nos ginasios, como ja acima deixamos 
assinalado. 

Na execu^ao do programa que adotamos, para continuar a 
organizagao do Instituto dentro dos recursos que nos forem 
concedidos, pretendemos iniciar a constnujao de tanques cimen- 
tados para animais de agua doce no terraqo, e de gaiolas apropria- 
das para abrigar os animais terrestres necessarios aos cursos, 
principalmente para as experiencias fisiologicas. Alem disso, e 
de nosso desejo instalar, na sec^ao dos aquarios, ao menos um 
com agua do mar, para a manutenqao de animais mais tipicos 
da nossa fauna litoranea. Como e sabido pelo relatorio do ano 
passado, iniciar-se-a, no proximo ano, o curso especial (3.° ano), 
para o qual havera necessidade de um aumento do Instituto, e, 
conseqiientemente, o da verba. Desde ja nos preparamos para 
a realiza^ao desse curso, o qual sera um complemento a instruqao 
dos estudantes de zoologia. 



Sensivel lacuna do nosso Institute, como disse no relatorio 
precedente o meu colega, continua a ser a biblioteca. A do Prof. 
Bresslau, felizmente adquirida, graqas a benemerencia do gover- 
no, foi uma biblioteca particular, e e s6mente, esta claro, o com- 
plemento de uma biblioteca ofkial, da qual o nosso Institute 
tern necessidade imprecindivel. Logico e que um institute novo 
nao possa, de um dia para o outro, igualar-se, na sua biblioteca, 
aos velhos institutes cientificos europeus, que, no decorrer de 
longos anos, atingiram um grau elevado de desenvolvimento. 
Por outro lado, nao temos a nossa disposigao as somas fabulo- 
sas, por meio das quais alguns institutes norte-americanos logra- 
ram conquistar, em pouco tempo, o monopolio bibliografico, em 
certos ramos. Infelizmente, nem sempre sao compreendidos, na 
sua extensao, a necessidade e o valor de uma biblioteca especiali- 
zada, maxime num ambiente onde a ciencia pura ensaia os pri- 
meiros passos. E' de se desejar, sem duvida, uma corresponden- 
cia perfeita entre a majestade e suntuosidade dos estabelecimen- 
tos cientificos e a alma que os deve animar, isto e, a biblioteca. 
Felizmente para nos, e bem auspiciosa a declaraqao da mensa- 
gem presidencial, da passagem da parte zoologica do Museu 
Paulista para a Faculdade de Ciencias. A sua notoria e precio- 
sa biblioteca vira facilitar sobremaneira os nossos trabalhos e os 
dos nossos estudantes, principalmente na preparagao de suas te- 
ses. Ainda assim mesmo, muito ha que fazer sob o ponto de 
vista biblJografico, afim de tornar m'enos ardua a tarefa dos nos- 
sos pesquisadores. Nao sao poucos os grupos de animais brasi- 
leiros sobre os quais e mais facil fazer pesquisas na Europa ou 
na America do Norte que aqui no Brasil, por faltarem aqui os 
livros com as descriqoes mais antigas. Como exemplo, cito a 
nao existencia, em todas as bibliotecas de Sao Paulo, de um exem- 
plar dos «Resultados da expedi^ao do «Challenger», sendo quasi 
impossivel bem classificar um animal marinho sem esse volume. 
Exige a nossa independencia das bibliotecas estrangeiras grandes 
sacrificios, cujos frutos abundantes beneficiarao as proximas 
gera^oes. 

Utilissimo seria, sem duvida, a repercussao internacional, que 
o Institute de Zoologia de Sao Paulo se apresentasse, com as 
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coleqoes e a biblioteca zoologica do Museu Paulista, no Con- 
gresso Internacional de Zoologia, a realizar-se em 1939 no Rio 
e em Sao Paulo. A este respeito seja-me permitido lembrar quc 
o Institute, como orgao mais representative da Universidade, 
devera ter nesse Congresso uma atuaqao :ondigna, e dai a ne- 
cessidade de providenciarmos desde ja para que, em 1939, possa- 
mos bem acolher os cientistas que de todas as partes do mundo 
acorrerao ao Rio e a Sao Paulo. 

E' desprovido absolutamente de qualquer espirito de critica 
destrutiva, mas unicamente animado do desejo de bem servir a 
causa para a qual fui chamado, e a qual dedico todos os metis es- 
forqos, isto e, de fazer em Sao Paulo uma verdadeira escola de 
zoologia geral, como ciencia pura, que teqo aqui algumas rapi- 
das considera^oes sobre a parte da administraqao. Assinala a 
mensagem presidencial a reforma dos serviqos administrativos. 
E' de todo o meu desejo, para o maior beneficio do Instituto, 
que venha tal reforma simplificar o complicado sistema burocra- 
tico em voga. Lembro, apenas de passagem, a praxe que na 
Alemanha tern dado resultados praticos. 

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro fica no Tesouro, a dispo- 
siqao do Instituto, uma soma determinada. Todos os fornece- 
dores podem, mediante a apresentaqao de fatura visada pelo 
Instituto, receber imediatamente sen dinheiro. Com este paga- 
mento direto, compreende-se facilmente, nao e pequena a econo- 
mia. A especificaqao rigida e imutavel das verbas diferentes, 
como acontece aqui, traz, nao raras vezes, serios embara^os a 
quern tern a responsabilidade da direqao de um instituto cientifico. 
Na reforma que se acha em andamento, seria indispensavel, senao 
uma independencfa. do Instituto na aplica<;ao da sua verba, pelo 
menos, que se consignasse uma determinada quantia de que o 
Instituto pudesse dispor em qualquer momento. Compreende-se 
esta necessidade, pois, tratando-se de um estabelecimento, tecnico, 
somente o seu pessoal habilitado e que podera adquirir material 
necessario, nao so para o ensino, como para as investigagoes. 

Num pais, como e o Brasil, onde a zoologia aplicada ja tern 
uma tradiqao respeitavel, onde a luta contra os antmais nocivos 
ao homem e as suas profissSes, como a criagao e o aperfeigoa- 
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mento de animais domesticos, deixa ver sucessos indiscutiveis, a 
zoologia geral, sem duvida, nao pretende possuir, diretamente, 
a chave para a riqueza futura. E' imponderavel o valor da 
zoologia geral, como o de cada ciencia pura, mas, justamente 
por isso, posso falar aqui, neste ultimo paragrafo, sem a reserva 
que geralmente convem ao estrangeiro. 

As imponderabilidades sao de suma importancia em todos 
os paises, e em todos os tempos, Especialistas que vivem a tro- 
peqar nos seus caminhos, por terem argueiros nos olhos, aqui 
certamente nao sao necessarios, e nao e nosso objetivo forma-Ios. 
Os dedicados a zoologia, estudo cientifico das criaturas, tern os 
olhos dirigidos para o alto. Espero que seja assim o fruto do 
nosso trabalho, formando estudiosos interessados na ciencia 
pura, prestando deste modo otimo serviqo ao Brasil. Como os 
exageros da civilizagao unilateralmente verbal, o homem, desen- 
ganado, tambem abandonara os exageros da civilizaqao tecnica. 
Preparemos a cultura do future,, a cultura humana: eduquemos! 



CATEDRA DE HIST6RIA DA CIVILIZAgAO AMERICANA 

IDfilAS E SUGESTOES 

PELO 

Prof. Paul Vanorden Shaw 

Mais e mais os governos e os centres intelectuais da Ame- 
rica estao percebendo o profundo valor de conhecimentos aba- 
Hzados sobre a civiliza^ao americana. Em varias partes da 
America Latina estao-se estabelecendo Centros de Estudos 
Americanisticos, e em mais de cem Universidades e Colegios nor- 
te-americanos ha cursos ou sec<;5es dedicados exclusivamente a 
historia, as condiqoes sociais e economicas e aos problemas da 
America Latina. 

Tres motivos explicam esta tendencia nos Estados Unidos, 
nestes ultimos vinte anos. Em primeiro lugar, casas comerci- 
ais, bancarias e industriais chegaram a conclusao de que o exi- 
to dos sens negocios, na America Latina, dependeria, no futuro, 
de um conhecimento mais vasto e mais adequado da civiliza^ao 
latino-amerkana. Em segundo lugar, o governo federal chegou 
a conclusao de que todas as rela^oes entre os Estados Unidos 
e a America Latina, especialmente as diplomaticas e economicas, 
so poderiam melhorar depois da criaqao de uma opiniao publica in- 
teligente quanto a sociedade e a evoluqao dos povos latino-ame- 
ricanos. Em terceiro lugar, colegios e universidades norte-ame- 
ricanos comeqam a interessar-se pela America Latina, porque 
descobriram que a evoluqao dos povos de lingua portuguesa, es- 
panhola e francesa no Novo Mundo era sumamente interessante, 
do ponto de vista do estudioso. Ainda que tardiamente, perce- 
beram que era necessario a todo o homem culto conhecer melhor 
a historia dos povos vizinhos, com os quais os la^os economicos 
se estavam tornando cada vez mais estreitos, do que a de povos 



longinquos, ou de civilizagSes ja desaparecidas. A ultima razao 
deste novo interesse nas Universidades estriba-se no fato de que 
um numero crescente de norte-americanos se tornou amigo sin- 
cere e esclarecMo da civiliza<;ao latino-americana. 

Numa palavra, muitos elementos intelectuais nos Estados 
Unidos, nestes ultimos quinze anos, tern verificado a necessidade 
— indispensavel para o bem-estar economico e diplomatico dos 
Estados Unidos — de se conhecer a civilizaqao da America La- 
tina. E parece-nos que, com igual ou maior razao, todos os 
parses da America Latina devem vir a conhecer os seu vizinhos, 
e especialmente os Estados Unidos da America do Norte. 

O apelo que fazemos aqui e para uma ampliaqao dos estudos 
americantsticos da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da 
Universidade de Sao Paulo. Esta ampliaqao pode ser feita de 
dois modos: aumentando o numero de cursos dentro da propria 
cadeira, ou estabelecendo-se um grande Centro de Estudos Ame- 
ricamsticos na cidade de S. Paulo. 

Mas, antes de apresentar os argumentos justifkativos, dese- 
jamos relatar certos resultados concxietos ja obtidos, apesar de 
todas as difficuldades inerentes a organizaqao de um curso novo. 
No semestre findo, nas aulas desta cadeira, aberramo-nos do pro- 
blejna do Negro na America. Os resultados objetrvos foram 
estes: — Em longas discussoes entre os alunos sobre a questao 
da existencia de preconceitos contra o Negro no Brasil, houve 
comparaqoes nao somente entre esses preconceitos aqur e nos 
Estados Unidos, mas tambem comentarios das diferenqas entre 
o tratamento e a condiqao do Negro no Brasil e nos Estados Uni- 
dos. Em segundo lugar, por causa do interesse suscitado, e para 
escreverem um trabalho sobre o Negro na America, varios alu- 
nos, por conta propria, tern procurado e comprado livros sobre o 
problema e com certo entusiasmo os emprestam ou mostram ao 
professor. Ve-se ai, ainda que seja em ponto muito pequeno e 
em linhas muito gerais, que o estudo de um problema americano, 
no sentido mais lato da palavra americano, tern atraido a atenqao 
de estudantes brasileiros sobre um aspeoto deste problema no seu 
proprio pais e Ihes tern proporcionado certos dados para compa- 



rar as solu^oes ou falta de solu^oes no Brasil e nos Estados Uni- 
dos. 

Os argumentos que desejamos apresentar sao os seguintes: 

I. Uma grande naqao americana, como e o Brasil, nao pode 
deixar a na^oes estrangeiras o trabalho de estudos, pesquisas e 
sistematizacjoes sobre o continente em que vive. Nao se pode 
conceber que a Europa deixasse para a America ou a Asia o 
trabalho fastidioso de investigar as suas origens, a sua cultura e 
a sua historia. Ainda nao existe no Brasil um grande oentro 
como os que existem em outros continentes, e que se dedicam. 
exclusivamente ao estudo da civiliza^ao americana. 

II. Um fim da Universidade de Sao Paulo, e especiahnen- 
te da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras, e preparar nao 
somente pessoas com certa cultura elevada. como tambem lideres 
que no future vao reger os destines da na<;ao, por meio de sua 
aqao como professores ou, diretamente, em posi<j6es de alta res- 
ponsabilidade no governo da patria. Enquanto a economia do 
Brasil for a de naQao por excelencia exportadora de cafe algo- 
dao e de outros produtos agncolas, ou de materias primas, as suas 
relaqdes diplomatJcas, para promover os seus interesses econo- 
micos, farao parte importantissima da vida total do pais. 

Assim, sendo os Estados Unidos um dos maiores fregueses 
do Brasil, sendo outros paises latino-americanos seus concorren- 
tes mais fortes, e de sumo valor pratico para todos os brasileiros 
responsaveis pelo bem estar do sen pais. conhecer o ambiente 
continental nao so nas suas modalidades culturais mas tambem 
nas economicas, e igualmente conhecer melhor o seu proprio pais 
em relaqao aos outros. 

III. As tendencias do momento, e que talvez se venham a 
tornar permanentes, sao no sentido de uma aproximaqao mais forte 
entre todos os paises da America. Mas nenhum pais americano 
se deve enquadrar num sistema americano sem conhecer a fun- 
do o lugar que vai ocupar nessa nova entidade. Um csistenia 
americano ou continentab e mm todo cujas partes ou unidades 
sao as naqdes do continente. Estas naqoes todas tern suas ca- 
racteristicas raciais, culturais, necessidades economicas e aspi- 



ra<j5es culturais e sociais. Um «sistema continentab so podera 
ser construido na base de certos sacrificios e ajustamentos na- 
cionais, assim como na sociedade o homem tem de perder certa 
liberdade de a^ao pessoal, para se ajustar ao meio social em que 
vive. Sem conhecer a fundo os paises que farao parte deste 
«sistema continentab, e impossivel plan'ejar de antemao a poli- 
tica a ser seguida e obter para ele, o sistema, o necessario apoio 
popular. O «sistema ideab sera aquele que tenha o maximo de 
vantagens para as partes componentes; para alcan^ar este re- 
sultado, e necessario tomar em conta, com antecedencia, todos os 
fatores da situaqao. Os fatores principals sao justamente as am- 
biqoes, as necessidades e as psicologias das outras naqoes ame- 
ricanas, e que geralmente as afastam dos acordos diplomaticos 
e cooperatives. 

IV. Mas o valor cultural da materia, em si mesma, merece 
ser considerado ccwno um dos maiores argumentos para ampli- 
ficar a secqao dedicada ao assunto. Um conhecimento de todos 
os problemas da evolu^ao da America e, ja de si, uma universi- 
dade, porque, para obter uma compreensao, sumaria que seja, e 
necessario recorrer a quasi todas as ciencias sociais,, como sejam 
a etnografia, a antropologia, a sociologia, a psicologia coletiva, 
etc., etc. Se os estudos integrados tem valor educative, como nos 
ensinam os p'edagogos modernos, e este um dos cursos que pro- 
porcionam melhores meios de se fazerem investiga^Ses inte- 
gradas. 

O alvo das amplrficaqoes, na Faculdade, dos estudos sobre 
a America seria: 1) preparar professor'es para ensinar a ma- 
teria em escolas primarias, secundarias e nos centros de altos es- 
tudos; 2) preparar jornalistas para escreverem com inteli- 
gencia e entendimento sobre as questoes diplomaticas, econo- 
micas etc., que concernem a America e sobre redoes do Brasil 
com os outros paises do continente; 3) preparar diplomatas 
para fazerem melhor a sua representaqao do Brasil em outros 
paises do continente; 4) preparar especialistas na materia, os 
quais, por meio de suas produqoes, desvendariam problemas im- 
portantes sobre a America e tomariam o seu lugar ao lado de 
outras autoridades sobre a materia. Grande valor teriam as 
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conseqiiencias deste ultimo projeto. Seria uma contribu'iqao 
valiosissima para um ramo de estudos muito atrasado, e da qual 
tirariam proveito tanto os americanos em geral como o Brasil 
em particular; e seria uma contribui9ao importante para a cul- 
tura da humanidade. 

Alem das vantagens obvias de um Centre de Estudos Atne- 
ricanisticos, haveria outras indiretas, mas de suimo valor: 1) 
seria uma excelente propaganda para o Brasil; 2) chamaria ao 
Brasil americanistas de todo o mundo e poria o Brasil na dian- 
teira de todos os paises americanos em questoes americanas; 3) 
e concebivel que chamaria a S. Paulo estudantes dos Estados 
Unidos e de outros paises, para fazerem aqui os seus estudos de 
aperfeigoamento. fiste seria um resultado inevitavel, se houves- 
se um centre do tipo descrito; se a Faculdade concedesse o grau 
de doutor aos que fizessem estudos especializados na materia; 
e se os trabalhos saidos do centro fossem de um nivel alto por 
excelencia. Mesmo com o custo das passagens nos vapores dos 
Estados Unidos para ca, enquanto o cambio permanecer como 
esta e o custo da vida contfnuar mais ou menos no nivel em que 
se encontra agora, estudantes norte-americanos poderiam estu- 
dar aqui, por menos do que Ihes custaria em Nova York. Num 
centro como este poder-se-iam formar, como parte integral, cur- 
sos de verao que trariam estudantes e turistas para esta cidade. 
Alem disso, um centro assim organizado poderia fazer um inter- 
cambio de valor com instituigoes de elevado nivel cultural nos 
Estados Unidos, na Europa e em outros paises da America. 

O IDEAL. OS PROFESSORES E O SEU PREPARO 

Esta cadeira deveria estar a cargo de um grupo de especialis- 
tas, cada um dos quais se encarregaria de uma fase especializada 
da materia. Assim como em muitas Universidades ha especia- 
listas na Historia Antiga, na Medieval e em varias modalidades 
da Historia Modern?. Europeia, deveria haver especialistas e 
professores da Historia Antiga Americana, da Historia do Im- 
perio Espanhol e das Republicas Hispano-Americanas, da His- 
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toria do Imperio Britanico e dos Estados Unidos da America do 
Nortc. A quarta especializa^ao refere-se a Historia de Portu- 
gal e do Brasil e esta, no Brasil, constitui cadeira separada. 

Tratando-se, no paragrafo acima, de um ideal que sera atin- 
gido aos poucos, porque ja ha tendencias nesse sentido na Eu- 
ropa e nos Estados Unidos, deve-se insistir tambem em que esse 
estudo da Historia da Civiliza^ao Americana precisa ser feito 
com a coopera^ao ativa de especialistas nas ciencias sociais, cujas 
disciplinas versam diretamente sobre fenomenos sociais e biolo- 
gicos do Novo Mundo. Os antropologos, os etnologos, os socio- 
logos e os peritos em psicologia individual e coletiva, etc., deve- 
riam trabalhar de maos dadas com os historiadores, para que os 
resultados tivessem valor cientifico e autentico. 

Sem precindir dos metodos de pesquisa e de redaqao de 
historiadores classicos e de certos padroes e normas debcados 
por eles, a Historia da Civilizaqao Americana deve ser estudada 
e sintetizada em moldes modernos e inteiramente diferentes dos 
das obras classicas sobre a Europa. A historia e a evoluqao da 
America Latina, em especial, por causa da natureza do meio e 
das ra^as que aqui se encontraram, nao tern paralelo na historia 
de hoje, mas apenas certa semelhanga com a Europa na epoca 
das invasoes dos barbaros, quando infelizmente as inven^5es mo- 
dernas e as novas ciencias sociais nao eram conhecidas como hoje 
e nao estavam ao dispor dos historiadores de entao. 

Tratando-se de uma civilizacao sui generis, e para o estudo da 
qual nao ha as fontes convencionais e costumeiras, porque os 
indios e os negros nao escreveram livros, e porque a mistura bio- 
logica de sangues nao se manifesta em documentos que se possam 
arquivar, o historiador da civilizacao americana, que deseje re- 
criar toda a historia passada do continente americano, tera de 
lancar mao da mais importante documentacao ao seu dispor, que 
e a proporcionada pela arqueologia, pela antropologia e por ou- 
tras ciencias sociais. 

fisfe ponto de vista nao precisa de defesa, visto que hoje a 
tendencia nos grandes circulos academicos e para se fazerem 
historias da cultura ou da civilizacao de povos, naqoes ou tribus. 
O novo ponto de vista e que a historia politica de um povo, a mais 
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generalizada ate hoje, era somente um aspecto da vida de peque- 
no grupo nas sociedades que se descreviam. A historia da ci- 
viliza^ao peruana, por exemplo, onde a maioria da populaqao e 
amerindia ou mestiqa, nao pode ser escrita dentro dos moldes 
classkos. Assim como a historia precolombiana daquela re- 
publica esta sendo reconstruida por arqueologos, a historia da 
epoca colonial das massas tem de ser reconstruida por antropo- 
logos e historiadores trabalhando juntos. Conforme pensa dis- 
tinto sociologo peruano, professor Uriel Garcia, a vida espiritual, 
moral e intelectual dos amerindios andinos daquela na^ao acha-se 
gravada nos ponchos, na indumentaria, nas canqoes e nas tradi- 
<;6es da gente. 

Portanto, o historiador da civiliza9ao americana tem de 
apossar-se de todos os meios modernos ao seu dispor, para fa- 
zer pesquisas no campo, coligir dados que tomem o lugar de do- 
cumentos escritos, e que, em vez de serem conservados em arqui- 
vos convencionais, irao para os laboratories adjuntos as biblio- 
tecas do pesquisador. Para o trabalho de campo, maquinas foto- 
graficas e cinematograficas, aparelhos de reprodu^ao de som e 
meios de colecionar material de museu, sao absolutamente ne- 
cessaries. 

Devido a falta de um Centre Americanista e a natureza do 
assunto, sao imprecindiveis e inteiramente urgentes e insubsti- 
tuiveis as expedigoes as varias regioes do continente americano. 
Novas descobertas arqueologicas, freqiientes mudan^as na vida 
politica e social nas republicas modernas, e outras circunstancias 
desta natureza constituem imperativos para constantes viajens 
de estudo e investigaqao. Esta necessidade explica-se, em par- 
te, tambem pelo estado atrasado de muitos arquivos nacionais, 
pela falta de livros e por outras deficiencias que so podem ser 
supridas por estudos no proprio campo. 

O ENSINO 

O ensino da historia da civilizaqao americana deve ser 
ministrado de conformidade com o interesse e o proposito dos 
alunos que fizerem parte da classe. Aqueles que pretendem apro- 



fundar-se em questoes de civilizaqao americana, com o intuito 
de ensina-la ou de sc tornarem peritos ou de usarem de seus co- 
nhecimentos no jornalismo e na diplomacia, devemos proporcio- 
nar e exigir: longos estudos na bibliografia da materia, como 
sejam as fontes primarias e a vasta biblioteca de obras secunda- 
rias; exaustivos trabalhos de campo ou de museti; e intimo con- 
tato constante e pessoal com o professor, ou professores, que 
precisam de adaptar para cada aluno, neste grupo, uma tecnica 
especial. Para tais alunos, as aulas semanais devem ser de se- 
cundaria importancia. 

fiste grupo, especialmente da parte dos que pretendem tor- 
nar-se especialistas como professores ou historiadores da mate- 
ria, necessita obter, em coopera^ao com outras sec^oes da Facul- 
dade, conhecimentos e principios basicos nas disciplinas auxilia- 
res, que aqui ficarao resumidas sob o titulo de ciencias sociais. 

Para outros alunos, cujo interesse principal e somente obter 
um apanhado da historia da civilizagao americana, para cultura 
propria, as aulas e certos trabalhos escritos serao a sua principal 
ocupaqao. 

Tanto estes como os outros devem aprender que a respon- 
sabilidade principal de obterem proveitos do seu curso recai nos 
seus proprios ombros, e que a fungao do professor consiste ape- 
nas em inspirar, estimular e ajudar a solu^ao de problemas tecni- 
cos de estudo e pesquisa. Parece que o ideal mais moderno nao 
e encher a mente do aluno com centenas de fatos e dados, mas, 
sim, ensinar-lhe onde estao milhares deles e como usa-los. 

Uma vez montada a biblioteca, instalado um museu-labora- 
torio, as aulas deverao ser lugares em que os alunos e os pro- 
fessores troquem ideias sobre o material que aqueles ja vieram 
a conhecer, ou no trabalho pratico ou nas horas de leitura. O 
professor, de sua parte, usara das aulas para apresentar aos alu- 
nos novos topicos e problemas destinados a esse fim, proje^oes, 
fitas cinematograficas, discos e peqas de museu. 

E' sumamente importante que o professor estabele^a fre- 
quentes contatos pessoais com todos os seus alunos. Acredita-se 
hoje que o ensino deve ser puramente pessoal e completamente 
adaptado a mentalidade, as necessidades e as capacidades de ca- 
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da aluno. Logo que for possivel, devera haver grupos de pro- 
fessores e assistentes, especialistas em varies ramos da historia 
da civilizacjao americana, que tenham o tempo necessario para 
dedicar-se aos alunos individualmente. 

UMA AULA MOD£LO 

Esta aula da-se no escritorio do professor, onde ele tern a 
sua biblioteca particular, a sua mesa de trabalho, maquina de 
escrever, dez cadeiras confortaveis e macias, e onde ha uma at- 
mosfera de informalidade. Ao mesmo tempo, a sala deve dar 
a impressao de ser um local de meditagao e produqao intelectual. 
Os alunos entram, dispoem-se indiferentemente nas cadeiras, e, 
se for permitido que fumem, acendem os sens cigarros ou ca- 
chimbos. Digamos, por exemplo, que e proposito do professor 
dissertar sobre o desenvolvimento da nova lingua haitiana que 
se chama «creole». Fala sobre a significaQao do desenvolvimen- 
to da linguagem falada e faz compara^ao entre as linguas mo- 
dernas que contribuiram para a formaqao do novo idioma que 
esta discutindo. Sem formalidade, apaga as luzes do gabinete, 
e faz proje^oes mostrando tipos haitianos tanto das classes bai- 
xas como das altas, que falam esse «creole». Precede fentao a 
disposiqao, num quadro negro, de certas palavras ou frases da 
nova lingua, mostrando as suas origens. Uma vez feito isto, 
reproduz no gramofone, em discos feitos pelos proprios haitia- 
nos, o som e as vozes desse povo. Sem tensao nervosa, sem se 
preocupar em que esta aprendendo, e numa base de completa 
igualdade com o professor, o aluno nao somente apreende cer- 
tos fatos intelectualmente, como obtem, ao mesmo tempo, um 
sentimento, uma emoqao do fenomeno ou do episodic de que se 
trata. Uma vez que o professor tenha acabado de expor aquilo 
que tinha no seu programa, troca ideias com os alunos sobre a 
exposi<;ao feita. Esgotado o assunto do dia, e sem esperar 
campainhas ou aviso, os alunos saem para outras aulas ou para 
a biblioteca, onde, por conta propria, procuram mais fatos a 
respeito do «creole». 



OUTROS MRTODOS — O «PROJECT METITOD» 

«Aprender, fazendo» parece ser uma das maneiras mais 
proveitosas de se aprender. Uma vez que esteja ao dispor dos 
alunos e do professor o material de que se necessita para o bom 
encaminhamento da cadeira, deve-se cogitar de duas formas de 
ensino que tern dado resultado em outras institu'i^oes. Uma e 
o «project method», ao qual esta cadeira se presta de maneira 
interessante e proveitosa. Por exemplo: pedir-se-a a um aluno 
que se ponha no lugar de um ministro do governo federal, a quern 
compete resolver o seguinte problema: — Qual deve ser a poli- 
tica cafeeira do Brasil em vista de novas tendencias no mercado 
dos Estados Unidos e da concorrenci'a dos paises cafeeiros do 
Caribe ? O aluno que puder responder a esta pergunta, com 
inteligencia, tera aprendido muito sobre certas fases da historia 
e do desenvolvimento ds Estados Unidos e de republicas como 
a Colombia e a Costa Rica. Ao mesmo tempo, tera obtido uma 
visao realistica de certas n'ecessidades do Brasil e conhecimentos 
mais praticos de certos problemas brasileiros. 

DRAMATIZACAO 

Um segundo modo que tern valores indiretos e de extraordi- 
naria importancia educativa e o da dramatizaqao de fases da 
evoluqao da cfvilizagao americana. Os dramas e as comedias 
seriam escritos, sob a direqao do professor, pelos proprios alu- 
nos; todo o trabalho de encenaqao, com os costumes da epoca 
de que se trata, tambem seria feito pelos alunos; procurar-se-ia 
recriar a atmosfera intelectual e moral de um dado momento his- 
torico e, por meio do estudo de quadros e desenhos, ate a pro- 
pria gesticulagao de tempos idos. Seria reviver a historia: a 
maneira mais eficiente de se conhecer o passado. Para fazer 
essas pe9as com um estimulo interessante, e que o leva a apren- 
der sem que perceba o esfonjo dispendido, o aluno bebe nas 
fontes primarias e secundarias da materia. 

Os valores indiretos, do ponto de vista da cadeira de His- 
toria da Civilizagao Americana (mas sumanente «diretos», do 
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ponto de vista da Faculdade, que e o do desenvolvimento de 
cultura e disciplina pessoal) sao inumeros e i-mportantes. Em 
primeiro lugar, o alnno aprendera a sujeitar-se a fazer certos 
sacrificios de gloria pessoal para o bem de uma causa, a ligao 
de cooperaqao social. Em segundo lugar, aprendera a ocupar 
de boa vontade um lugar secundario, quando o seu talento se- 
ja de tal natureza que nao Ihe permita sobressair em papel que 
nao Ihe compete — objetividade quanto a si mesmo. Todos 
trabalhando juntos, com um so fim, aprenderao a satisfagao que 
vem de trabalhos cooperativos em prol duma causa — patrio- 
tismo e civismo. Se for bem feito este trabalho, criara amor 
ao verdadeiro teatro e uma apreciaqao das artes dramaticas. 
E se, por acaso, uma classe produzir um drama e o representar 
com certa dextreza, podera servir de publicidade, com represen- 
ta^oes em outras partes do estado, nao so para a cadeira como 
para a Faculdade. 

O ideal e a participa^ao ativa do estudante na materia. 
Nem que seja com o unrioo fim de obter aprovaqao no fim do 
ano, os tres metodos mencionados acima servem melhor do que 
as maneiras convencionais e antigas de ensinar para desenvol- 
ver os conhecimentos, a utilidade, a disciplina do individuo. 
Um professor atras de uma mesa, num estrado, ja perde ipso fato 
o contato entre si e seus alunos, que e necessario para a trans- 
missao de inspiragao e de conhecimentos. Em todo o mundo, 
e em todas as nacionalidades, ftn-se descob'erto que numero 
enorme de alunos aprende mais e lembra-se mais das divaga- 
goes do professor do que das suas conferencias formais. "Di- 
vagaqoes dirigidas», para usar um termo tao vulgar atualmente, 
constituem um ideal do pedagogo novo. Criar a aparencia de 
que tudo e divagaqao interessante e o segredo do bem ensinar. 
A «aula modelo», o «project method» e a dramatizaqao prestam- 
se a «divaga96es dirigidas». 

LINGUAS 

Para o maximo proveito e para a maxima participaqao do 
aluno, e indispensavel que se exija, no futuro, que o aluno que 
pretenda especializar-se na historia da civiliza^ao americana 
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conhe^a todas as Hnguas do continente. Frances e espanhol 
nao oferecem obstaculos ao estudante brasileiro; mas, em ge- 
ral, sao poucos os que tern conhecimentos suficientes do ingles 
para usar as muitas obras de importancia fundamental que es- 
tao publicadas nessa lingua. O conhecimento do ingles e ne- 
cessario nao apenas aos alunos que querem conhecer a historia 
dos Estados Unidos, como aqueles que querem aprofundar-se 
na historia da civilizaqao dos outros paises do continente. 
Quasi todos os trabalhos recentes sobre arqueologia e, entre 
eles, alguns dos melhores no ramo, estao escritos em ingles. E, 
por maus que sejam alguns, ha uma infinidade de outras obras, 
escritas por norte-americanos em ingles, que enchem lacunas na 
bibliografia existente e sao, portanto, indisp'ensaveis ao estudioso 
da materia. E como um dos fins ulteriores desta cadeira e ensi- 
nar ao estudante brasileiro a rela^ao existente e a rela^ao que 
deve existir entre o Brasil e os outros paises do continente, e 
mormente os Estados Unidos, o conhecimento da lingua inglesa 
tern valores secundarios que nao precisam ser enumerados aqui. 

BIBLIOGRAFIA PARA A CADEIRA DE HISTORIA DA 
CIVILIZACIO AMERICANA 

Omitiremos neste memorial alusao a parte portuguesa e 
brasileira. 

Para o perfeito funcionamento da cadeira sao necessarios 
milhares de volumes e documentos que podem ser classificados 
da seguinte forma: 

1) Documentos primarios e manuscritos sobre a Espanha 
antes e depois da descoberta da America; 

2) Documentos primarios e manuscritos sobre a Inglater- 
ra antes e depois da funda^ao da primeira colonia inglesa na 
America do Norte; 

3) Documentos primarios e manuscritos sobre a Franqa an- 
tes e depois de 1696; 

4) Documentos primarios e manuscritos das vinte e uma 
republicas americanas desde a data de emancipaqao em diante; 
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5) Obras e coleqoes sobre o amerindio e o africano; 
6) Cole^oes de descriqoes, viajens € explora<;6es, coleqoes 

cfe relatorios de jesuitas e outros religiosos; 
7) Obras secundarias sobre a America em geral, America 

Latina, os Estados Unidos, ou sobre topicos especializados que 
se refiram direta ou indiretamente a problemas do Novo Mundo; 

8) Trabalhos, no campo das ciencias sociais, que fa^am re- 
ferenda direta ou indireta aos problemas primordiais da civili- 
za^ao americana; 

9) Miscelanea; revistas, jornais e, monografias; 
10) Fotografias e fitas cinematograficas; 
11) Discos e gravaqoes; 
12) Peqas de museu; 
etc., etc., etc. 

fiste material deve ser colecionado em obediencia a um pia- 
no de cinco ou dez anos e de conformidade com o desenvolvi- 
mento da cadeira. Seria aconselhavel decidir-se ate que ponto 
o proposito da cadeira e s'ervir um fim pratico e ate que ponto 
um fim cultural. E se for decidido, por exemplo, que um dos 
valores primordiais da cadeira seja preparar pessoas competen- 
tes para encaminhar ou aconselhar em tudo que se refere as 
rela^oes diplomaticas do Brasil, mormente com os Estados Uni- 
dos e as naqoes vizinhas como a Argentina, as compras de 
documentos e livros limitar-se-ao, nos primeiros anos, a estas 
regiSes e aos topicos de mais interesse. 

Os documentos primarios sao absolutamente necessarios, 
se for inten^ao da Faculdade organizar cursos de pesquisas que 
conduzam ao doutoramento em historia. Muitos sao imprecin- 
diveis, mesmo para os alunos que nao pretendam especializar- 
se na materia. Quasi tao necessarios sao os accessorios arqueo- 
logicos e antropologicos de que ja falamos. 

MAPAS 

E indispensavel uma cole^ao de mapas da America inteira. 
As cole^oes devem ser de mapas antigos e modernos e de toda 
a especie. 
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INSTALACAO 

Para a maxima eficiencia, nas pesquisas relacionadas com 
esta cadeira, seria aconselhavel que no piano de construqao da 
cidade universitaria se tomassem em consideraqao as necessida- 
des da historia da civilizajjao americana e as de um futuro cen- 
tre de estudos americanisticos. Na eventualidade de ser cria- 
do um centro desse genero, eis o que principalmente importaria: 
um predio proprio ou a secqao de um predio em que houvesse: 
1) biblioteca americana; 2) anfiteatro com maquinas de pro- 
je^ao, para filmes sonoros, e gramofones; 3) gabinete do pro- 
fessor; 4) sala de seminario e de estudo; 5) pequenos gabine- 
tes para uso de certos estudantes que tenham o proposito de es- 
pecializar-se na materia. 

Nao sendo possivel uma instalaqao completamente separa- 
da, seriam aconselhaveis, pelo menos, uma biblioteca especiali- 
zada, um gabinete para o professor e para os seminarios, e sala 
de aula com os aparelhos de projeqao e reproduqao menciona- 
dos acima. 



CATEDRA DE DIREITO POLfTICO 

DIREITO POLITICO 

PELO 

Prof. Antonio de Sampaio Doria 

Um povo, seja qual for a sua idade e as suas tradigoes, mas 
sem o imperio do direito, e uma horda de selvagens. E e sel- 
vagem nao so o povo que se compoe, por habito, de autonomos 
anarquizados, como o que se forma, por indole, de automatos 
obedientes. 

O imperio do direito requer autonomias disciplinadas. Au- 
tonomia sem disciplina e anarquia. Disciplina sem autonomia 
e senzala. Pouco vale o progresso material, a ordem material, 
a disciplina material, onde se eclipsar a liberdade e anoitecer 
a justi^a. 

O problema politico por excelencia, em toda parte, e o 
da coexistencia harmonica da autoridade com a liberdade. O 
poder publico, que, atraves das idades, tern emergido em cada 
povo, so se naturaliza, so se legitima, quando assegure a 
cada associado o poder de fazer, ou deixar de fazer, o que, facul- 
tado a todos, nao desagregue ou possa desagregar a sociedade, 
nem Ihe trave o progresso incessante. A autoridade publica e, 
por natureza, um meio, e nao um fim, posto que, quanto mais 
forte, mais segura seja a liberdade. Sem autoridade, a liberdade 
e um anseio vago, aspira<;ao, ou ideologia sem o senso da vida. 
E so a eficiencia do poder do estado da corpo e alma a liberda- 
de dos individuos. 

O dificil, na pratica, e orgajiizar, no estado, com a maxima 
liberdade, a maxima autoridade. E' a incognita suprema do di- 
reito politico. 
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Com os olhos postos nesta incognita, cabe aos juristas dis- 
tinguir, entre as causas e os efeitos dos fatos sociais, as leis do 
direito politico. Com os olhos postos nela, cumpriria aos poli- 
ticos, para o bem dos povos, dirigir, por entre as paixoes popu- 
lares, a nau do estado, para os horizontes da liberdade. 

E o professor ? 
fisse esta diante de um grupo de moqos, que, em regra, 

ignoram o direito politico, de que apenas e provavel terem as 
noqoes vulgares, e que, provavelmente, ainda nao se contami- 
naram das artimanhas dos partidos. Mas propoem-se iniciar-se nos 
misterios do direito politico. E o proposito do professor, que os 
tern sob sua palavra, e fazer-lhes a iniciaqao, de modo que, no fiim 
do curso, fiquem inteiradbs da materia. 

Fiquem inteirados. Nao, memorizando normas e preceitos; 
nao, conhecendo de cor opinioes e doutrinas. Nem mesmo 
apenas ouvindo o que os, outros dizem. Mas sabendo, quanto 
possivel, de ciencia propria. Tanto quanto possivel, observando 
os fatos, e, por assim dizer, redescobrindo as leis que os regem. 
Sem a atividade pessoal dos alunos, sem as suas iniciativas, sob 
a orientaqao do mestre, o ensino e, quasi sempr'e, como um 
tra^ado na agua. Nao deixa vestigios. 

Ninguem aprende direito politico para mera contemplaqao 
romantica de como tern os povos organizado os estados sob que 
vivam. Aprende-se direito politico para agir, para dirigir, para 
construir. Para construir, muitas vezes destruindo as obras de 
tamancaria politica, com que os espertos ou os alucinados, 
para satisfazer as suas ambi^oes, ou por amor de suas ideologias, 
tenham sacrificado a liberdade. Mas nao basta destruir. O 
que urge, o que fica, o que salva, e a construqao do estado, para 
o imperio sem contraste do direito. 

Sem conciencia juridica, nao e civilizado um povo, nem o 
e o individuo, por mais que blasonem e se presumam. Na jus- 
tiqa se resume toda a civilizaqao. 

Sem a convicqao do direito politico, sem o discernimento 
entre o crime da politica e o direito da politica, sem a adesao 
intima da conciencia ao direito, e o horror ao crime politico, 
o moqo saido de uima escola de direito, para a vida social, que 



o espera, nao seria um cidadao ativo, com as insignias da di- 
gnidade civka, mas essa cousa horrenda: um negative, um 
apolitico, e, como tal, cumplice dos males partidarios de sua 
terra e sua gente. 

Dai dever o professor de direito politito, ao lado da clareza 
com que exponha, fazer que os discipulos observem; ensejar a que 
distingam por si mesmos e formem opiniao propria; a que sejam, 
em suma alguem autonomos e nao automates, criaturas que 
pensem e saibam querer, em vez de mentalidades colonials, repe- 
tidores da ciencia alheia, criaturas nascidas para serem manda- 
das, seres apaticos, sombras de homens. 

E' este o sopro de vida, que, nestes duros tempos de anar- 
quia mental, deve animar o recinto das escolas de direito po- 
litico. 

E nao so o Brasil, mas todos os povos, ou seguirao estes 
rumos na forma^ao da mocidade, ou terao da liberdade e da 
civilizaqao os dias contados. 



....« 

CATEDRA DE ESTATfSTICA 

O ENSINO DA ESTATlSTICA NA UNIVERSIDADE 
DE S. PAULO 

PELO 

Prof. Luigi Galvani 

A inclusao do ensino da estatistica entre as materias fun- 
damentais da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Uni- 
versidade de S. Paulo, na Sub-Secqao de Ciencias Sociais e Po- 
liticas, constitui um novo e eloqiiente reconhecimento da sem- 
pre crescente importancia que esta disciplina vem adquirindo 
na vida moderna. Todavia, a simples denomina^ao de «esta- 
tistica» nao e suficiente para estabelecer o contetido, a orien- 
taqao e o ambito de seu ensino, afim de que possa ser atingido, 
do melhor modo, o duplice fim visado por qualquer disciplina 
universitaria. 

Tende, de fato, todo o ensino universitario a fornecer, antes 
de mais nada, as bases e os conhecimentos teoricos da disciplina 
a qual se refere e, subordinadamente, a colocar os alunos na 
condigao de saberem aplicar as teorias assitniladas aos fatos 
concretos, particularmente, aqueles fatos que constituirao a ma- 
teria profissional em que os estudantes, uma vez concluido o 
curso, deverao exercer as suas atividades. Estes dois objetivos 
sao, de maneira especial, nitidamente perceptiveis no caso da 
estatistica, que, com o tratar do estudo quantitative dos fe- 
nomenos coletivos, deve ensinar de que maneira a inquirigao de 
tais fenomenos precisa ser feita em geral e, em seguida, como 
aplicar, efetivamente, esta forma de investigaqao as varias cate- 
gorias de fatos que a comportam. 

Tendo presente esta indetermina^ao inicial do objeto do 
nosso ensino — alias, oportuna em uma escola universitaria, 
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onde o ensino deve ser totalmente entregue, com a ressalva do 
necessario controle, ao professor responsavel — cabe a este de- 
finir os contornos da tarefa que pretende realizar. E e assitu 
que, agradecendo a honra, que nos foi conferida, de ministrar 
piela primeira vez numa Faculdade desta jovem, mas florescentissima 
Universidade, o ensino da estatistica, passamos a expor alguns 
dados e consideraqoes que nos permitirao estabelecer as diretrizes 
gerais, segundo as quais julgamos dever desincumbir-nos da al- 
ta missao que nos foi confiada. 

* * * 

Antes de mais nada, uma vez que largo proveito se deve 
sempre auferir da experiencia propria e da alheia, daremos uma 
ideia sumaria da extensao e da profundidade do atual ensino 
universitario de estatistica, em varies dentre os principais pai- 
ses. Esta vista de conjunto demonstrara nao somente que alto 
grau de consideraqao disfruta hoje a nossa disciplina, mas ser- 
vira tambem para fornecer uteis indicaqdes referentes aos cri- 
terios mais vantajosos para o seu ensino. 

Como se sabe, o ensino cientifico da estatistica, considerada 
como disciplina autonoma, conquanto dentro de um significado 
mais restrito e um tanto diverse do atual, foi iniciado em algu- 
mas Universidades alemas: primeiro, em meiados do seculo XVII, 
na de Helmstadt, por obra de Conring, o qual realizou o seu 
curso para descrever e examinar as cousas mais notaveis do Es- 
tado (Staatsmerkwiirdigkeiten), e posteriormente em outras 
Universidades, entre as quais a de Jena, onde ensinou Schmeit- 
zel, e a de Gotinga, que teve como professor Achenvvall, fa- 
moso em virtude de sua versatilidade, e ao qual cabe tambem 
o merito de ter dado a nova disciplina o nome definitivo de «Es- 
tatistica», que ele faz derivar da celebre obra «Razao de Estado^ 
do italiano Giovanni Botero. Uma primeira aproximaqao ao 
atual conceito da nossa disciplina foi realizada por Schlbzer, que 
substituiu a diretriz de Conring, segundo a qual a estatistica 
era uma descriqao puramente literaria das cousas mais notaveis 
do Estado, pela de descriqao numerka, separando a parte teorica 
da parte aplicativa. 



Entretanto, a semelhanqa de quanto sucedia nas outras cien- 
cias, porem com rapidez ainda maior, ia-se alargando enormemen- 
te o campo da nova disc5plina: apareceram primeiro os «aritme- 
ticos politicos*, que acrescentaram a estatistica descritiva a «in- 
vestigativa», no intento de descobrirem as leis quantitativas que 
governam os fatos da populaqao e da sociedade; sucessivamen- 
te, consolidou-se a orientagao matematica, segundo a qual se 
fez metodico emprego dos meios tecnicos oferecidos pela analise, 
e especialmente pelo calculo das probabilidades, no estudo dos 
fenomenos de massa ou coletivos; enfim, tendo cresoidio extraordi- 
nariamente o conteudo, por obra de novas achegas e por ex- 
tensao das ja existentes, reconheceu-se a substancial divisao da es- 
tatistica em duas grandes partes. A primeira e, atualmente, 
o conjunto doutrinario de todos os processos metodologkos e 
tecnicos que devem ser empregados no estudo quantitativo dos 
fenomenos coletivos; como se compreende, a fecundidade destes 
processos e enorme, uma vez que sao aplicaveis a qualquer das 
inumeras classes de fenomenos coletivos. A segunda parte, que 
se fragmenta em nmltiplos componentes, compreende, precisa- 
mente, o volumoso acervo das aplicaQoes da m'etodologia estatis- 
tica : aplica^bes que propiciam, todos os dias, os mais largos de- 
senvolvimentos, chamando para si a aten^ao nao somente dos 
estudiosos, mas tambem das pessoas de cultura comum. E' na- 
tural que os fenomenos de populagao e de sociedade sejam aque- 
les que nos toquem mais de perto e sejam, portanto, aqueles 
a que a metodologia estatistica tenha sido aplicada de mais re- 
mota data, qu'er por iniciativa particular, quer por obra dos go- 
vernos, os quais, tendo reconhecido na estatistica um subsidio 
de primeira ordem para a sua aqao, criaram reparti^oes apropria- 
das e institutes larga e convenientemente aparelhados. E' pela 
mesma razao que ainda hoje o «Institut International de Sta- 
tistique», com sede na Haia, considera no seu estatuto, como 
forma de atividade estatistica, somente aquela que se refere ao 
estudo «numerico» dos fatos «sociais». (*). 

(*) Tambem o ilustre autor brasildro Bulhoes Carvalho, que pode ser 
tido como um autorizado representante da opiniao mais largamente difundida 
entre os profissionais da estatistica nacional, julga, com oportuna reserva, que 
a estatistica deve mirar os fatos sociais, e afirma que, embora «compreenda nos 
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Mas e certo que o metodo estatistico, o qual tende a eli- 
minar tudo que pode ser acidental nos singulares efcmentos 
duma coletividade e a colher e reter somente aquilo que e es- 
sential e comum aos proprios elementos, estende sempre mais 
as suas aplicagoes, mesmo nos campos inais distantes do consi- 
derado inicialmente. Hoje, pois, estudam-se com metodo esta- 
tistico nao so os fenomenos de popula^ao, encarada como con- 
junto de seres humanas (demografia) e os de sociedade, consi- 
derada como conjunto de seres associados para a consecuqao 
de fins individuals e coletivos (estatistica social), mas tambem 
inumeros fenomenos pertinentes a economia (econometria), 
aqueles que se manifestam nas varias especies b?ol6gicas, sem- 
pre que constituidas de massas de individuos observados nos 
seus caracteres fisicos quantitativos (biometria e antropome- 
tria), muitos fenomenos referentes a psicologia (psicometria), 
a fisica, a astronomia, e, num campo de ordem pratica, a admi- 
nistraqao das organiza(;6es agricolas, industrials, comerciais, ban- 
carias. A amplitude destes campos de investigaqao justifica a 
difusao e a profundidade sempre maiores que vai adquirindo o 
ensino universitario da estatistica, a come^ar na sua parte teo- 
rica, que deve, se necessario, criar novos metodos de investi- 
gaqao para os problemas concretos que, passo a passo, se apre- 
sentem. Ademais, o ensino universitario de qualquer materia 
nao deve limitar-se a exposigao daquilo que nela se fez ate o pre- 
sente, mas deve tambem indicar os possiveis rumos do seu de- 
senvolvimento future e os criterios de investiga<;ao que a estes 
se tiverem de aplicar. 

Neste conceito generico se inspira o ensino superior da 
estatistica, onde quer que seja praticado; e nao sera, por certo, 
na Universidade de S. Paulo, que se queira transgredir esta nor- 
ma. Posfo isto como premissa, eis alguns aspectos da difusao 

seus limites o estudo quantitativo dos fatos naturais, visa especialmente, toda- 
via, a analise qualitativa e quantitativa dos fatos sociais, investigados por meio 
de observaQoes sistematicamente repetidas, afim de destacar do conjunto, como 
tuna umidade represen-tativa, o elemenlo tipico dos fatos ou fenomenos obser- 
vados». («Estatistica, metodo e aj)licagao», pag. 40). 
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e dos processes do ensino universitario da estatistica, como e 
atualmente realizado em diversos paises (*). 
EUROPA 

Na Austria, cada Universidade possui uma catedra de es- 
tatistica, dotada dum laboratorio para exercicios e investigaqoes 
cierutiiicas. 

Na Baviera, existem catedras da materia na Universidade, 
na Escola Politecnica, na Escola Superior de Comercio de Mo- 
naco, como tambem na Faculdade de Direito de Wiirtzburg e 
na de Filosofia de Erlangen. A Universidade de Monaco e a 
Faculdade de Filosofia de Erlangen dispoem de laboratorios 
agregados a catedra de estatistica. 

Na Belgica, quatro Universidades possuem catedra de es- 
tatistica e, entre elas, a de Lovaina e dotada de laboratorio, que 
se aplica especialmente ao estudo dos problemas economicos. 

A Dinamarca possui catedras de estatistica, tan to na sua 
unica Universidade (Copenhague) como na Escola Militar e na 
Escola Superior de Agricultura. A catedra universitaria, ins- 
tituida em 1788, conta hoje com um laboratorio. 

Na Franga, o ensino da estatistica e ministrado em Paris no 
Conservatorio Nadonal de Artes e Oficios e na Escola Livre 
de Ciencias Politicas. Ademais, em 1922, estendendo o conteu- 
do e a importancia do ensino universitario da estatistica, o 
qual ate aquele momento pertencera a Faculdade de Direito da 
Universidade de Paris, criou-se, na mesma cidade, um grande 
Institute de Estatistica, subordinado as Faculdades de Direito, 
de Ciencias, de Medicina e de Letras. Tal institute apresenta 
um completo e moderno aparelhamento e, alem de organizar cursos, 
conferencias, exercicios praticos, funciona como observatorio eco- 
nomico e fornece diplomas de perito em estatistica. Outros cursos, 
conquanto nao regulares, sao realizados junto aos institutes de instru- 
qao superior. 

Na Grecia, existem catedras de estatistica na Universidade 
de Atenas e na de Salonica. 

(*) Esses dados sao extraidos, em grande parte, da obra «L'insegnamento 
della Statistical, de M. Saibante (no «Trattato elementare di Statistical, diri- 
gido por C. Gini, Milao, 1936) a qual julgamos a unica publicagao que sintetize 
especificadamente o objeto em questao. 
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Na Espanha, (omitem-se, naturalmente as precarias condi^oes 
atuais), a estatistica e ensinada em quasi todas as Universida- 
des e em quasi todos os Institutes Superiores. Existem, em 
particular, catedras de estatistica matematica nas Universida- 
des de Madrid e Barcelona, e cursos dedicados as aplicaqoes 
atuariais da estatistica nas Escolas Superiores de Estudos Comer- 
ciais de Madrid, Barcelona, Valencia, Malaga, Bilbao e La 
Coruna. 

A Holanda deve ser particularmente lembrada como sede 
do Institute Internacional de Estatistica, na Haia. Esta cir- 
cunstancia Ihe favorece a presen^a de excelentes cultores da 
estatistica, aos quais compete, entre outras cousas, cuidar das 
publicagoes do Institute. 

Na Hungria, a estatistica constitui materia obrigatoria de 
exame em todas as Universidades e Institutes Superiores, onde 
e g'eralmente ensinada com a Economia Politica e com a Cien- 
cia das Finanqas. Todavia, contam com catedras autonomas 
da materia, as Uniiversidades de Budapest e de Pes, providas de 
laboratories, e a de Debreczen. 

Na Inglaterra, o ensino de estatistica e ministrado em todas 
as Universidades e tambem na «London School of Hygiene and 
Tropical Medicine». Tanto o «University College» como a 
«London School of Hygiene» dispoem de apropriados laborato- 
rios, largamente aparelhados; alem disso, a Universidade de 
Londres e a de Cambridge empreenderam a observaqao e o 
estudo sistematico da conjectura economica. 

Na Italic, o ensino da estatistica nas principals Universida- 
des nao e recente; contudo ele recebeu novo impulso apos- 
guerra, fosse em virtude da institu'iqao de novas catedras, fosse 
em conseqiiencia da dotaqao destas novas e das antigas de labo- 
ratories e de Institutes de Estatistica, convenientemente pro 
vidos do maquinario e do aparelhamento necessaries a realiza- 
qao do ensino teorico e pratico da materia, para se estar em 
condiqoes de proceder as elaboraqoes e pesquisas mais comple- 
xas. Atualmente, o ensino superior da Estatistica e ministrado 
— claro que com orientaqao diversa, segundo as varias escolas 
— nas Faculdades de Direito (curso anual), nas de Ciencias Po- 
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liticas e Sociais (curso anual), nas Faculdades de Economia e 
Comercio (curso bienal): estatistica metodologica no primeiro, 
estatistica economica no segundo ano) e nas Escolas de Estatis- 
tica (agregadas as Universidades de Roma, Padua, Floren^a e 
Bolonha). Nestas ultimas, realiza-se um curso anual de esta- 
tistica metodologica, outro de demografia e um terceiro de esta- 
tistica biometrica e social. Laboratories de estatistica fun- 
cionam atualmente nas Universidades de Cagliari, Padua, Roma, 
Florenqa, Bolonha, Trieste, Napoles, Bari, no Institute Supe- 
rior de Ciencias Economicas e Comerciais de Veneza, na Uni- 
versidade Catolica e na Universidade «Bocconi» de Milao, e em 
outras partes. Modelo, entre todos estes laboratdrios, quer pela 
riqueza do aparelhamento mecanico, quer pela dotagad de li- 
vros e de recursos financeiros, quer ainda pelo num'ero de as- 
sistentes postos a sua disposiqao pelas diversas Faculdades in- 
teressadas, e o da Universidade de Roma, fundado e dirigido por 
Gini, que foi tambem o criador dos de Cagliari e Padua. 

Na Romenia, exaste uma so catedra de estatistica na Aca- 
demia de Altos Estudos Comerciais de Bucarest. Foi, porem, 
criada, no Instituto Social Romeno, uma secqao de estatistica, 
a qual, conquanto nao destinada ao ensino, reune muitos es- 
pecialistas e estudiosos da materia e publka os resultados das 
proprias pesquisas. 

Na Suecia, existem catedras de estatistica nas Faculdades 
de Filosofia de Upsala e de Lund e nos Institutes Superiores 
de Gotenborg e Stocolmo, entre os quais este ultimo possui 
tambem uma catedra de estatistica matematica e de matema- 
tka atuarial. O ensino teorico e sempre associado a cursos 
de exercicio pratico, esp'ecialmente na Universidade de Lund 
e na de Stocolmo, as quais dispoem de adequados laboratorios 
estatisticos. Sao, ainda, realizados cursos accessories de esta- 
tistica nas Faculdades de Medkina e de Economia, bem como 
nas Escolas Superiores Florestais. 

Na Tchecoslovaqnia, e ministrado, com regularidade, o en- 
sino da estatistica em todos os estabelecimentos de instruqao 
superior, mas, particularmente, na Faculdade de Ciencias Juri- 
dicas e Politicas e na Faculdade Alema de Direito, de Praga, 
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na Faculdade de Direito de Bratislavia, na Faculdade de Cien- 
cias Politicas e na Escola Superior de Agricultura de Brno. 
Nas escolas de Ciencias Politicas de Praga e de Brno sao efe- 
tuados cursos de estatistica matematica; nessa ultima cidade 
realizam-se no estio cursos de exercitaqao pratica de estatistica. 

U. R. S. S. — Faltam-nos informaqoes precisas sobre o en- 
sino da nossa disciplina na Uniao das Republicas Sovieticas So- 
cialistas; mas e certo que a organizaqao politica, economica e 
social da Uniao exige um vasto e eficiente aparelhamento esta- 
tistico e, implicitamente, uma larga difusao do ensino estatis- 
tico. A Uniao conta, alias, com grandes estatisticos e teoristas 
da materia, tais como Ptoukha, Schokalsky, Stepanoff, Roma- 
nowsky e outros. 

AMfiRICA 
Alem do Brasil, onde existem eminentes cultores da esta- 

tistica, como Barbosa Carneiro, Bulhoes Carvalho, Gusmao Ca- 
valcanti e outros, o ensino superior da estatistica e praticado 
nos Estados Unidos, no Mexico e na Argentina. 

Na Argentina, pelo que nos consta, o ensino da materia e reali- 
lizado na Universidade Nacional de Buenos Aires e na do Li- 
tor al. 

No Mexico, existem cursos regulares da estatistica em sua ca- 
pital, nomeadamente na Faculdade universitaria de Ciencias Po- 
liticas e na Escola Superior de Agricultura. 

Mas e sobretudo nos Estados Unidos que o ensino superior da 
estatistica tern atingido larguissima difusao, especialmente no 
que concerne a parte aplicativa. E, se ha somente catedra de es- 
tatistica na Columbia University e na Harward University, sao, 
porem, efetuados cursos regulares de estatistica teorica e aplica- 
da em todas as Faculdades de Ciencias Economicas, de Matema- 
tica, Sociologia, Psicologia, Biologia, Astronomia, de Ciencias 
Atuariais, de Higiene, de Agricultura. A estes cursos sao ligados 
mais de 100 laboratorios, amplamente aparelhados, com todos os 
meios necessaries para que os estudantes possam exercitar-se na 
aplicaqao das noqoes teoricas, que receberam, as diversas ordens 
de fatos concretes que permitem tais aplicaqoes. 
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ASIA 
Nao sabemos como esta organizado o ensino superior da estatis- 

tica no Japdo. Sabemos, contudo que na Universidade Imperial de 
Toquio o ensino se processa regularmente por obra de Takarete. 

Nas Indies Inglesas, a nossa materia e ensinada na Universida- 
de de Bombaim por Shirras, e na de Mysore por Madhava. 

AFRICA 
Quanto ao Egito, sabemos que brilham la na Universidade e na 

Administraqao Central do Cairo, insignes cultores da estatistica. 
Tambem na Uniao Sul Africand, designadamente em Pretoria, ha 
distintos estatisticos. 

AUSTRALIA 
A mesma cousa se pode dizer com referencia a Australia, que 

teve como orientador de seus services estatisticos o especialista 
Knibos, recentemente falecido, e que foi, sobretudo, um dos mais 
provetos estudiosos e divulgadores da teoria matematica da po- 
pula^ao. 

A exposiqao acima nao e completa, pois grandes cultores 
da estatistica figuram no ensino superior de varios paises oomo 
professores doutras materias. E nao se deve tambem deixar de 
considerar que da obra de difusao da estatistica, especialmente 
no que diz respeito as suas aplicaqoes praticas e ao seu emprego 
como meio de observaqao dos fatos sociais, participam, larga e 
eficazmenlte, muitos estatisticos que tambem nao pertencem ao 
ensino universitario, mas que desempenham um papel relevante 
na organizaqao estatistica de seus paises. Isto ressalta, em par- 
ticular, no Brasil, onde o reconhecimento da utilidade da estatis- 
tica, mesmo nas esferas oficiais, nao e recente, e tanto assim que 
este pais figura entre os poucos (11 ao todo) que, em 1885, ti- 
veram a iniiciativa da fundaqao do Institute Internacional de 
Estatistica. A esta ja remota manifestacao pode-se, idealmente, 
ligar a iniiciativa da criaqao do Institute Nacional de Estatisti- 
ca, destinado a coordenar todos os serviqos estatisticos de inte- 
resse geral; e e ja notavel o volume de trabalho realizado neste 
curto espa^o de tempo pelo propdo Instituto, presidido e orientado 
pelo ministro Macedo Scares. 



Mas aquilo que importa, especialmente, salientar em pri- 
meiro lugar, e que em todos os paises mais adiantados o ensino 
superior da estatistica nao se limita a exposiqao catedratica de 
seus principios teoricos (estatistica metodologica), mas com- 
preende tambem, freqiientemente, atraves de cursos adequados, 
as principais aplicaqoes do metodo estatistico as diversas cien- 
cias em que intervem a consideraqao dos fenomenos coletivos. 
Em segundo lugar, nao se deve esquecer que as catedras da 
materia sao quasi sempre anexados laboratorios ou institutes 
apropriados, nos quais os alunos, alem de se exercitarem na uti- 
lizaqao pratica das teorias aprendidas, realizam, sob a direqao 
do professor e com o auxilio dos assistentes, pesquisas originais, 
que merecem, com freqiiencia, a publicaqao pela imprensa e pelos 
periodkos de estatistica ou de materia afim. 

* * * 

Alem do conhecimento, embora sumario, dos diferentes cri- 
terios de organiza^ao do ensino superior da estatistica. outro 
fato e conveniente ter em conta, quando se queira iniciar na es- 
cola a exposiqao da nossa materia, afim de que, no modo mais 
satisfatorio, tal exposiqao corresponda ao duplice film, formative 
e informative, dos jovens estudantes. Nos pacificos reinos da 
Ciencia, acendem-se animadas discussoes, em que os contradito- 
res defendem com muito calor as suas convicqoes e os seus pon- 
tos de vista, sem conseguir, as mais das vezes, entrar em acor- 
do. Versam, em geral, tais discussoes, nao tanto sobre as con- 
quistas cientificas ja realizadas, quanto sobre os metodos e so- 
bre a divisao do trabalho mais vantajosa para alcanqar novas 
conquistas. Tambem em nosso campo nao faltaram e nao fal- 
tam controversias deste genero, e entre elas nos interessa parti- 
cularmente a que surgiu entr'e dois grupos de estudiosos, no pri- 
meiro dos quais prevalecein em numero os «teoricos» e no se- 
gundo os «praticos» da estatistica. 

Sustentam os primeiros que e indispensavel um perfeito co- 
nhecimento e dominio dos metodos estatisticos para que se possa, 
com seguranqa, estabelecer os processes mais idoneos para o 
cstudo das diversas questoes concretas (da Economia, da Socio- 
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logia, da Antropometria, etc.), nas quais os proprios metodos 
possam encontrar aplicaqao; e que, portanto, cabe principalmen- 
te aos estatisticos propriamente ditos nao apenas a tarefa de 
aprofundar e desenvolver as teorias, mas tambem a de executar 
as aplicaqoes as dfferentes ordens de fatos coletivos. Acrescen- 
tam eles que e mais facil a um estatistico apreender, nos varios 
dominios cientificos que contelm estes fatos, o suficiente para que 
possa ser feita a aplica^ao dos metodos e dada a interpretaqao 
dos resultados, do que possa ser, inversamente, aos cientistas 
que pertencem aqueles varios dominios a apreensao das subtile- 
zas dos metodos estatisticos, para interpretar, com acerto, os re- 
sultados. 

Sustentam os outros que os estatisticos teoricos devem li- 
mitar-se ao estudo e aperfeiqoamento dos metodos e dos processes 
tecnicos, deixando aos especialistas das outras materias a utili- 
za^ao daqueles metodos nestes campos. E', por exemplo, de tal 
opiniao, Schott, que, num seu manual de estatistica muito co- 
nhecido, nao hesita em afirmar que a tarefa do estatistico termi- 
na, quando ele tenha posto a luz as eventuais regularidades na es- 
trutura e no desenvolvirnento das series estatisticas, relevando as 
diferengas de configuraqao apresentadas pelas partes homogeneas, 
nas quais uma totalidade pode ser fracionada, e provando as re- 
laqoes entre as diversas series, file desejaria que a interpreta- 
qao dos resultados da estatistica fosse objeto das ciencias par- 
ticulares as quais pertencem os fatos observados. O campo das 
aplicaqSes e tao vasto, considera Schott, que nao poderia ser 
inteiramente explorado e exaurido por uma so inteligencia. 

Aceitando o ponto de vista desse segundo grupo de estu- 
diosos, o ensino universitario deyeria, pois, limitar-se a esta- 
tistica metodologica, ao passo que a exposiqao de algumas entre 
as principais aplicaqoes da mesma deveria possuir um carater 
puramente exemplificativo. Contudo, isto nao exoluiria, ao con- 
trario exigiria dos alunos um tirocinio pratico, que seria obti- 
do em laboratorios convenientemente aparelhados. Por outro 
lado, concordando-se com a ideia expressa pelo primeiro grupo, 
o ensino da estatistica resultaria muito mais extenso do que 
o agora indicado. 
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Entre as duas distintas tendencias, talvez o justo esteja, 
tambem desta vez, no meio. Se e verdade que, as vezes, por 
obra de estudiosos deficientemente versados no conhecimento 
dos metodos estatisticos, foram feitas aplicaqoes inconcludentes 
e erradas ou foram mal interpretados os resultados — contri- 
bulndo, mesmo involuntariamente, para projetar uns laivos de 
descredito sobre a estatistica, que ainda hoje repontam na vaga 
e instintiva desconfianqa do grande publico, o que proporciona 
certa dose de razao aos sustentadores da primeira tese —, nao 
e menos verdade que o estudo de alguns fenomenos coletivos e, 
particularmente, de alguns fenomenos sociais, nao se exaure atra- 
ves da tecnica estatistica, mas reclama ainda aquela forma de 
indagaqao essencialmente qualrtativa, que nao se pode nem rea- 
lizar nem exprimir mediante numeros. fiste ultimo motivo de- 
monstra que tambem os adeptos da segunda tese nao estao desti- 
tuidos de alguma razao. E' que, a medida que se alarga e se 
aprofunda a analise cientifica dos fatos, a sintese conclusiva vai-se 
tornando como que um privilegio de poucas inteligencias excepcio- 
nalmente elevadas, mais que de academias ou congressos dos quais 
participem especialistas das varias materias e dos varios pro- 
cessos de estudo. Conquanto seja verdade que o metodo es- 
tatistico tende hoje a aplicar uma forma numerica de indaga- 
^ao tambem a fatos qualitativos (e a psicometria, em particular, 
pode ser tida como uma aplicaqao deste criterio), precisamen- 
te porque os numeros, ao contrario dos atributos qualitativos, podem 
ser submetidos a exatos processos de calculo, todavia, nao se 
pode negar que no estudo de certas classes de fenomenos, fei- 
tas mesmo todas as possiv'eis aplica<;6es do conceito de numero, 
sobra sempre qualquer coisa que se esquiva a uma precisao nu- 
merica total. 

E' c'erto que uma condiqao ideal e perfeita seria aquela em 
que o estudioso de uma determinada ordem de fatos (e particular- 
mente de fatos coletivos) tivesse a propria disposiqao todos 
os subsidies das demais ciencias e, em nosso caso, pleno conhe- 
cimento do metodo estatistico. Na verdade, sempre mais a ob- 
s;ervaqao do fato isolado se procura substituir a de massas de 
fatos analogos, para se colher, nao o que e contingente da uni- 
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dade, mas essencial da massa, o que se enquadra, exatameute, 
nas finalidades daquele metodo. Porem, na pratica, dificilmen- 
ije se verifica este feliz conubio, e, por outro lado, nao faltam 
bons exemplos de estudiosos que, entrados na arena com um 
conjunto de conhecimentos relatives a uma determinada discipli- 
na, acabaram — levados numa veemente paixao por uma dife- 
rente ordem de estudos — atingindo, nessa disciplina, um grau 
de perfeigao superior aquele de que podiam gabar-se no itiicio. 
Basta, em nosso campo, citar o nome de K. Pearson, o qual, do 
estudo das leis, passou ao da estatistica e particularmente ao 
da biometria, criando, para a indagaqao dos problemas ineren- 
tes a esta disciplina, processos matematicos de grande engenho- 
sidade e delicadeza. Concluindo, a aplicagao do nosso metodo 
de investigaqao, conquanto refinado em algumas de suas par- 
tes, nao pode ser privilegio dos que so de tal metodo fizeram a 
sua especialidade, tanto mais que, entre os meios dos quais ele 
se vale, alguns sao de emprego bastante facil, como, por exem- 
plo, os que com freqiiencia utiliza a estatistica puramente des- 
critiva, e nos quais surgem os conceitos de media, dos outros 
valores carateristicos de uma distribui^ao estatistica, da relagao 
entre a intensidade de dois fenomenos, etc. 

E' precisamente esta facilidade que suscita em alguns es- 
tudiosos a pretensao de se julgarem um pouco estatisticos: pre- 
tensao um tanto exagerada, como a de quem se tern na conta 
de matematko, pelo fato de saber fazer bem as opera^oes arit- 
meticas. Na estatistica, as dificuldades comeqam, sobretudo, 
quando os dados colhidos devem ser submetidos a elaborates, 
a comparaqoes, a criticas, e quando, de tudo isto, se queira de- 
duzir interpretaqoes e, eventualmente, leis que governam os fa- 
tos observados; quando, em uma palavra, se passa da estatis- 
tica descritiva a investigativa. E' aqui que os estatisticos impro- 
visados, entusiasmados pela facilidade do inicio, caem freqiien- 
temente nos erros mais grosseiros e, nao obstante a honestidade 
de sua intenqao, sao impelidos a «fazer falar» os numeros colhi- 
dos segundo as suas ideias preconcebidas, em lugar de «deixa- 
los falar» com absoluta objetividade, afim de que eles digam 
tudo e somente aquilo que podem dizer. Mas isto nao significa, 



em absolute, que o conhecimento do metodo estatlstico nao 
deva ter a maxima divulgaqao possivel, especialmente entre os 
cultores daquelas ciencias em que ele pode encontrar aplica^ao. 
fisses cultores devem, com efeito, ser colocados em condiq5es 
de poder efetuar, pelo menos, as mais faceis de tais aplica^oes, 
de maneira a so recorrerem aos tecnidos profissionais, quando 
as questoes sao muito arduas e superiores as suas forqas, de- 
vendo, assim mesmo, estabelecer com estes uma fecunda cola- 
bora^ao, uma vez que o raciocinio mais penetrante nem sempre 
e suffeiente para fornecer os resultados exatos, se nao se apoia 
no emprego de processos tecnicos perfeitos e delicados, que so- 
mente um especialista pode, em geral, conhecer, e, se necessa- 
rio, criar e aplicar. 

CONCLUSOES 

As conclusoes as quais se chega, a respeito do conteudo, 
amplitude e difusao que se deve dar ao ensino da estatistica 
nesta Universidade condicionlam-se a maneira de interpretar as 
disposi96es regulamentares vigentes a tal proposito, de forma a se- 
rem umas as conclusoes, se os itens regulamentares forem ob- 
servados de um modo restritivo, «ad litteram», e outras, se se 
desejar encara-los num sentido mais amplo e extensivo, e, di- 
rcmos mesmo, mais conforme a atual orienta<;ao da estatistica 
metodologica e aplicada. 

Em virtude do decreto n.0 7.089, de 6 de Abril de 1935, o 
qual aprova o Regulamento da Faculdade de Filosofia, Ciencias 
e Letras, o ensino da estatistica foi agregado a Secqao de Cien- 
cias, na Sub-Sec^ao de Ciencias Sociais e Politicas. Tal agre- 
gaqao se apresenta, indubitavelmente, como a mais oportuna, se 
se levam em conta as aplica^oes, que sao, precisamente, no cam- 
po social, em sentido lato, as mais antigas e talvez as mais co- 
piosas. Porem, a parte metodologica, em que prevalece a ma- 
tematica, seria mais razoavel agrega-la a Sub-Sec<;ao de Cien- 
cias Matematicas. De qualquer modo, mesmo para evitar um 
pernicioso desmembramento, a questao de se agregar o ensino 
da estatistica a uma ou outra Sub-Secqao, Sec<;ao ou Faculdade, 
seria mais de forma que de substancia, se se chegasse a deter- 
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minagao de tornar obrigatorio ou facultative o estudo da nossa 
disciplina em itm campo universitario mais amplo que o atual. 
Para sufragar a oportunidade desta extensao, e util examinar 
a resenha das Faculdades e dos modes per que o ensino da esta- 
tistica e realizado nos mais importantes centres universitarios 
de todo o mundo. Resulta dessa resenha, na qual se destacam 
particularmente os dados referentes a Italia, Franqa e Estados 
Unidos, que a estatistica vai muito alem de quanto possa in- 
teressar ao ambito das ciencias sociais e politicas. O proprio 
Schott, ja citado, e explicito no afirmar que a «estatistica se 
erhprega come elemento auxiliar de conhecimento em todo o 
ambito da experiencia humana... Reservar a estatistica para 
as ciencias sociais ou considerar somente a estatistica social 
como atividade cientifica e uma arbitrariedade injustificada: as 
ideias normativas do metodo estatistico sao sempre as mesmass. 

E', portanto, oportuno considerar, embora rapidamente, as 
possibilidades de desenvolvimento do ensino da estatistica nes- 
ta Universidade, seja de acordo com as limitadas disposi<;5es do 
Regulamento atual, seja como efeito de uma interpretaqao mais 
extensa. 

A) — No primeiro caso, isto e, se se considera a estatistica 
como uma materia que deva ser utilizada somente pelos estu- 
dantes de ciencias sociais e politicas, entao todo o curso a ser 
desenvolvido em um bienio devera compreender, no primeiro ano, 
a metodologia e, no segundo, as principais aplica^oes que podem 
ser feitas no campo demografico, no economico e no social pro- 
priamente dito. 

Para a estatistica metodologica, ja apresentamos um minucio- 
so programa, correspondente a dura^ao normal de um ano letivo, 
compreendendo, por alto, alem de uma introduqao de carater ge- 
ral e de alguns necessaries complementos matematicos (noqoes de 
calculo combinatorio, conceitos fundamentais da geometria ana- 
litica, do calculoi infinitesimal, representa0es graficas, interpo- 
laqSes, elementos do calculo das probabilidades) o estudo quan- 
titative dos fenomenos estatisticos (intensidade de um fenome- 
nos, relates entre as distribuiqoes de dois fenomenos, relaqoes 
entre as singulares modalidades das distribuiqoes de dois feno- 
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menos) e a interpretaqao e elaboraqao logica dos dados estatis- 
ticos (erros e sua correqao, comparaqao dos dados, leis estatis- 
ticas). fiste programa para o corrente ano letivo teve de so- 
frer uma certa reduqao, em virtude de se terem iniciado as aulas 
de estatistka somente no dfa 25 de Maio. 

Quanto as aplicaqoes do metodo estatistico, as quais o Dt- 
retor da Faculdade, Dr. Almeida Prado, reservou o ano vindou- 
ro, elas compreenderao, sumariamente indicado, o seguinte: 
..,. Estatistico, econdmica — Volume e distribuiqao das rendas e 
da riqueza nacional — Estatistica e qadastros agrarios e flores- 
tais i— Estatisticas industrials e comerciais — Transportes ter- 
restres, maritimos e aereos — Mercado financeiro — Comercio 
internacional e balanqo dos pagamentos — Finanqas do Estado 
e pressao tributaria — Dinamica dos pfeqos — Indices do estado 
e do progresso economico de um pais. 

Estatistica social, propriamente dita: estatistica do trabalho 
e da desocupaqao operar?a — Salarios, balanqos de familia, con- 
sumes, custo da vida — Molestias sociais e assistencia social — 
Estatistkas intelectuais — Estatisticas judiciarias, criminals, etc. 

B) — No segundo caso, o curso de estatistica deveria ser 
obrigatorio (ou pelo menos facultative) tambem para os estu- 
dantes das Faculdades de Medicina e de Drreito, e sobretudo 
para os de uma eventual Faculdade de Gencias Economicas e Co- 
merciais, se tal Faculdade viesse a ser instituida, como varias 
vezes foi afirmado. Aceitando-se tal extensao das limitadas dis- 
posiqoes ora vigentes, o que levaria a estatistica ao conhecimen- 
to da maior parte dos estudantes, que podem dela tirar as mais 
largas vantagens, o ensino da metodologia, no conteudo e na 
duraqao ja indicados, deveria ser efetuado para todos esses es- 
tudantes, e nao apenas para os da Sub-Secqao de Gencias Sociais 
e Politicas. 

Quanto a Estatistica aplicada, ela deveria ser desenvolvida 
em um segundo ano de estudo e compreeender, alem dos argu- 
mentos ja mencionados sumariamente — e que nao interessam, 
evidentemente, so aos estudantes de ciencias sociais —, pelo menos 
as principals aplicaqoes no campo da biometria e antropometria; 
dois ramos vigorosos, que, brotados recentemente do grande 
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tronco comum da estatistica, especialmente por obra de Que- 
telet, Galton e Pearson, nao apenas adquiriram grande desen- 
volvimento como doutrinas autonomas, mas, atraves dos proble- 
mas pratkos que se Ihes apresentaram, influiram tambem, larga 
e fecundamente, sobre a criaqao de metodos idoneos para o es- 
tudo de fenomenos coletivos em geral, enriqueeendo a estatis- 
tica metodologica de novos e interessantes capitulos. A intro- 
dugao dos principios da biometria e da antropometria imporia 
certa limitagao no ensino das outras aplicaqoes acima indicadas, 
a menos que se quisesse reservar ao curso das aplicaqoes um ho- 
rario maior que o atual, ampliando-o para quatro ou cinco liqoes 
semanais. Melhor ainda, afim de dar ao ensino da estatistica 
toda a extensao de que e digno, se poderia elevar a quatro li- 
goes semanais tanto o curso de metodologia como o de aplica- 
goes estatisticas. E destas aplicaqoes poderiam. evidentemente, 
aproveitar, alem dos estudantes de ciencias sociais, os de outras 
Faculdades, isto e: os de Medicina, para o que diz respeito ao 
estado e movimento da popula^ao, causas de morte, tabuas de 
sobrevivencia, balances de familia e consumes, molestias sociais, 
assistencia social, estatistica criminal, etc.; os de Direito, para o 
que diz respeito ao volume e distribuiijao das rendas e riquezas 
nacionais, mercado financeiro, finan^as do Estado e pressao tri- 
butaria, estatisticas do trabalho e da desocupa9ao, estatisticas 
judiciarias e criminais, etc.; e os alunos enfim, de uma eventual 
Faculdade ou Secqao de Ciencias Economkas e Comerciais, para 
o que diz respeito a todos os argumentos indkados relativamente 
a estatistica economica, alem de boa parte dos referentes a es- 
tatistica demografica, uma vez que a maior parte dos fenomenos 
©conomicos mantem estreita conexao com os fenomenos demo- 
graficos. 

* * * 

Depois de ter indicado, por alto, o conteudo e a extensao 
que o ensino da estatistica deveria, a nosso ver, possuir nesta 
Universidade, seja na hipotese «A», mais restrita, seja na hipo- 
tese «B», mais larga e mais conforme as necessidades de um en- 
sino modento, cabe-nos o dever de declarar que o proprio en- 



smo nao podera atingir toda a sua eficiencia e utilidade, se nao 
for, a partir do proximo ano, dotado de subsidies adequados. 

a) Em primeiro lugar, deveria ser instituido um gabinete ou 
laboratorio de estatistica, fomecido de uma especializada biblio- 
teca estatistica, embora nao vasta, mas selecionada, e dotado tam- 
bem de algumas maquinas para calculos, de material para dese- 
nho dos grafkos e de todo o aparelhamento necessario, afim de 
que os estudantes pudessem, com ordem e horario preestabelecido, 
exercitar-se na aplkaqao das materias estudadas e realizar tam- 
bem pesquisas proprias, sob a orienta^ao do professor e vigilan- 
cia dos assistentes. A pratica de laboratorio, com normas a se- 
rem estabelecidas, deveria tornar-se obrigatoria para todos os 
estudantes que devessem ou pretendessem submeter-se ao exame 
de estatistica. 

b) Em segundo lugar, o que e implicito em «a», seria ne- 
cessario instituir um lugar ou mais de assistente da cadeira de 
estatistica. na proporqao do numero de estudantes que deverao 
freqiientar o laboratorio. Tal lugar ou lugares poderiam ser 
conferidos por concurso, ou entao por escolha do professor da 
cadeira, entre os estudiosos de estatistica residentes na Capital — 
isso, naturalmente, de acordo com as autoridades competentes. 
Alem dos assistentes efetivos, poder-se-iam admitir voluntarios 
nao remunerados, escolhidos com as mesmas cautelas dos pri- 
meiros e sujeitos tambem, eles proprios, a deveres que seriam 
estabelecidos em regulamentos. O corpo de assistentes poderia 
constituir o viveiro dos futures professores ou profissionais da 
estatistica, mas seria, antes de mais nada, um.orgao de atividade 
complementar da desenvolvida pelo professor, na esfera do ensi- 
no teorico e pratfeo. 

c) Em terceiro lugar, seria necessario dispor de meios para 
a publicaqao dos trabalhos mais importantes, realizados no labo- 
ratorio. Um periodico antonomo, especialmente dedicado a tais 
publicaqoes, talvez fosse de mais. Porem, se se resolvesse a pu- 
blica^ao de um periodico da Secqao de Ciencias Sociais ou de 
outra Sec<jao, a qual nao fosse estranho o ensino da estatistica, 
uma parte poderia ser reservada aos trabalhos desta materia. 
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d) Seria necessario, enfim, que a biblioteca do laboratorio 
tivesse a possibilidade de adquirir, alem das principais obras es- 
tatisticas que aparecessem, tambem os principais periodicos es- 
tatisticos publicados no exterior; portanto, o laboratorio de es- 
tatistica deveria contar com uma verba ordJnaria anual, para 
providenciar quanto aquelas aquisiqoes e para permitir o seu re- 
gular funcionamento. 

* * * 

Na iminencia de terminar o ano letivo, sentimo-nos, conquan- 
to a nossa experienoia universitaria nesta terra nao seja longa, 
na favoravel condi^ao de poder afirmar que o ensino da esta- 
tistka na Universidade de S. Paulo podera ser verdadeiramen- 
te proficuo, quer pela vivacidade mental que pude observar nos 
jovens, quer pelo seu vivo desejo de aprender, manifestado atra- 
ves de um largo interesse pelas minhas liqoes, interesse que pude 
constatar mesmo em ouvintes que nao eram obrigados a fre- 
qiientar as aulas e em funcionarios da administraqao publka, es- 
tranhos a Universidade. Acrescentamos que o ensino da Estatis- 
ca possui o seu ambiente mais favoravel nesta Capital, em con- 
seqxiencia das largas possibilidades oferecidas aos estudantes da 
nossa materia, de poderem, nao somente observar o funciona- 
mento de nutnierosas repartiqoes estaduais e municipais que de- 
senvolvem acentuada atividade estatistica, mas tambem obter 
das proprtas repartiqoes grande quantidade de dados para os 
seus exerckios e estudos. Assim, um futuro laboratorio de es- 
tatistica poderia efkazmente colaborar com a Comissao Central 
do Recenseamento, com a Diretoria de Estatistica da Secretaria 
da Agricultura, com a Sec^ao de Estatistica do Departamento 
Municipal de Cultura, com o Institute do Cafe e outros centres 
de atividade estatistica. 

Animados pelo proposito de corresponder, na melhor forma, 
a prova de confian^a que nos foi dada, chamando-nos, para 
aqui, da distante e gloriosa Universidade de Napoles, bem como 
pplo proposito de dar ao curso toda a eficiencia conseqiiente 
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dos necessaries subsidies a que fizqmos men<;ao, estamos certos 
de poder colher copiosa messe no fecunde campo que nos foi 
entregue. E sera sempre para nos motive de orgulho o ter 
contribuido, embora modestamente, para a grandeza da Uni- 
versidade de S. Paulo, a qual, conquanto muito jovem, ja saiu 
da fase de simples promessa e e uma poderosa afirmaqao do no- 
bre povo brasileiro, na vontade de conquistar tambem no domi- 
nio das ciencias as posiqoes mais altas e ambicionadas. 



CATEDHA DE LITERATURA LUSO-BRASILEIRA 

CONSIDERACOES E REFLEXOES ACERCA DO 
ENSINO DA LITERATURA 

PELO 

Prof. Otoniel Mota 

I 

E' uma honra e um prazer ensinar a literatura luso-brasilei- 
ra. Se circunstancias historicas — que nao vem de molde estu- 
dar aqui — levaram a nossa lingua a ser «a um tempo esplendor 
c sepultura», na frase pungente de Bilac, nem por isso deixa ela 
de vestir uma das mais belas manifestagoes de inteligencia e de 
cultura. 

Portugal tern razao para se orgulhar dos filhos que o enal- 
teceram nas letras. Naqao pequenina em territorio e popula^ao, 
sufocada nos seus surtos por uma serie de circunstancias, foi 
ela a que primeiro se utilizou de modo eficiente da grande desco- 
berta de Guttenberg — antes mesmo da Alemanha; foi ela a cria- 
dora da historia na pessoa de Fernao Lopes, segundo um escri- 
tor frances, do teatro, segundo outro escritor frances, na pessoa 
de Gil Vicente. E no seculo XVI, quando apenas se calava o 
genio satirico do grande comediografo, iluminou o mundo com o 
genio multiforme de Camoes, que, olhando sobranceiro no cena- 
rio da Europa de seu tempo, so enxergava, para Ihe fazer som- 
bra parcial, o nao menos genial Ariosto (porque a Gerusalemme 
de Tasso nondum mta erat). 

Quando estas coisas se passavam, Portugal contava apenas 
um milhao de habitantes, ao passo que a Franca, ainda relativa- 
mente apagada nas letras, contava doze. 



E Portugal, dali por diante, nunca deixou de produzir obras 
de valor, na poesia como na prosa. Nenhum outro pais de igual 
extensao geografica e de tao exigua populaqao pode empanar- 
Ihe o brilho literario. E o Brasil, seu filho, civiliza^ao ainda 
nascente, com graves taras a depurar, vacilante como tudo o que 
principia, sem ainda a medida do justo, que so adquirem as ci- 
vilizaqoes amadurecidas, o Brasil, contudo, nao envergonha a 
mae que Deus Ihe deu, naquilo que ja produziu. Nenhuma civi- 
liza9ao — e portanto nenhuma literatura — jd nasce feita, como 
diz o povo. Mas o que ja fizemos bem mostra que vamos tri- 
Ihando a estrada por onde passaram civilizaqoes hoje acrisoladas, 
com as mesmas hesitaqoes que elas tiveram, mas com a esperan^a 
firme de atingir o que elas, com o tempo, oonseguiram. 

E' precise que o digamos, alto e bom som, a nossa gente 
nuxja, que, deslumbrada pelo brilho incontestavel de outras lite- 
raturas, bem pode vir a esquecer ou menoscabar os valores nos- 
sos, os valores luso-brasileiros. Nenhuma literatura moderna 
possui uma linha ancestral mais fidalga do que a nossa, Cum- 
pre-nos honra-la, fixa-Ia, amplia-la com a seguran^a do futuro. 

I I 

Por uma fatalidade que urge desaparecer, a cadeira de lite- 
ratura luso-brasileira e talvez, em nosso meio, a que luta com 
maiores dfficuldades no momento, pelas razoes que passo a 
expor. 

a) As nossas bibliotecas publicas sao por demais deficien- 
tes em obras luso-brasileiras. O descaso do passado neste par- 
ticular e imperdoavel. E' palpavel e nao convem perdermos tem- 
po em real^a-Io. Tornam-se dificeis, e as vezes impossiveis, pes- 
quisas neste dom'mio. Palpei ainda ha pouco esta realidade <lo- 
lorosa no desempenho da tarefa que me foi posta sobre os om- 
bros, como professor desta materia em nossa Faculdade de Fi- 
losofia, Ciencias e Letras. Por mais de uma vez tive de aban- 
donar a ideia de pedir a classe exercicios fortes e utilissimos. de 
pesquisas fnteressantes que alargariam a visao do estudante, 



abrindo-lhe a inteligencia e apurando-lhe a faculdade cntica e 
o gosto literario. 

Felizmente, a nossa Faculdade esta empenhada em sanar 
esta gravissima lacuna, que burla a boa vontade do mestre como 
a da classe. Em breve cessarao os claraores. 

b) As obras portuguesas de real valor, as antigas como as 
modernas, por uma serie de motives — inclusive ate as trans- 
forma^oes politicas de Portugal — cada vez mais escasseiam em 
nosso m'ercado de livros. Procurem-se, por exemplo, as obras 
de Teofilo Braga — indispensaveis para a disciplina de que fa- 
lamos —, e ver-se-a que so por acaso se encontrara uma ou ou- 
tra, e isso mesmo, quasi sempre, em livrarias de segunda mao. 
E' aflitivo e fatal este estado de coisas, tao grave para uma Fa- 
culdade de Letras, e para as letras era geral, que chega a recla- 
mar a interferencia pronta do proprio Governo Federal. 

c) O preparo deficiente de nossos mo«;os e outro real en- 
trave ao bom andamento dos estudos. Quern lecionou ha quin- 
ze anos no Ginasio de Campinas, palpa de modo inconfundivel 
a depressao que de la para ca se op'erou no ensino secundario, 
mormente no que diz respeito ao cultivo da lingua e da litera- 
tura luso-brasileira. Desgra^adamente estamos, com os nossos 
programas, criando ou pelo m'enos alimentando esse descalabro, 
ate onde me e dado sondar. Um realismo mal entendido, um 
materialismo funesto, um pragmatismo deprimente, dao-se as 
maos para achatar o ideal educativo do jovem, aconxjoando a 
ideia — que reputo imoral — de que ele aprende para ganhar a 
vida, concepqao nao so mesquinha, mas claramente atentatoria 
do futuro nacional. 

Vem para a Universidade mogos que redigem os seus exer- 
ckios e as suas teses em estilo de grupo escolar. Nao sabem 
onde colocar, com seguranija e logicamente, uma vxrgula come- 
zinha. 

Nunca leram nada de Cam5es, nem do lirico nem do epico. 
Os programas secundarios nao Iho exigvram. A cultura litera- 
ria que trazem — e alguns a trazem suficiente — e fruto de uma 
reagao pessoal; de uma visao individual mais alta a respeito do 
destino do jovem numa democracia; de um autodidatisimo que, 



— 81 — 

apesar dos seus defeitos, ainda e uma tabua de salva<jao no des- 
calabro. Fomenta-se a preguiqa mental, tao natural numa epo- 
ca intelectualmente desordenada. 

Como desenvolvera uma tese literaria quern nao sabe para 
que serve uma virgula? Como apreciara o valor literario de um 
soneto quern nao teve jamais ideia das leis que regem a metrica 
luso-brasileira? quern nada sabe da tecnica do verso? Como po- 
de o professor ministrar um curso profkuo de literatura nesse 
ambiente vazio de material primario de que ele nec'essita por 
necessidade precipua? 

Tive de lutar com essa deficiencia numa classe em que ha- 
via alunos inteligentes e esforqados, ao estudarmos a genese da 
literatura lusitana, o lirismo dos trovadores registado nos Can- 
cioneiros. Um dilema se apresentou a minha conciencia de mes- 
tre: ou passar adiante, sem me importar com os resultados co- 
Ihidos pelos alunos com o substrate deixado, e que constitui o 
real aproveitamento, e alargar assim a esfera de estudos mal di- 
geridos, ou parar e ministrar aquelas no<;6es, limitando assim o 
meu campo, mas incutindo nos espiritos nogoes claras e diira- 
douras daquilo que universitarios nao podem ignorar. 

Para um professor concienicioslo a escolha nao se fez espe- 
rar: ele opinara pelo segundo alvitre. Foi o que fiz, com gran- 
de dor de cora<;ao. fisse criterio se me impunha ate por um 
clamor de justiqa, uma v'ez que a lacuna nao podia ser atribuida 
a descaso dos alunos, senao a deficiencia do nosso programa se- 
cundario. 

d) A estas dificuldades vem juntar-se a vastidao da ma- 
teria, brigando com a escassez do tempo; impoe-se ou o desdo- 
bramento da cadeira, ou o desdobramento do tempo. 

So a obra de Camoes encheria o tempo atual, se se quiser 
dar-lhe a atenqao que ela reclama; e tempo vira em que a nossa 
Faculdade tera a sua cadcira camoniana, exclusivamente consa- 
grada ao grande epico lusitano, honra e esperanqa de nossa ra^a. 
Honra-lo e honrar-n'os a nos mesmos e dizer ao mundo que o san- 
gue que correu nas veias do glorioso vate nao degenerou nos 
posteros de alem e de aqirem mar: e uma profissao de fe no fu- 
turo que nos aguarda. 

6 AMAHIO 
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e) Ajunte-se agora a escassez de seletas bem feitas, com 
excertos mais oti menos longos e bem escolhidos dos melhores 
escritores em prosa e verso, para o manuseio em aula, uma vez 
que nao se pode exigir que um universitario adquira, durante o 
s'eu curso de estudos, uma biblioteca rica em autores lusos e 
brasileiros, coisa que so com o tempo, e com muito dinheiro, se 
conseguira obter. 

Nosso govemo tera de cuidar logo, sob pena de mancar o 
ensino, da confeQao de uma serie de manuals n'este departamen- 
to intelectual. Urge que, no estudo de nossa lingua e literatu- 
ra, possam os nossos alunos gozar, pelo menos, as vantagens 
que gozam no que toca, por exemplo, a lingua francesa, em que 
a colegao Larousse presta relevantlssimos servigos. Mas seria 
tempo perdido, cremos, esperar que essas coleqoes se fagam por 
iniciativa particular, visto que, em nosso meio, elas ainda nao 
oferecem campo seguro para o emprego rendoso de capitals, por- 
quanto a pfocura ainda seria limitada. 

Ill 

As consideraqoes que acabo de fazer acerca de coisas que 
sao palpaveis a todos quantos quis'erem verlfica-las, mostram 
claramente as principals lacunas que o nosso ambiente apresen- 
ta, dificultando grandemente, a um professor de boa vontade, o 
bom desempenho de sua missao. Sao lacunas de tal natureza e 
complexidade, que reclamam o esfor^o oficial de Portugal e do 
Brasil, agindo em separado ou num conjuntamento de forqas, num 
entendimento franco e largo. Porque e preciso ver e confessar 
corajosamente que o atual estado de coisas projeta luz pouco 
favoravel sobre um e outro pais, fomentando la fora certo juizo 
deprimente que se faz de nos e de nossa futura civiliza^ao. Da- 
mos a impressao de que nem sequer sabemos prezar e conservar 
o que nossos maiores armazenaram em tempos menos favcra- 
veis; que deixamos apagar-se em nossas maos o facho que eles 
atearam no cenaculo dos povos e com o qual se impuseram ao 
seu respeito. E' pueril dizer que a civilizaqao e letras sem o 
amor intenso dos livros, sem bibliotecas ricas, a se renovarem 
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•com afa de ano em ano, cheias de preciosidades que se conser- 
vam com acendrado carinho — e coisa que nao pode existir. 

A Portugal toca a tarefa honrosa de por a lume as precio- 
sidades que ainda dormem desconhecidas na Torre do Tombo, 
no Mosteiro de Alcoba9a e alhures. Alguma coisa apreciavel 
nestes ultimos anos se tern feito; mas ainda resta muito por fa- 
zer. E' de lamentar que sejam americanos, e nao Portugueses 
ou brasileiros, os que estao publicando os documentos ineditos 
do reinado de D. Manuel, e o mais doloroso e que as nossas bi- 
bliotecas, se nao erramos, ainda nao possuem os tres alentados 
volumes que ja sairam na America do Norte, e que somente vi 
numa biblioteca particular. 

Impoe-se de qualquer maneira uma ediqao popular, a pre- 
90s modicos, das poesias liricas de Camoes, em geral desconhe- 
cidas de nossa juventude, fato estranho e lamentavel, inconce- 
bivel em povos civilizados de outras linguas, no que respeita aos 
genios que os exaltaram. 

Urge que se reeditem, em ediqoes cuidadas, porem baratas, 
outras obras classicas desaparecidas do mercado literario. Mas 
tudo isto, repetimos, nao sera feito por empresas particulares, 
pelas razoes ja apontadas. A carencia de tais obras continua- 
ra clamorosa, se o elemento oficial nao tomar a peito solucionar 
o caso. 

IV 

Dada a escassez de tempo e a vastidao do campo, o estudo de 
uma literatura como a luso-brasileira tern de constituir uma se- 
le^ao de materia. O professor mal tera tempo de levar a classe 
a visitar os cumes de cada epoca literaria, estudando apenas os 
expoentes maximos do pensamento e despertando o gosto, para 
que os alunos, depois e por si, faqam o mesmo com os demais 
escritores. A missao do professor •— alias, a de todo verdadeiro 
mestre — sera apenas a de nortear com seguran^a a marcha fu- 
tura da classe em que ele nao sera mais o guia 



NOTICIARIO — VIDA DIDATICA 

ABERTURA DOS CURSOS 

Revestiu-se de grande brilho a sole- 
nidade da abertura dos oursos da Uni- 
versidade de S. Paulo no presente pe- 
riodo letivo. Presidiu a sessao o Sr. 
Reitor, Prof. Reynaldo Porchat, em 
mesa na qual se sentairam o Sr. Se- 
cretario da Educaqao, Prof. Cantidio 
de Moura Campos, Prof. Francisco 
Morato, Diretor da Faculdade de Di- 
reito, e mais representantes oficiais do 
poder piiblico, vendo-se tambem, entre 
os presentes, grande niimero de profes- 
sores universitarios. 

Aberta a sessao, e apos a leitura do 
minucioso relatorio do Sr. Reitor, no 

qual se deu noticia dos principals even- 
tos ocorridos na vida dos institutes 
congregados, tomou a palavra o Prof. 
Antonio de Sampaio Doria, catedratico 
de Direito Politico na nossa Faculdade, 
e que realizou a liqao oficial de aber- 
tura dos cursos, inserta no presente vo- 
lume, e subordinada ao tema «0 me- 
todo nas ciencias sociais». 

Falou ainda o academic© Joao Paulo 
Arruda, representante do Diretorio Cen- 
tral dos Estudantes, exaltando o papel 
e a utilidade do regime universitario. 

MATRICUEAS 

Damos abaixo o total das matriculas 
realizadas, em 1936, com a distribulgao 
pelas diferentes secqSes: 

1.° ano 2.° ano 8.° ano 
Secgao de Filosofia .... . 10 14 11 
Ciencias Matematicas .... . . 5 5 6 
Ciencias Fisicas  2 — 1 
Ciencias Quimicas  . IS 4 — 
Ciencias Naturais  19 7 — 
Geografia e Historia .... . . 16 17 8 
Ciencias Sociais e Polkicas . . . 13 19 1 
Letras Classicas e Portugues . . . 6 S 3 
Linguas Estrangeiras .... 5 15 2 

Total 91 86 32 

Total geral 
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II 

EXAMES VESTIBULARES E 
BOLSAS DE ESTUDO 

Em virtude de resolu<;ao tomada pelo 
Conselho Universitario no ano de 1935, 
realizaram-se, no corrente ano, nesta 
Faculdade, duas series de exames ves- 
tibulares. Na primeira, inscreveram-se 
os candidates a matricula regular nos 
varios cursos em que ela se divide; 
na segunda, tiveram inscriqao os can- 
didates a bolsas de estudos e a co- 
missionamento, como professores nor- 
malistas com cadeira no magisterio do 
Estado, escolhidos de acordo com a re- 
gimentaqao publicada no volume ante- 
rior deste Anuario. Embora existissem 
vinte bolsas de estudos em concurso e 
trinta e tres lugares para comissionados, 
o rigor dos exames permitiu o ingresso 
apenas a sete candidates a bolsas e a 
nove professores comissionados, os quais 
preencheram os requisites regulamen- 
tares, inclusive a media minima de sete, 
adquirindo, dessa forma, direito a tais 
regalias. Posteriormente, como existis- 
sem sobras na verb a respectiva, foram 
deferidos alguns requerimentos de ou- 
tros alunos pelo Sr. Secretario da Edu- 
ca?ao, que Ihes concedeu regalias iden- 
ticas, a trtulo precario, a vista dos 
resultados apresentados pelos mesmos 
durante o curso. 

III. 

NOVAS CATEDRAS E NOVOS 
PROFESSORES 

Ao iniciar-se o periodo letivo, novos 
professores, nacionais e estrangeiros, fo- 
ram chamados para ocupar as catedras 
criadas obrigatoriamente pelo funciona- 

mento dos cursos relativos ao 3.° ano 
da Faculdade. 

Entre os primeiros, foram contratados 
o prof. Otoniel Mota para a regencia 
da cadeira de Literatura Luso-Brasi- 
leira, e o prof. Antonio de Sampaio 
Doria, catedratico de Direito Constitu- 
cional da Faculdade de Direito, para a 
de Direito Politico, na nossa; entre 
os segundos, vieram, da Italia, os pro- 
fessores Giacomo Albanese, da Fa- 
culdade de Matematica da Universi- 
dade de Pisa, para a catedra de Geo- 
metria (analitica e projetiva) e Histo- 
ria das Matematicas, e Luigi Galvani, 
da Faculdade de Economia e Comercio 
da Universidade de Napoles, para a de 
Estatistica, e o prof. Paul Vanor- 
den Shaw, da Universidade de Colum- 
bia, nos Estados Unidos, para a cadeira 
de Histdria da Civilizagao Americana 

Em substituigao dos professores Ed- 
gard Otto Gothsch, cujo contrato ter- 
minou, e Ernst Bresslau, falecido em 
principios de 1935, vieram os professo- 
res Prangois Perroux, da Faculdade de 
Direito de Liao, para a cadeira de Eco- 
nomia Politica, Finangas e Historia das 
Doutrinas Economicas, e Ernst Marcus, 
da Universidade de Berlim, para a de 
Zoologia, ficando, assim, quasi preen- 
chido o quadro didatico da nossa estru- 
tura fundamental, faltando apenas, para 
a sua completa integragao, o provimento 
das catedras de Lingua e Literatura In- 
glesa, Lingua e Literatura Akma e 
Lingua e Literatura Espanhola, na Sec- 
gao de Letras. 

A cadeira de Botanica teve o seu 
quadro didatico enriquecido com o con- 
trato do Dr. Karl Arens, vindo da Alc- 
manha, para ocupar o cargo de assis- 
tente cientifico. 



IV 

TTTULOS, PRfiMIOS E PROMO- 
COES CONFERIDOS A 

PROFESSORES 

Varios professores foratn distingui- 
dos com titulos, premios e acessos na 
carreira do magisterio universitario. 

Assim, o prof. Felix Rawitscher, 
catedratico de Botanica, foi eleito mem- 
bro da Academia Brasileira de Cien- 
cias, pelas magistrals conferencias rea- 
lizadas naquele alto cenaculo cientifico. 
O prof. Heinrich Rheinboldt, de Quimi- 
ca, alem de ter sido eleito «Foreign-Edi- 
tor» e representante, no Birasil, do «Jour- 
nal of Chemical Education*, da Ameri- 
can Chemical Society, recebeu, da parte 
da cFundagao Van't Hoff», da Acade- 
mia de Ciencias de Amsterdao, um 
premio de estimulo, devido as suas pes- 
quisas sobre compostos organicos do 
enxofre. O catedratico de Historia da 
Civilizagao, prof. Fernand Braudel, teve 
acesso a uma catedra na «E'cole des 
Hautes fitudes», da Sorbona, uma das 
mais altas aspiragoes do magisterio su- 
perior franees; e agora, em periodo 
terminal de ferias, chega-nos de Paris 
a grata noticia de que a Faculdade de 
Direito da Universidade daquela Capi- 
tal acaba de designar, por quasi una- 
nimidade de votos, o nome do prof. 
Frangois Perroux, para suceder ao 
prof. Truchy na cadeira de Economia 
Politica. E' uma lionra excepcional, e 
que, de certo modo, se reflete sobre a 
nossa Faculdade, a que acaba de alcan- 
gar o nosso eminente professor. Fi- 
nalmente, o prof. Francesco Piccolo, 
catedratico de Lingua e Literatura Ita- 
liana, por ato reccntissimo do Governo 

do seu pais, acaba de alcangar uma 
catedra na Universidade de Messina. 

V 

COL6QUIOS QUIMICOS E SE- 
MINARIO MATEMATICO E 

FISICO 

Prosseguiram as atividades intemas 
da cadeira de Quimica, de Matematica 
e de Fisica, sob a forma de Coloquios, 
a primeira, e de Seminario, as outnas. 

SUB-SECCAO de ciencias 
QUIMICAS 

a) — Departamento de Qufmica 
Movimento intemo — Coloquios 

qulmicos 
Na espectativa da re forma e aumen- 

to apontados como urgentemente necea- 
sarios ja no Anuario precedente, oao se 
providenciou nenhum melhoramento das 
instalagoes, apesar de algumas delas ja 
se te'rem tornado imprestaveis com ape- 
nas dois anos de uso, sobretudo os 
canos de esgoto, as pias e as torneiras 
para agua e gas. Adquiriram-se, po- 
rem, porque requeridos com urgencia, 
armarios de ferro para guarda-roupa 
dos estudantes, os quais, por falta de 
lugar no proprio Departamento, foram 
colocados no porao da Faculdade de 
Medicina, com a amavel autorizagao 
do diretor da mesma o prof. Aguiar 
Pupo. 

Decorrido o segundo ano de funcio- 
namento do Departamento, chegamos 
ao ponto em que e impossivel a conti- 
nuagao de um ensino regular e eficaz 
sem que sejam postas a disposigao 
dele as dependencias necessarias. Este 
requisito, posto ja no inicio da ativi- 



dade do mesmo, alcangou hoje a sua 
absoluta justificagao, pois que a afluen- 
cia sempre crescente de novos alunos 
provou o seu direito de existir. 

O pessoal do Departamento 
O pessoal de que disipos o Departa- 

mento foi o seguinte; o diretor; um 
assistente cientlfico, o qual, alem de 
suas fungoes como tal, foi encarregado 
de uma parte das da 2.* cadcira de Qui- 
mica; um assistente tecnico, que funcio- 
nou como assistente das aulas experi- 
mentais e (no segundo semestre) tam- 
bem do curso da analise qualitativa; 
uma preparadora; um servente tecnico; 
e um servente. 

O ensino 

Como ja foi exposto no Anuario pre- 
cedente, o piano de ensino original teve 
de ser totalmente reformado, ampliado e 
adaptado a formagao de quimicos den- 
tificos. Tambem no segundo ano nao 
houve, entre os alunos recem-matri- 
culados, nenhum que se quisesse prepa- 
rar para o cargo de professor de qui- 
mica de escola secundaria. fiste fato 
e deploravel, pois que esta indubitavel- 
mente no interesse da Faculdade o for- 
necimento de professores competentes 
para o bom ensino de quimica nas 
escolas. 

No ano de 1936 foram dadas as se- 
guintes aulas: 
1) H. Rheinboldt, «Quimica inorgani- 

ca experimental (fim) e quimica 
organica (l.a parte)» — 5 aulas 
por semana. 

2) H. Havptmnnn, «Fisico-quimica» 
— 2 aulas por semana. 

3) H. Hauplmann, «Quimica para es- 

tudantes das Ciencias Naturais* — 
1 aula por semana. 

Alem destas aulas regulamentares, 
realizaram-se, sempre que necessarios, 
diversos coldquios de repetigao. 

O curso dos trabalhos de laboratorio 
abrangeu, para a 1.* turma, 37 boras 
semanais, e, para a 2.' turma, 18 boras. 
A l.a turma terminou a analise quali- 
tativa e iniciou, no segundo semestfe, 
a analise titrimetrica. Surgiram, entao, 
infelizmente, desagradaveis difiouldades, 
causadas pelas falhas na instalagao da 
sala de laboratorio, falhas essas que 
perturbam sensivelmente um trabalho 
quimioo quantitative exato. A 2." tur- 
ma ocupou-se com a inidagao experi- 
mental na quimica inorganica e com a 
analise qualitativa. 

Coloquio Quunico 
Realizaram-se, sempre as 17 boras, 

no anfiteatro E. da Faculdade de Me- 
dicina, 7 minides do Coloquio Quimico, 
cuja sessao inicial teve lugar a 3 de 
outubro de 1935. As reunioes foram 
em geral bem freqiientadas pelos qui- 
micos de varios institutes e da indus- 
tria, e as conferencias foram quasi 
sempre seguidas de animada discussao. 
Sendo os Coloquios Quimicos um va- 
lioso meio de ensino para iniciar os 
estudantes nos problemas atuais da cien- 
da e apresentar-lhes as modernas ma- 
neiras de pesquisar, considerou-se obri- 
gatdria a sua freqiiencia para a 1." 
turma. 

Nas diversas sessoes foram feitas as 
seguintes conferencias; 
2.o Coldquio — 26.III. 1936. 

a) H. Rheinboldt — Homenagem a 
Victor Grignatd. 
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b) Dr. Geraldo H. de Paula Sousa 
— Sobre a vitamina C na dieta 
brasileira. 

3.° Coloquio — 23.IV. 1936. 
a) Prof. Dr. Jaime R. Pereira — 

Sobre as modificagoes do poder 
oxidante dos oleos sob a influen- 
cia oligodinamica da prata e da 
radioatividade. 

b) Prof. Dr. Jaime R. Pereira — 
Sobre um novo reagente geral 
para alcaloides. 

c) Prof. Dr. H. Rheinholdt — Dis- 
cussao da nomenclatura qmmica 
brasileira. 

4.° Coloquio — 28.V. 1936. 
Prof. Dr. H. Rheinholdt — Discussao 

da nomenclatura quimica brasi- 
leira. 

S.0 Coloquio — 30.VII. 1936. 
a) Dr. Henrique Tastaldi — Dosa- 

gem de cloretos no sangue. Con- 
sideragoes sobre o metodo de 
Whitehorn. 

b) Prof. Dr. Quintino Migoia — 
Phosipihoro ou fosforo ? 

6.° Coloquio — 27.VIII. 1936. 
Prof. Dr. H. Hauptmann — Sinteses 

dienicas. 

7.° Coloquio — 1.X.1936. 
H. Stettiner — Preparagao de folhas 

de esteres de celulose. 

8.° Coloquio — 29.X. 1936. 
Dr. Mauricio Rocha e Siha — Oxi- 

dagoes exercidas pelos corantes 
fluorescentes irradiados. 

A fim de dar a conhecer a um circulo 
maior a materia tratada, fizeram-se, de 
todas as reunioes, relatorios que foram 
publicados na «Revista Brasileira dc 
Quimica*; vide Vol. I, 16-19, 150-154, 
193-201, 209, Vol. II, 84-86, 140-147, 
252-255, 287-292. 

Excursoes cientfficas 

Visitaram-se, com a l.a turma, os 
laboratories cientificos e os laborato- 
ries de fabricagao do «Laborat6rio 
Paulista de Biologia». O professor da 
cadeira prevalece-se da oportunidade 
para agradecer ao diretor deste esta- 
belecimento, Snr. Valentim Giolito, o 
amavel consentimento para a visita, e 
ao Snr. Prof. Dr. Quintino Mingoia 
a gentileza de se ter oferecido como 
guia. 

A biblioteca de consultas do 
Departamento 

Adquiriu-se neste ano, alem de alguns 
livros necessarios ao ensino, o cChe- 
misches Zentralblatt», anos 1873 a 1925. 
Visto que os volumes dos anos seguin- 
tes, ate a presente data, se acham na 
parte da biblioteca particular do diretor, 
guardada nas dependencias do Departa- 
mento, tem-se a possibilidade de estudar 
os trabalhos quimicos aparecidos desde 
li873, pelo menos em extratos, cousa 
que antes nao era possivel em Sao 
Paulo. A importancia desta aquisigao 
pode ser ilustrada pelo fato de o «Che- 
misches Zentralblatt* ter sido freqiien- 
temente consultado, na biblioteca do 
Departamento, por membros de outros 
institutes e da industria. Comprou-se 
tambem a serie completa do ^Journal of 



— 89 — 

Chemical Educatiom, vols. I (1924) a 
XI (1934). Tomou-se assinatura dos 
anos de 1935 e 1936, e o mesmo se fara 
com os seguintes, de modo que se en- 
contrara completa na biblioteca a melhor 
revista do mundo sobre o ensino quimica 

Do Snr. Antonio Jose Levy, de Sao 
Paulo, o Departamento recebeu o va- 
lioso presente de 127 volumes dos 
aBericlite der Deufschen Chcmischen 
Gesellscliafl», 24 volumes da zZeit- 
schrift fiir angewandte Chemie» e 3 
volumes da revista tAcetylens. O Snr. 
Dr. Antonio Furia ofereceu os volumes 
I e II (1933 e 1934) da revista «C7«- 
ntica e Industrial, de que era redator, 
o «Laborat6rio Paulista de Biologia» 
e os numeros da revista «.Archivos de 
Biologia*, de sua publicaqao. A Casa 
Zeiss, a serie completa da sua revista 
tZeiss-Nachrichtem (Julho 1932 a Ja- 
neiro 1936). 

A todos os doadores sejam aqui rei- 
terados protestos de gratidao. 

O diretor do Departamento ofereceu 
a biblioteca do mesmo um exemplar do 
livro de sua autoria mChemische Un- 
terrichtsversuchoy e uma colegao de 
separatas de varios autores. 

O museu 

Neste ano desenvolveu-se uma ativi- 
dade especial, afim de dar inicio a um 
museu quimico por meio de doagSes 
de amostras, etc., por iparte dos fabri- 
cantes ou de seus ropresentantes. Fe- 
lizmentc, estes esforgos tiveram de 
todos os lados o mais liberal apoio. 
Sejam expresses a todos os doadores 
os mais sinceros agradeciraentos. 

Para abrigar estes donatives, foram 
adquiridos dois grandes armiirios de 
exposigao. 

A seguir, uma relagao dos amaveis 
doadores e do material oferecido: 

/. Q, Farbenindustrie Aktiengesells- 
chaft, Frankfurt a. M. (Alemanha). 
Varias amostras de magnesio metalico 
e de ligas de aluminio, <Hydronalium> 
e «Electron» — 22 vidros com produ- 
tos importantes da industria inorganica 
e organica — 34 vidros de corantes 
inorganicos — 116 vidros de corantes 
organicos — 30 vidros de produtos au- 
xiliares para tecelagem e tintura — 5 
amostras de tipos diferentes de carvbes 
ativos — um grande quadro da genea- 
logia dos corantes do alcatrao. 

A Chi mica Bayer, Sao Paulo: 35 
vidros de medicamentos sinteticos e das 
substancias puras neles contidas — 2 
quadros sinoticos da sintese de antipi- 
reticos e analgesicos e de hipnoticos e 
scdativos — um retrato emoldurado dc 
Emil von Behring. 

Cia. Brasileira de Carbureto de Calcio, 
Santos Dumont (Estado de Minas) : 10 
amostras de Ferro-Silicio, Ferro-Man- 
ganez e carbureto de calcio. 

Klingler & Cia . rcpresentantes da 
«GeselIschaft fiir Chcmische Industrie 
«Ciba» em Basel (Suissa) ; 50 vidros 
de corantes organicos — 12 vidros de 
produtos quimicos auxiliares para tin- 
turaria — 12 catalogos com amostras 
tintas por corantes «Ciba». 

Elekeiros S. A., Sao Paulo.- 48 vi- 
dros com produtos quimicos industrial's 
fabricados nas usinas desta sociedade 

Enia, Estabelecimento Nacional In- 
dustria de Anilinas, Sao Paulo: 17 
vidros com amostras de corantes or- 
ganicos e produtos intermediarios. 
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Alexander Keene & Cia., Sao Paulo: 
grande ooleQao de minerios e minerals 
brasileiros. 

A(os Roechling, Sao Paulo; 2 cole- 
g5es de agos especiais pana os diversos 
fins industrials (23 pecas). 

Cia. Geral de Minas, Sao Paulo; 8 
amostras de bauxite e colegao de amos- 
tras de minerios de titanio, zirconio, 
etc., dos Estados de Sao Paulo e Minas 
Gerais. 

Sociedadc Technica Bremensis, Sao 
Paulo: 15 vidros com materias primas, 
semi-produtos e produtos da fabricagao 
de corindon artificial e de carbeto de 
silicio, marca «OroxoJ>. 

S. A. Industria de Seda Npcional, 
Campinas: mostruario da criagao do 
bicho da seda — 2' mostruarios de ca- 
sulos do bicho da seda — diversas ipe- 
gas avulsas de seda natural e tinta. 

M. Hamers, Sao Paulo; 16 vidros 
com produtos inorganicos e organicos 
industriais. 

Maizena Brasil S. A., Sao Paulo: 8 
amostras de produtos de fabricagao de 
ami dos, etc, 

Moinho Santista. Santos: Colegao de 
amostras demonstrando o aproveitamen- 
t© do carogo de algodao. 

Sambra, S. A. de Mar mores Brasi- 
leiros, Sao Paulo; Colegao dos tipos 
mais importantes de marmore prepara- 
dos pel a sociedade. 

Schering-Kahlbaum Ltda., Sao Paulo : 
43 vidrinhos com diversas drogas ofi- 
cinais e industriais. 

Fernando Hackradt & Cia., Sao Pau- 
lo; 9 amostras de adubos artificiais. 

Johann Faber, Fabrica de Lapis, Sao 
Carlos (Estado de S. Paulo) : 10 amos- 
tras de grafite de diversas proveniencias. 

5". A. Fabricas Orion, Sao Paulo (por 
intermedio de Genesio Figueiroa) : 
Amostras da fabricagao da borraoha c 
cautchu. 

Empresa Comercial de Goids (Re- 
presentagao de Sao Paulo); Amostras 
de minerios de Goias. 

Cia. de Mineragdo do Iporanga, Sao 
Paulo; Amostra de chumbo de obra e 
de minerios da mina da Companhia. 

Cia. de Ceramic a Industrial de Osas- 
co, Sao Paulo: Colegao de materias 
primas, semi-produtos e produtos da 
fabricagao de lougas. 

Cia. Paulista de Lougas <s.Ceratnus», 
Sao Paulo; Amostras de materias pri- 
mas da fabricagao de lougas. 

Cia. de GAs de Sao Paulo, Amostras 
de hulha e produtos da sua destilagao. 

Casa Trommel, P. Backup &• Cia., 
Sao Paulo; Pedago de vidro cru. 

Adolpho E. Reichelt. Sao Paulo; 
Amostra de enxofre do Chile. 

Arthur Sievers & Cia., Sao Paulo: 
Amostra de metal para fundigao de 
tipos. 

Oswaldo Frugoli, Santos: Uma barra 
de aluminio. 

Stahlunion Ltda., Sao Paulo; Um 
grande bloco de hulha alema — diver- 
sos pedagos de ferro forjavel. 

Wolffmetall Ltda., Sao Paulo: Amos- 
tra do metal alpaca Wolff. 

J. Pint & Cia., Sao Paulo, Represen- 
tante de E. I. Du Pont Nemours & Co., 
Inc.; S catalogos de amostras tintas 
com corantes sinteticos «Du Pont». 

O diretor do Depantaraento ofereceu 
ao museu dois grandes bustos, um de 
Justus Liebig e outro de A. W. v. 
Hofmann. Transferiu tambem para o 
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Dqpartamerrto uma grande colecao his- 
torica da tinturaria quimica, abrigada 
em 35 caixas, a qual ele receberti de 
um amigo especialista neste ramo. 

Comprou-se para o museu uma serie 
de subatancias odorantes naturais e sin- 
teticas. 

Aparelhos e produtos qufmicos 
adquiridos 

Adquiriram-se os seguintes aparelhos 
de valor: diversos utensllios de platina 
— um barometro de precisao — um 
fotometro Leifo — um refratometxo 
segundo Pulfricb. Infelizmente, estes 
aparelhos ainda nao puderam ser mon- 
tados e aproveitados por falta de lugar 
apropriado. Comprou-se uma grande 
coleijao de produtos qulmicos organicos, 
necessarios ao ensino da quimica orga- 
nica, iniciado neste ano. 

— A nAlianga Comercial dc Anili- 
ms>, Sao Paulo, ofereceu ao Departa- 
mento, para -fins de pesqtrisa, 17 pro- 
dutos qulmicos em quantidades de 0,25 
ate 10 kilos. 

Publicasoes saldas do Departamento 
durante o ano de 1936 

1. H. Rheinboldt — Homenagem a 
Victor Grignard. Rev. Bras. 
Quim. I, 150-153 (1936). 

2. H. Rheinboldt — Nomenclatura qui- 
mica, parte I; Os nomes dos ele- 

mentos qulmicos. «Rev. Bras. 
Quim. II, 129-139 (1936). 

3. H. Rheinboldt — As principais fases 
do desenvolvimento do ensino qul- 
mico nas universidades. «Filosofia, 

Ciencias e Letras» I, N.0 1, 45-61 
(1936). 

4. H. Rheinboldt — Orientagao do en- 
sino da Quimica na Faculdade 
de Filosofia, Ciencias e Letras 
da Universidade de Sao Paulo. 
«Anuario da Faculdade*, 1934- 
1935, 47-59. 

5. H. Hauptmann — «Sinteses dieni- 
cas». Rev. Bras. Quim. II, 140- 
147 (1936). 

6. H. Stettincr — Preparagao de folhas 
de esteres de celulose. Rev. Bras. 
Quim. II, 252-255 (1936). 

Uma serie de trabalhos acha-se atual- 
mente em vias de publicagao em re- 
vistas do pals e do estrangeiro. 

Pesquisa cientffica 

Deu-se inflcio, em perlodo de ferias, 
a dois trabalhos experimentais, cujos 
resultados, contudo, so poderao ser ex- 
postos no proximo ano. Na execugao 
de pesquisas cientlficas de valor, e quc 
se nota, sobretudo, a falta de espago. 
Trabalhos e investigagoes experimentais 
eficientes so podem ser levados a termo 
depois de realizada a conveniente am- 
pliagao do Departamento. 

b) — ATIVIDADES DO SEMINA- 
RIO MATEMATICO E FISICO 

Retomando iniciativa do ano ante- 
rior, continuaram em 1936 as reii- 
nioes do Seminario Matematico e 
Flsico, realizadas semanalmente no 
salao gentilmente cedido pelo Insti- 
tuto de Engenharia. Nestas reiiniocs 
sao expostos, em palestras ou con- 
ferencias, certos temas cientlficos que 
nao cabem num curso normal, como 
sejatn resultados de pesquisas recen- 
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tes, o estado atual de certas teorias 
ou cxperiencias interessantes de fi- 
sica aplicada. E' tambem em reii- 
ni5es desse seminario que os alunos, 
professores ou assistentes, tern opor- 
tunidade de expor os seus trabalhos 
originais. 

As conferencias pronunciadas du- 
rante o ano de 1936 foram as seguintes: 

1." reiiniao — 14 de maio. 
Prof. Gleb Wataghin — Ideias 

sobre a constituicjao dos nu- 
cleos. 

2.* reiiniao — 20 de maio. 
Mario Scheriberg — Interpre- 

tagao fisica das caracteristi- 
cas das equagoes de deriva- 
das parciais. 

3.® reiiniao — 27 de maioi. 
Prof. G. Wataghin — Nova 

teoria da luz. 
4.s reuniao — 10 de jumho. 

Omar Catunda — Generalida- 
des sobre fung5es eltticas. 

5.' reiiniao — 5 de agosto. 
Prof. L. Fantappie — Os me- 

todos modernos da teoria dos 
«quanta». 

6." reuniao — 12 de agosto. 
Mario Schenberg — Nova teo- 

ria do campo electro-magne- 
tico. 

7.a reiiniao — 2 de setembro. 
Mario Schenberg — Interagao 

entre os electrons. 
8.* reiiniao — 9 de setembro. 

Omar Catunda — Sobre fun- 
goes de fungoes de matrizes. 

9.' reiiniao — 24 de setembro. 
Prof. G. Albanese — Sobre os 

conceitos fundamentals da 
Geometria. 

MX* reiiniao — 30 de setembro. 
Prof. G. Wataghin —> Teoria 

de electrons. 

11.a reuniao — 7 de outubro. 

Yolande Monteux — Generali- 
zagao de um teorema sobre 
diferenciais exatas. 

12." reiiniao — 21 de outubro. 
Fernando J. Larrabure — A 

televisao; sens principios e 
seu estado atual. 

c) — JORNAL DE MATEMATICA 

Assinalou o corrente ano, ainda, na 
Secgao de Ciencias Matematicas, o apa- 
recimento do «Jornal de Matematica 
pur a e aplicada», redigido pelos profes- 
sores de Matematica e de Fisica e ad- 
ministrado pelo dr. Ernesto Luiz de 
Oliveira Junior, assistente oientifico da 
cadeira de Geometria. E' o seguinte 
o sumario do unico numero aparecido 
(junho de 1936) : 

Primeira partE — Menwrias e No las 
originais 

Beniamino Segre — Proprieta in 
grande delle linee piane convesse. 

Silvio Cinquini — Sopra le equazioni 
funzionali non lineari nel campo 
complesso. 



Secunda parte — Noticias vartas — 
Atividade do Seminario Matemdtico e 
Fisico da Universtdade de Sao Paulo 

(ano 1935) 

Prof. Lutgi Fantappie — Teoria Ma- 
tematica da Luta pela Vida. 

Prof. Gleb IVataghin — Sobre o de- 
senvolvimento das teorias fisicas. 

Omar Catunda — Exposigao de uma 
memoria de Abel sobre fungoes 
simetricas e teoremas de adigao. 

Candida Silva Dias — Demoostragao 
do teorema de Lindemann. 

Mario Schenberg — Numeros trans- 
finitos. 

Miguel Angela Aguiar —< Numeros 
complexos com um mimero qual- 
quer de unidades. 

Prof. Luigi Fantappie — O desen- 
volvimento da Matemartica nos ul- 
timos cincoenta anos e no future 
proximo. 

Prof. Gleb IVataghin — Radioativi- 
dade artificial. 

Fernando J. Larrabnre — Celulas 
fotoeletricas. 

Omar Catunda — Demonstragao do 
teorema de Jordan sobre curvas 
fechadas. 

Julio Rabin — Sobre a diferencia- 
bilidade total das fungoes de mais 
de uma variavel real. 

Prof. Luigi Fantappie — Origem e 
desenvolvimento da teoria dos Fun- 
cionais. 

Fernando Fur quint de Almeida — 
Estudo dos pontos singulares das 
fungoes analilicas pelo desenvolvi- 
mento em serie de poteocias. 

VI 

CRIACAO DOS «BOLETINS> 

Tendo em vista a unificagao e a dis- 
tribuigao uniforme das publicagdes cien- 
tificas dos diversos departamentos da 
Faculdade, o Diretor resolveu criar 
«Boletins», correspondentes a cada ca- 
tedra, podendo tambem reiinir material 
de mais de uma delas, quando afins, 
publicagao flexrvel, de aparedmento 
eventual e sem numero de paginas fixo, 
cuja periodicidade se regulara pela pro- 
dugao original de cada disciplina ou 
departamento. 

A vantagem deste genero de publi- 
cagao esta em dar ampla liberdade a 
produgao e em permitir permutas com 
periodicos congeneres, o que se nao 
conseguiria, por exemplo, em uma re- 
vista que condensasse artigos cientificos 
de materias diferentes. 

Havendo ja, porem, o «Anuario», que 
se reserva a vida social e didatica da 
Faculdade, o «Boletim», estritamente 
cientifico, deveria, todavia, entrosar-se 
com ele de certa maneira, afim de que 
um fosse o espelho vivo da Faculdade 
em seu conjunto e outro o reflexo das 
atividades cientificas de cada cadeira. 
Assim, julgou-se indispensavel que no 
«Anuario» figurassem fichas bibliogrd- 
ficas de todos os artigos e estudos apa- 
recidos anualmcnte nos diferentes bo- 
letins. Uma comissao de professores, 
nomeada pelo Diretor, adstrita as linhas 
dessa orientagao, oodificou e ampliou a 
publicagao dos boletins, nos seguintes 
itens: 
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R'egimento da Comissao de 
Publicagoes 

I — Fica oriada uma Comissao de 
Publicagoes, na Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras da Universdade de 
S. Paulo, que teda a seu cargo o 

«Anuario» e os «Boletins Cientificos». 
II — A Comissao sera composta de 

membros nomeados pelo Diretor por um 
ano. Compete ao Diretor convoca-la 
por iniciativa propria ou a pedido de 
um de seus membros. 

III — Os Boletins publicados pelos 
professores da Faculdade devem ser 
todos do mesmo formato — 8.° — ter 
as suas capas da mesma cor e os titulos 
em letras identicas. As capas trarao 
o titulo: «.Faculdade de Filosofia, Cien- 
cias e Letras da Universidade de Sao 
Paulo». Um sub-titulo eventual ficara 
a escolha da diregao de cada Boletim. 

IV — Os Boletins terao carater es- 
tritamente cientifico. 

V — Sera enviado a Secretaria um 
resumo dos artigos saidos nos Boletins 
para ser publicados no «Anuario». A 
ordem para impressao dos Boletins so 
sera dada quando preenchida esta in- 
dispensavel exigencia. 

VI — Nenhum pormenor da vida 
social e administrativa da Faculdade 
figurara nos Boletins. Estas publica- 
qoes sao reservadas exclusivamente ao 
<Anuario». 

VII — Cada professor, em principio, 
tern o direito de publicar um Boletim. 
Alguns Boletins poderao ser reunidos 
em uma so publicagao, 

VIII — Compete exclusivamente ao 
arbitrio da Comissao autorizar e pro- 
nunciar-se sobre a oportunidade e mo- 
dalidade da publicaQao. 

IX — A Comissao, antes de 1.° de 
outubro, fara anualmente uma lista das 
publicaqoes que djeverao aparecer (no 
ano seguinte. O fim desse trabalho 6 
fornecer dados para organizaqao orqa- 
mentaria, praticamente realizavel. 

X — Cada Boletim recebera, no 
comego do ano, as importancias que 
Hie sao atribuidas no orgamento geral. 

XI — A responsabilidade material e 
legal sera da Diregao de cada Boletim. 

XII — O regulamento interno de 
cada Boletim sera submetido a apro- 
vagao da Comissao. 

XIII — Sera conferida a maior li- 
berdade a cada Boletim, no quadro de 
seu regulamento proprio, para a publi- 
cagao dos seus trabalhos, organizagao 
material e diregao cientlfica. 

XIV — A tiragem maxima de cada 
Boletim sera a de mil exemplares, dos 
quais duzentos deverao ser entregues a 
Biblioteca da Faculdade. 

XV — Todos os casos nao previstos 
por esta regimentagao serao resolvidos 
pela Comissao, que dara conhedmento 
deles ao Diretor. 

A Comissao; 
(aa.) Plinio Ayrosa 

F. Rebelo Gongalves 
F. Rawitscher 
Fernand Braudel 
Luigi Fantappie 

Aprovado. A. de Almeida Prado 

VII 

CONFERfeNCIAS PCrBLIQAS 

De acordo com os precedentes ja es- 
tabelecidos nos anos anteriores, realiza- 
ram-se, este ano, as conferencias pu- 
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blicas feitas pelos professores da nossa 
Faculdade. 

No primeiro semestre, os profs, Oto- 
Tiiel Mota e Rebelo Gongalves realiza- 
ram duas conferencias cada um; sobre 
«As origens da poesia lirica portuguesa*, 
o primeiro, e «0 Hrismo horaciano» e 
«0 sonho na poesia classicas>, o se- 
gundo. Os profs. Luigi Galvani e Paulo 
V. Shaw discorreram, respectivamente, 
sobre «0 conceito moderno da estatis- 
ticas e «A politica externa e americana 
dos Estados Unidos em vista dos seus 
graves problemas intemos», desdobrada 
esta ultima em tres conferencias, com 
a seguinte distribuiQao: 1 — «A situa- 
qao interna dos Estados Unidos»; 2 — 
«A recente evolugao da diplomacia dos 
Estados Unidos»; 3 — «Um «sistema 
americano» e a Conferencia de Buenos 
Aires». 

No segundo semestre, por enterdimen- 
to com o Dr. Fernando de Azevedo, 
Diretor do Instituto de Educagao, ficou 
assentado que a segunda serie de con- 
ferencias publicas se realizasse naquele 
Instituto, afim de que fossem tratados 
assuntos pertinentes a pedagogia se- 
cundaria. 

Foram realizadas treze conferencias, 
nos meses de setembro e outubro, den- 
tro dessa nova orientaqao. Damos, a 
seguir, os assuntos escolhidos pelos pro- 
fessores escalados para a realizagao 
dessas conferencias; 

Mes de setembro: 
Fernand Brand el — cConcepgao da 

historia e pedagogia da historia*; 
Fernand Braudel — «A pedagogia 

da historia adaptada a civilizagao 
brasileira*; 

Jean Maucjue — «0 ensino da filoso- 
fia na escola secundaria*; 

Jean Maugiie — «0 ensino da filo- 
sofia na escola secundarias; 

Pierre Monbeig — «0 ensino da geo- 
grafia na escola secundaria»; 

Gleb Wataghin — «0 ensino das 
ciencias fisicas*; 

Michel Berveiller — <As humanida- 
des classicas no ensino secundario>. 

Mes de outiubro; 
Pierre Hour cade — «A literatura 

francesa no ensino secundario»; 
Ernst Marcus — «A zoologia como 

elemento de ensino rural»; 
Felix Rawitscher — «A tiotanica no 

ensino secundario*; 
P. Arbousse-Bastide — «0 ensino 

da sociologia nas escolas secun- 
darias»; 

Luigi Fantappik — <As matematicas 
na escola secundaria»; 

Rebelo Gon^alves — «Rumos velhos 
e rumos novos no ensino secundario 
da lingua*. 

VIII 

COLfiGIO UN1VERSITARIO 

No presente periodo letivo deu-se a 
instalaqao da Secqao de Letras (5.* 
Secgao) do Colegio Universitario anexo 
a Faculdade de Filosofia, e abriram-se 
matriculas para outras Secgoes, anexas 
a Faculdade de Medicina, Escola Poli- 
tecnica e Faculdade de Direito. 

Funcionando ao mesmo tempo o 1.° e 
o 2.° ano, de acordo com sugestocs do 
Diretor, aprovadas pelo Conselho Uni- 
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versitario, conforme adiante se vera, o 
Colegio recebeu, em suas diferenites 
Secedes, trinta e dois alunos, todos ma- 
triculados na 1.* serie. Valendo-se de 
deliberagao ulterior do Conselho, passa- 
ram para a 2.* alguns alunos, aqueles 
que tinham concluido o curso secunda- 
rio ate 1934. 

Os alunos admitidos ao Colegio assim 
se distribuiram: 

1/ secgao 

Secqao de Filosofia 
Ciencias Sociais e 
Politicas .... 
Geografia e Historia 

2.* sec(ao 

Ciencias Naturais . 

3.a secgao 

Ciencias Matematicas 
Ciencias Fisicas . 
Ciencias Quimicas . 

S." secgao 

Letras Classicas e 
Linguas Estrangeiras 

Total . . 

1.® serie 2.a serie 
2 7 

5 
2 

17 

42 31 73 

Da Secgao de Letras, a unica anexa 
a esta Faculdade, funcionou com relati- 
va freqiiencia apenas a 1." serie; a se- 
gunda, pela debandada total dos alunos, 
foi praticamente inexistente. As outras 
Secqoes tiveram freqiiencia e regular 
desenvolvimento, na 1." serie; quanto a 
segunda, foi deminuto o numero de alu- 
nos fornecido aos cursos da Faculdade. 

Assim, entraram no 1.° ano da Fa- 
culdade, em 1937, procedentes do Cole- 
gio Universitairio, 12 alunos, distribui- 
dos da maneira seguinte; 

Alunos 
Secqao de Filosofia . . . . 2 
Sub-secqao de Ciencias Matema- 

ticas   2 
Sub-secqao de Ciencias Fisicas . 1 
Sub-secqao de Ciencias Naturais 1 
Sub-secqao de Ciencias Quimicas 6 
Sub-secgao de Geografia e His- 

toria   1 

12 
IX 

SESSAO CAMONIANA 

Consagrou a Faculdade, em 30 de 
junho, uma sessao universitaria solene 
a Camoes, o sumo poeta da raqa. Pre- 
sidida pelo Vice-reitor da Universidade 
e assistida pelos Secretaries da Educa- 
qao, da Justiqa e da Agricultura e mais 
representantes dos poderes oficaais, por 
professores universitarios, pelo consul de 
Portugal e grande numero de pessoas 
gradas, revestiu-se de grande pompa 
esta festa de alta intelectualidade. 

Ao abrir a sessao, o Dr. A. de Al- 
meida Prado, Diretor da Faculdade, pro- 
nunciou as seguintes palavras: 

DISCURSO DO PROF. DR. A, DE 
ALMEIDA PRADO 

«Vulto representativo de uma epoca 
aventurosa, encarnaqao grandlloqua de 
uma raqa, Camoes acolheu em sua lira 
tanto o bramido heroico dos feitos glo- 
riosos dos homens do seu seculo, a epo- 
peia gigantesca do ciclo dos descobri- 
mentos, como a ressonancia das vozes 
e do sentir do povo, a sinceridade emo- 
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tiva, a brandura de coraQao, a meiguice 
do idioma, toda a ingenua poesia da 
alma portuguesa. 

Tao grande lirico como epico, no seu 
estro vibram todas as oordas da sensi- 
bilidade Humana, o episodio amoroso ao 
lado da invocaijao patetica, a modestia 
ao lado da violencia, a simplicidade des- 
critiva de par com a eloqiiencia, a sin- 
geleza da forma em contraste com os 
tesouros da erudigao. 

Como todos os poetas maximos, Ca- 
m5es nao envelheceu e nao envelhecera 
jamais: e de todas as geragoes e de 
todos os tempos. Os proprios iletrados, 
a multidao ignara que nunca o leu nem 
o procurou sequer compreender, tern a 
nogao instinitiva de sua grandeza; e, 
sendo um altlssimo artista, um mestre 
da lingua, o seu maior classico, foi 
sempre um poeta popular, 

A estrutura do seu frasear, empres- 
tando-lhe ao estilo um sabor acentuada- 
mente proverbial e afon'stico, cunhado 
em sentengas e locugoes que passaram 
para o uso corrente, e que acodem em 
citagoes forgadas no linguajar de todos 
os dias, concorreu para essa familiari- 
dade da turba com o excelso poeta; e 
o carater genu'inamente racial do seu 
poema imarcescivel, de cujas paginas 
transluzem nao so os grandes fastos, 
mas tambem as lendas e as tradigoes, 
as reminiscencias historicas que vive- 
ram sempre na mcmoria popular, aca- 
bou por dar aos «Lusiadas» a fungao 
civica de um verdadeiro breviario da 
nacionalidade. 

E' a missao simbolica dos genios. 
Guia e lustre dos povos, sao tambem 
resultantes deles: provem da raga e do 
meio, como certas arvores seculares, 
cujas raizes se embebem profundamen- 
te no seio da terra. 

As estrofes camonianas fixaram o 
papel civilizador de Portugal no mundo. 

Mas o que assombra em Cam5es e, 
sobretudo, a vastidao de seus conheci- 
mentos. Toda a ciencia da antiguidade 
— a astrologia, a teologia, a mitologia, 
a historia, a geografia, a literatura, a 
arte militar, a filosofia, a nautica, — 
era-lhe conhecida, e de tudo isso ha 
vincos profundos em imimeros passes 
dos «Lusiadass>. 

O saber enciclopedico de Camoes tern 
desafiado a argucia e o furor exege- 
tico de nao poucos pesquisadores e co- 
mentadores do texto da celebrada obra. 
Filologos, gramaticos, artistas, cientis- 
tas, em interminaveis analises, tern des- 
cido as fontes da inspiragao e da erudi- 
gao camonianas, e o filao nunca se 
esgota. 

E' imensa a bibliografia de Camoes. 
Sobre a geografia, a botanica, a ocea- 
nografia dos «Lusiadas» existem volu- 
mes, sem falar, claro esta, na parte fi- 
lologica, em que a epopeia e o livro 
primiacial e modelar da lingua. Sobre 
a medicina dos «Ivusiadas», Afranio 
Peixoto excavou material bastante para 
uma substanciosa conferencia. Hum- 
boldt, grave mentalidade de sabio, ad- 
mira as descrigoes de Camoes, especial- 
mente maritimas, quer pelo colorido 
realistico, quer pela precisao cientifica 
com que o Poeta soube ver os fenome- 
nos da natureza, A volta da tecnologia, 
da mitologia, da ornitologia, da zoologia 
dos «Lusiadas», criou-se uma verdadeira 
biblioteca. 

De onde vem esse imenso prestigio 
e o singular destino reservado ao poema 
na historia da nacionalidade? 

E' que, afora o substrato nacionalis- 
tico, os «Lusiadas» condensam o sofri- 

7 — ANUARIO 
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mento, a ansiedade, as desilusoes de uma 
vida cheia de revezes, de uma alma he- 
roica, temperada ao calor da adversida- 
de e ao sopro do infortiinio, mas de 
imponente e austera grandeza. No meio 
da poesia dessorada e palaciana do 
tempo, surgiram oomo a obra de urn ho- 
mem que viveu, amou e sofreu, e cuja 
trajetoria, pelo amor a sua terra e a 
sua geote, se identificou com a da 
propria nacionalidade. 

Camoes, alem disso, foi um humanis- 
ta, um espirito de formagao universita- 
ria; e a sua cultura classica geral, 
sobretudo do latim, dilatou-lhe o hori- 
zonte para uma poesia mais alta, mais 
vasta, mais profundamente huraana e 
subjetiva. Finalmente, contando a His- 
toria de Portugal, atraves da narrativa 
do descobrimento das Indias Orientais, 
que e a agao central do poema, fez 
uma obra universal. 

Bern merece ele, pois, a devoqao que 
Portugal Ihe tributa e o culto incessan- 
te de todos os que falam a lingua por- 
tuguesa. 

Se, como em referenda a si proprio 
disse Napoleao, «os genios sao meteo- 
ros destinados a arder para iluminar o 
seculo em que viveim, Camoes ardeu 
para glorificar Portugal. A sua vida 
foi um longo e esplendoroso poema eri- 
gido a nacionalidade e ao valor de sua 
gente. E, na festa que hoje aqui Ihe 
consagramos, Portugueses e brasileiros 
se irmanam para louvarem e exaltarem 
o sumo poeta, honra da raga e imortal 
consolidador do idioma comum 4s duas 
patrias>. 

«0 SONHO DE D. MANUEL* 

Em seguida, o Prof. Rebelo Gongal- 
ves, da Universidade e da Academia das 

Ciencias de Lisboa, e catedratico de 
Filologia Portuguesa, produziu a seguin- 
te conferencia, iotitulada «0 sonho de 
D. Manueh: 

«0 destine que faz dos «Lusiadas» a 
maior das epopeias historicas nao 6 des- 
tine que possa ser olhado e admirado 
singularmente, na simples condigao da 
sua prodiga natureza. Com a ideia da 
historia que o poema camoniano recor- 
dou e perpetuou, converge sempre, em 
harmonia clarissima, a ideia dessa fan- 
tasia ao mesmo tempo impressionante 
e deliciadora, unida por Camoes, com 
os mais artisticos liames, a formosura, 
ao colorido, a viveza, a suntuosidade de 
muitas das suas evocagoes. 

Admiravel encontro de duas belezas 
num s6 e primoroso efeito de beleza, 
do qual deriva, por maior realce, a for- 
tuna de serem os «Lusiadas» uma con- 
textura sem excedente e sem par na 
numerosa serie dos poemas classicos. 
Vemos que, nesse aspecto, a nossa epo- 
peia fica bem a parte dos cantos home- 
ricos, de conteiido mitologico e lenda- 
rio; como, igualmente, fica a parte da 
«Eneida», poema de uma lenda grandio- 
sa e de mitos inumeros, onde a histdria 
so nos aparece em raras construgoes 
figurativas; como ainda difere e se dis- 
tancia da «Farsalia», onde a historia 
toma vulto, mas onde a mitologia se 
empobrece e se desfigura, a mence de 
uma nova concepgao da arquitetura epi- 
ca. E, vendo-a deste modo — epopeia 
inconfudivel no seu genero, dotada com 
o privilegio de congragar genialmente 
a verdade e a fabula —, o ideal nao 
sera apenas que a contemplemos numa 
longa cena animada ou num vasto qua- 
dro da natureza, senao que a fitemos 
de lugar para lugar, numa sucessao 
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movimentadi'ssima de cenas e de qua- 
dros, para termos o entendimento claro 
de como se repete, e de como se renova 
na repeticao, e de como se reaviva no 
pr6prio renovamento, a arte de entrela- 
qar as memorias prestigiosas e o pres- 
tigio memoCavel das ficQoes. 

Dir-se-ia que, de tanto se juntarem, 
a historia e a fantasia se tomam mu- 
tuamente, em passes sobre passos dos 
«Lusiadas», as qualidades que mais as 
distinguem. A hist6ria, impressionante 
sempre na sua realidade, e a fantasia, 
constantemente bela na sua mesma irrea- 
lidade, como que ficam ambas, vezes 
sem conta, num aproveitamento reci- 
proco de virtudes; uma, para parecer 
mais bela; outra, para quasi aparentar 
de verosimil. 

Melhor alianga nao se .poderia de cer- 
to ambicionar. Mas tambem nao se po- 
deria admitir, por um instante que fosse, 
uma alianga menos forte e expressiva, 
porque, se nao a quisessem grande, 
como foi, o genio e a cultura doPoeta, 
reclama-la-ia bem grande a pr<5pria na- 
tureza da epoipeia. Ja alguem escreveu 
— e foi um erudito historiador dos 
Descobrimentos, Mario de Albuquerque 
— que a nossa maior materia epica, 
justamente a dos «Lusiadas», possui, por 
si so, um arcabougo comparavel ao de 
qualquer mitologia grandiosa, mormente 
ao daquela que Camoes revivesceu. Ha 
nela toda a identidade com os quadros 
tipicos das efabulagoes mitoldgicas, tao 
clara e tao salientemente, que a costu- 
mada luta contra prodigies equivale — 
di-lo ainda o mesmo erudito — a luta 
contra as resistencias naturais simboli- 
zadas pelo Adamastor; que as classicas 
rkjuezas encantadas corresponde, novo 
velocino de ouro, a India; e que ate 
a demanda de tesouros misticos. a ma- 

neira da busca do Santo Graal, se equi- 
para, por forma viva e palpitante, a 
caminhada devota de alguns Portugueses 
para as bandas lendarias do Preste Joao. 

Tinham, pois, as sombras do passado 
real e as sombras da mitologia fascina- 
dora de se reiinir, por imposigao natural, 
em magno con junto, uma vez que a in- 
dole da epopeia era o primeiro motivo 
a aproxima-las. Postas umas e outras 
em realce, nao houve fantasias que adul- 
terassem a imponencia dos feitos ou 
dos herois. O resultado so foi o que 
deveria ser: mesmo quando as ficgoes 
nao iluminaram a historia, ja de si ful- 
gurante, tornaram-se, ao menos, em fa- 
olios ou luzeiros que Ihe avivaram as 
galas e os reflexos. 

Assim aconteceu por todos os dez 
cantos dos «Lusladas5>, quer fossem 
restaurados os velhos expedientes mi- 
toldgicos, quer tomasse lugar uma ima- 
ginativa de molde novo. A prova, si> 
gestiva e variada, esta na majestade 
dos concilios olimpicos, como na inter- 
vengao graciosa das deidades inferiores; 
esta no gigante do Mar Tenebnoso, 
como na faustosa animagao policromica 
e polifonica da Ilha de Venus; esta no 
discurso do velho do Restelo, contraste 
da epopeia para seu maior relevo, como 
ainda perdura e sobressai na visao ma- 
gnifica do Rei Venturoso. 

* ♦ ♦ 
Que outro exemplo mais notavel, para 

tao elevado aspecto dos «Lusiadas», 
que esse episddio do sonho de d. Ma- 
nuel — sinopse realistica de uma gran- 
de aspiragao heroica, e ao mesmo tem- 
po. pela ante sabia que o alindou, enga- 
lanamento esplendoroso dessa aspiragao? 

file tern, para mais, esse cpisodio 
fundamental, uma nitida vantagem que 
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se deve julgar bem camoniana. E' que 
o genio descritivo de Camoes, pelo qual 
nunca sai'u desvirtuado o panorama his- 
torico. soube ai fixar, como em tantos 
outros lugares, nm tipo equilibradissimo 
de paisagem maravilhosa. Paisagem 
ideal de certo modo, conjetprada em 
parte, como importa as circimstancias, 
mas que delicadamente se humaniza 
com a humana figuragao que nela per- 
passa e ate com a curiosa verosimi- 
Ihanga das suas figuragoes simbolicas. 
Paisagem para nos fazer pensar em 
certos desenhos ainda mais ricos do poe- 
ma camoniano, — nesse, por -exemplo, 
da ilha encantada, que nos aponta, em 
justas proporgdes, as maravilhas natu- 
rals do universo, se e que nao pretende 
ser tambem um modelar resumo delas 
proprias, apresentado em toda a singe- 
leza e em toda a frescura. 

* * * 

Comegando por pintar uma paisagem 
maravilhosa, o sonho de D. Manuel e 
belo por isso mesmo, antes ate que o 
vejamos na posse doutras roupagens: 
solene e grave no que reflecte de his- 
toria, cintilante e suntuoso no que es- 
pelha de fantasia. A primeira contem- 
plagao de D. Manuel, quando o Poeta 
o supoe subind(o a regiao lunar, a 
«;prima esphera», e alongando a vista 
as distantes paragens levantinas, onde o 
seu imperio chegara, e do melhor que 
nos poderia dar Cam5es numa perspe- 
ctiva larga e dominadora. Ou nao hou- 
vesse ai, em vista rapida e impressiva, 
um conspeoto da maquina do mundo, 
o espetaculo da Asia, as montanhas 
onde nascem o Indo e o Ganges, a es- 
tranha Ibeleza agreste de uma vida ani- 
mal e vegetal desconhecida. Ou nao 

houvesse ai tambem — sintese de lin- 
guagem a par com a sintese de pensa- 
mento! — formas de descrigao notaveis 
por sua eloqiiente brevidade, tal como 
o esbogo pktural desses «antigos, lon- 
ginquos e altos montes» que se apre- 
sentam a regia visao, e no qual o con- 
ciso estilo camoniano diz tudo sobre a 
grandeza da cena imaginada. 

Neste passo, tres simples adjetivos 
bastam para delinear e resumir, em toda 
a sua majestade, as eminencias vetustas 
do Himalaia. Atentando na propriedade 
desses epitetos, que tao bem descrevem 
uma serrania, Joaquim Nabuco extasia- 
se e comenta: «antiga», porque de suas 
fraldas nasceu a humanidade primitiva; 
«longinqua», porque esta no seio da 
Asia; e «allta», porque iperde-se no ceu 
com sua coroa eterna de neve virgem». 

Em if rente a pinturas deste genero, 
tambem nos poderemos lamentar, com o 
camonista Jose Silvestre Ribeiro, a fal- 
ta de itantissimas belezas «que Camoes 
derramaria no seu poema, se porventu- 
ra... houvesse exercido o divino pincel 
no dehuxo das radiantes cenas das re- 
gioes do Oriente». 

Mas a beleza descritiva continua. 
Agora e a perfeita representtagao de 
dois deuses fluviais, o Indo e o Ganges 
deificados, emergindo de suas aguas, e 
a surpresa de os vermos a ambos em 
figura austera — o cabelo revolto e 
gotejante, a fronte coroada de ramos e 
ervas, a barba hirsuta —, um tanto ao 
modo da imagem que costumam tomar 
os rios nalgumas tradigoes populares. 

Depois e a fluencia e a vibragao do 
oraculo do Ganges, promessa de novos 
dominios dilatados para a coroa portu- 
guesa. O discurso tern ardor especial, 
onde alguma coisa se reve da alma do 
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Poeta; e constitui, so por si, objecao 
bem forte a quaotos pretendem ser o 
torn fimdamemtal dos «Lusiadas» mera- 
mente objetivo, de historiador. Nao se 
•esquece, alem disso, que o precede uma 
nota clarissima de sentimento pessoal, 
na estancia onde se descreve a natureza 
virgem do Oriente, — indicio certo de 
nao ter havido apenas -uma preocupaqao 
narrativa, em detrimento das mtimas 
vibraijoes. 

Estamos diante de um subjetivismo 
natural e iniludlvel. A-pesar-disso, os 
que Ihe negam a importanda quasi Ihe 
obscurecem tambem a espontanea natu- 
reza. Com que injustiga, se o vemos em 
plena evidencia no decurso de tantos 
episodios da epopeia, se o vemos neste 
mesmo do sonho manuelino, quando so- 
berbamente se figura a paisagem in- 
dica! A sensibilidade do Poeta levou-o 
a juntar ao desenho da natureza sel- 
vagem uma recordagao da sua cultura 
religiosa, testemunho de emogao pes- 
soal, muito mais que fortuita amostra 
de sabedoria; 

Aves agrestcs, feras e alimarias 
Pello monte selvatico habitavao, 
Mil arvores sylvestres e ervas varias 
O passo e o trato acts gentes atalhavdo : 
Estas duras montanhas adversarias 
De mais conversa(do, por si mostravdo 
Que desque Ad3o peccou aos nossos 

[antios 
Nao as romperao nunca pes humanos. 

A evocagao de uma cena biblica dei- 
xou mais formosa a naxrativa. Mais 
formosa, sim, porque mais variada, por- 
que mais animada, e porque mais hu- 
manamente expressiva. 

* * * 

Assn'm ficamos vendo, atraves de 
varias reflexoes, como o panorama em 
que a visao se espraia, e como o oraculo 
que a domina, nos aparecem belos pri- 
meiro ate que os admiremos nos seus 
processos de estrutura artistica. 

Belos e grandiosos — importa acres- 
centar. Mesmo sem a analise da sua 
construgao especial, o sonho de D. Ma- 
nuel e logo para nos de incomparavel 
magnitude, pelo efeito que se ve cau- 
sarem no espirito do monarca as som- 
bras da visao radiosa. 

Ha quern pretenda — e ainda ha 
pouco assim pensava um human! sta da 
Polonia — que os acontecimentos real- 
mente graves, decisivos, ao contrario 
da pratica dos antigos e do italiano 
Tasso, nunca sao motivados em Camoes 
pelas forgas sobrenaturais. E' isto um 
erro, se se quer afirma-lo de forma ab- 
soluta, pois o desmentido maior ai esta 
no sonho regio, atraves das aparigoes 
em todo o sen'ido transfiguradoras. Na 
fantasia alevantada do poema, o sonho 
e exatamente um mobil para D. Manuel, 
sem que as crengas Hterarias do epico 
vao, por isso, afetar as suas crengas 
ipessoais. 

O resultado da visao e unir ainda 
mais o piano historico ou humano e o 
piano fantastico dos «Lusiadas». Dan- 
do-se a tmiao, nao deixa a ideia fan- 
tasiosa de ficar e brilhar em grande al- 
tura. Mas uma nota de humanidade, 
simbolicamente historica, descobre-se na 
ardente impressao do despertar, ao modo 
dos sonhos da vida real, pois e ela que 
faz o Rei Venturoso levar-se a em- 
presa extraordinaria da India, para os 
]>ortugueses irem ver com os prdprios 



olhos o que ele visionou no sen aureo 
leito — um cenario rutilo de gl6ria. 

Acrescentemos que esse descortino se 
comunica a nos proprios, a qualquer 
leitor, e em nossos olhos se amplifica, 
nao havendo maneira de desfitarmos o 
seu empolgante objeto nem de nos que- 
darmos distraidos de reflexes inumeros 
e inevitaveis. O episodio projeta diante 
de nos, como em fotografia vivida e 
luminosa, as imagens quasi sobrenatu- 
rais e o fastigio preclaro da expansao 
lusitana, pagina caracteristica e defini- 
dora da historia moderna. E nessa pas- 
sagem de vultos, que a nossa memoria 
recompila, como que divisamos, reconhe- 
cemos, entre os muitos herois celebri- 
zados, as figuras, para nos tao vulgares, 
da chegada a Calecu e do imperio de 
Albuquerque, com os mesmos envoltd- 
rios de epopeia que nao se deslustram 
no evolver dos seculos; esse magno 
horizonte de lutas e aventuras indomi- 
tas, gravura originallssima em que nao 
temos apenas o transunto de uma em- 
presa triunfal, mas o restuno inexcedivel 
de uma idade inteira, prodiga de herols- 
mo virtuoso e de virtudes heroicas, toda 
ela alimentada e aquentada pela seiva 
das mais firmes audacias e das ansias 
mais varonis. 

* * * 

No despertar de tantas impressoes, e 
justo que se veja tambem a parte de- 
sempenhada ipela linguagem. A pro- 
priedade do vocabulario, ja ha pouco 
reconhecida, tem primores de equivalen- 
cia na natureza desse mesmo vocabula- 
rio, vulgar e correntio quando a sim- 
plicidade se pode elevar em eloqiiencia, 
culto e ataviadp quando fica bem seguir 
na esteira da tradiqao poetica. E a ele- 
gancia da frase? A melhor e a mais 

tersa que Cambes saberia obter, aqui 
tao adequada a singeleza descritiva como 
i necessaria enfase declamatoria. E o 
metro? O mais fluente e harmonioso, 
rico dos melhores efeitos que se podiam 
alcangar com a nobreza forte da oitava 
rima. 

Nunca, na verdade, a arte lingiiistica 
de Camoes foi tao perfeita em fiegbes 
analogas. Tambem o nao pedia, eviden- 
temente, a grandeza menor de certas 
materias, como aconteceu no sonho do 
Gama, do canto II, mero aviso de Mer- 
ciirio sbbre perigos iminentes; ou como 
na fantasia mais graciosa que elevada 
de uma elegia da «Lirica», onde a His- 
toria do Brasil de Pero de Gandavo e 
a sua dedicatoria a um capitao da India 
foram pretexto para a imaginagao de 
um sonho alegorico, atribuido a pessoa 
do historiador. A graga, que neste so- 
nho sobreleva a grandeza, esta bem real- 
gada na aparigao de Marte, presungoso 
e desvanecido com a gloria dos dotee 
belicosos; na oposigao imediata do vulto 
de Apolo, que blasona da arte e da 
sabedoria; e na intervengao final de 
Mercurio, a quem cabe dirimir o pleito, 
com a harmonia de umas e outras vir- 
tudes, e provocar a conclusao de que 
todas se retratam no capitao ilustre. 

* * * 

Ao fim destas vistas perliminares, 
acerquemo-nos agora, propriamente, da 
ampla concepgao do sonho, para poder- 
mos descobrir Cambes na plena pujanga 
do seu mdtodo. 

Bste e aqui, em principio, o que sem- 
pre foi: um poder inexcedivel de or- 
ganizagao ideolbgica. Dele poderiamos 
dizer o que ainda ha pouco disse de 
Vergilio uma eminente filbloga france- 



— 103 — 

sa: «0 genio do poeta e menos um 
poder de criagao a «nihilo)> do que uraa 
forga extraordinaria de organizagao da 
materia, analoga ao «n6uss> de Anaxa- 
goras». 

For outro lado, a intengao de orga- 
nizar e a capacidade de realizar nao 
ficam distantes entre si. Se ha poemas 
que sejam maiores pela concepgao que 
pela feitura, nao ^ esse o caso dos 
«Lusiadas». 

» + ♦ 

Qual a intima natureza da concepgao 
do sonho ? 

O costume de se olhar para a anti- 
guidade, em cada folheio dos «Lusia- 
das», poderia fazer crer que ja agora 
fossemos ficar, em rendida postura, re- 
cordando e restaurando a nobreza de 
algum exemplar antigo. Nao podemos, 
porem, comegar assim, que alguma coisa 
se anted pa, em nosso juizo e sentimen- 
to, a qualquer influxo natural da cultura 
classica, e e precisamente a Hgao calo- 
rosa e fiilgida da historia, servindo de 
«ideia-mater» a Camoes e aviventando- 
Ihe os transportes e os arroubos epicos. 
Nao uma historia especial, que, ilumi- 
nando-se na letra dos compendios, tenha 
a pretensao de julgar real o sonho, na 
forma e na situagao que Cam5es Ihe 
deu. Tao pouco uma historia que se 
entretenha a esmiiigar, no conteiido de 
cada verso ou de cada frase, passagei- 
ras lembrangas das velhas cronicas qui- 
nhentistas. Mas aquela que se cntre- 
tece com a cultura tradicional das ge- 
ragoes; aquela historia que, neste caso, 
nos consente, pela idda da grande am- 
bigao manuelina — visao de todas as 
horas, nao apenas sonho de uma noke 
—, e igualmente pela certeza da sua 

funda impressao na alma popular, coo- 
ceber que uma longa reminiscencia se 
formou, resumindo e consubstanciando 
essa aspiragao, que ela se foi transmi- 
tindo, como se fora um raro prestigio 
de lenda, da epoca de D. Manuel ate ao 
tempo de Camoes — tres quartos de 
seculo de sentimento ardoroso apuran- 
do a memoria! —, e que ela mesma, 
pois, prenderia a si a ooncepgao de um 
episodio camoniano, tornando-se a base 
de que ele havia de depender, por ne- 
cessidade imperiosa e irresistivel. 

Encontramo-nos neste ponto com 
uma tese consagrada de Fidelino de 
Figueiredo, tese triunfante que fez 
ver todo o valor da tradigao na arqui- 
tetura dos «Lusiadas». O ilustre 
mestre assinalou que a epopeia de 
Camoes, no ingente volume da sua 
materia historica, e muitas vezes o 
resultado de uma longa obra coletiva, 
construida pelo povo e pelo povo 
fixada com toda a riqueza espontanea 
da sua memoria, — a obra de im- 
prirnir nos grandes fatos nacionais um 
tipico, vulto definidor, comunicativo e 
perpetuavel, e de Ihes dar ao mesmo 
tempo, na recordagao vulgar, expres- 
sao tao forte e tao impressionante, que 
nao os sobrepuja o colorido das cons- 
trugoes mitoldgicas. 

Fundada naturalmente neste prin- 
ctpio, aparecendo aqui e alem como 
se fosse a glosa das tradigoes, mos- 
trando traduzir em varios passes as 
fortes emogoes populares, como que 
mitizadas na sua ingenua transmis- 
sao, a epopdia representa assim, em 
grande parte, um copioso qabedal 
que nao se teria perdido mesmo se 
nao recebesse a luz da perpetuagao 
literaria E alguns episodios dos 
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«Lus?das» sobredouram-se, por isso, 
com o maior brilho que Ihes vem da 
conitribuigao tradicional: o Adamastor 
deve muito a fantasia de Camoes, mas 
nao deve menos a plebe anonima, que 
havia sugerido, pelas superstigdes do 
Mar Tenebroso, a ideia de um gran- 
de monstro simbolico; o velho do 
Restelo e uma ficgao bem camoniana, 
mas tambem pertence ao povo, que ja 
Ihe havia preparadoi a efigie na figura 
de cada protestante, no calor de cada 
reoeio e no pessimismo de cada du- 
vida, ao tempo que se ia preparando, 
avassaladora, a arrancada portuguesa 
para a Asia. 

Porque nao havemos de ver tam- 
bem no sonho de D. Manuel, repro- 
dugao surpreendente do delirio da 
India, retrato ideal daquilo que um 
rei ambicionou, mas que um povo 
igualmente sonhou, e fantasiiou com 
dimensoes gigantescas, e coloriu com 
a sua imaginagao, um prolongamento 
imediato da alma e da mente vulgar, 
quente ainda da mesma flama em que 
elas arderam? 

Porque nao havemos de ver no 
sonho a arte poderosa de compilar 
juntando-se a arte de criar, provando 
que o poeta excelso foi tambem um 
rapsodo genial, atestando que a ma- 
teria escolhida ja se enraizara, antes 
de passar a epopeia, nos mais intimos 
recessos do sentimento popular, e 
frondescera logo, espontaneamente, na 
cultura singela da grei? 

A suposugao faz-se mais forte quan- 
do, ao evocarmos o conteudo do: so- 
nho, cuidamos no paralelo que ele ja 
tinha, para admiragao de Cam5es, em 
certas narrativas tradkionais. Lem- 
brado delas, o Poeta toma-las-ia como 

apego ainda maior as impressoes do 
vulgo. E outra nao haveria, de certo, 
mais influente, mais portadora de um 
sopro popular a inspiragao ardente 
do episodio, que a transmissao len- 
daria de um sonho do Infante D. 
Henrique, — sonho em tudo grande, 
igual na grandeza ao de D. Manoel, 
e digno, portarrto, de vivificar esse mes- 
mo no seio do poema camoniano com 
as tintas que ele proprio ganhara na 
retentiva dos Portugueses. 

Tinham de falar dele os velhos li- 
vros, como falam, realmente, o «Es- 
meraIdo» de Duarte Pacheco e as 
«Decadas» de Barros, estas ultimas 
apontando, quasi logo a entrada, a 
ansia do Infante de devassar a Africa 
ocidental, e como «esta empresa mais 
Ihe fora revelada, que por elle mo- 
vida». O melhor e o mais impressio- 
nante e que ainda alude a essa visao 
o rei d. Manuel, lembrando-a na car- 
ta ao Samorim, e dando-nos, com a 
sua crenga no favor divino, que fez os 
Portugueses casarem o Mar e a Terra, 
toda a latitude de um sooho pelo In- 
fante comegado e por ele engrande- 
cido. 

£ curioso que o primeiro grande 
camoni'ista, Faria e Sousa, sedentissi- 
mo sempre de achar lugares de que 
haja reminiscencia nos «Lusiladas», 
admite a afinidade entre o sonho in- 
fantino e o sonho regio. O episodio 
camoniano fa-lo dizer que e costu- 
me do Poeta «apropriar os casos de 
diversas pessoas a uma sd»; e ao mes- 
tempo evoca a notavel tradigao des- 
crita por Barros. Estava, todavia, bem 
longe de imaginar um sistema especial 
de contextura historica: — esse pelo 
qual a cultura rica das geragoes, fixa 
e cristalizada no correr dos tempos. 



se converteu em materia de uma arte, 
que dela fez simbolos ou expressoes 
altissimas, e Ihe deu, senao a vida 
eterna, que ela a si mesma se assegu- 
rava, uma eterna presenqa de formo- 
sura, so capaz de ser dada pelas artes 
eleitas. 

* * * 

Agora, ja a nossa vista se pode re- 
verter a antiguidade, em busca de 
similes para a estrutura artistica do 
sonho ou de mo Ides conformavais com 
alguns dos seus aspectos mais salientes. 
O que importa e que nos abeiremos 
de semelhanqas puras e indeleveis, sem 
o excesso de abrangermos no classi- 
cismo remogado a vaga poeira de ana- 
logias fortuitas. 

Todos nos andamos, com relagao 
aos «Lusiadas», saoiados de mais de 
tres seculos de critica de fontes lite- 
rarias. A saciedade nao viria tanto 
do numero das pesquisas como dos 
exageros avultados. De um modo ou 
doutro, cansou-nos o revolver in- 
cessante de paralelos, a febre tantas 
vezes insana de comparar, o confron- 
to sem largueza, a equiparagao sem 
horizonte; e mal vai a rebusca de mo- 
delos classicos, se ela continua a satis- 
fazer apenas a curiosidade exaustiva 
de pormenoresi. 

Nao quero dizer que os camonis- 
tas, inquirindo e reinquirindo identi- 
dades de pensamento, nao estejam 
embebidos e enlevados numa ideia de 
beleza. Estarao mesmo —1 quern ea- 
be? — enamorados dela, extasiando- 
se com as minucias como quern se 
deleita nos mil pequeninos pontos 
duma paisagem. Carecem porem, a 
cada passo, do imprescindivel equili- 
brio estetico todos esses que nao tern 
o engenho erudito de Afonso Lopes 

Vieira nem a erudigao engenhosa de 
Jose Maria Rodrigues; observadores 
pacientes a quern quasi so importam 
semelhangas avulsas, um conceito que 
se prende a outro conceito, uma forma 
de dizer apegada a outra forma, 
como se o classicismo dos «Lusiadas» 
fosise apenas um imenso e estranho 
calidoscopio, onde as imagens geo- 
metricamente se associassem duas a 
duas. 

Entretanto, uma coisa e ver os «Lu- 
siadas» em dependencia, outra coisa 
e ve-los em escravidao do classicismo. 
Na dependencia normal, esta contido 
de direito um principio de arte, e nao 
podemos desfigura-la a bel-prazer de 
racionalismos inoportunos. Os que 
a desfiguram esquecem que para um 
poeta novi-classico a ideia da arte 
trazia sempre consigo, necessaria- 
mente, a ideia de uma cultura. Ca- 
moes so foi artista completo porque 
soube ser, em plena florescencia do 
classicismo, sabio de todas as sabe- 
dorias poeticas quinhentistas, exerci- 
tadas por ele desde verdes anos, no 
meio das opulentas humanidades que 
Ihe ensinaram em Coimbra, onde se 
praticava, como ele proprio diz, «o 
valeroso oficio de Minerva». 

Este exercicio era a norma comum 
da epoca. E era, afinal, o seguimen- 
to de um velho sistema a que os an- 
tigos tinham amoldado a composigao 
literaria. Os poetas do seculo XVI 
nao s6 imitavam os temas das letras 
classicas, mas ainda, ao menos parcial- 
mente, a propria faculdade de imitar, 
que elas Ihes apontavam nos primor- 
diais caracteres, mostrando, por sin- 
gular entendimento do prazer estetico, 
a imltagao preferida a criagao, os gos- 
tos tradidonais antepostos a terdencia 



original, o prestigio do tema conhecido 
ou reconheclvel vitorioso sobre a exu- 
berancia da materia nova. 

Por sinal que a teoria da imitagao, 
entre os antigos, comportava nas escolas 
e continuava a abranger oa vida litera- 
ria dois principios fundamentals. Um, 
a que os gregos deram o nome de 
<tag6n», era a luta, o esforgo intimo e 
vibrante para igualar ou ultrapassar um 
modelo. Outro, era o engenho crescen- 
te com que se devia reimitar um modelo 
viirias vezes imitado, maneira de o autor 
ser emulo de si proprio e de preparar 
numa luta incessante de espirito a pro- 
gressao infindavel da sua arte. Se Ca- 
m5es, tao fiel ao primeiro ditame, nao 
obedeceu por teoria ao segundo, foi pelo 
menos ate ele por impulse natural, au- 
mentando com a ciencia de renovar-se 
— tao patente nas repetigoes! — a sua 
primorosa concepqao artistica, nutrida 
fartamente e avigorada pela aspiraqao 
paga do Renascimento. 

* * * 

Nas vestes greco-latinas que enobre- 
cem o epi'sodiio, hd belezas dispersas; 
e ha uma beleza mais forte, que as do- 
mina a todas, por ser a mais envolvente 
e trazer em si a marca suprema da imi- 
taqao. 

Um relance pelas menores aviva-nos 
a outra. Logo nos encanta um aspecto 
simples de latinidade, quando se descre- 
vem as primeiras visitas com que Mor- 
feu povoa o sonho do rei: 

Aqui se Ihe a pre sent a que subia 
Tao alto que tocava aa pritna Esfera, 
Donde diante varios ntundos via, 
NaQoes de muita gente estranha, e fera. 

E' naturalmente ciceroniana a latini- 
dade que ai se descobre e nos deslum- 

bra, pois nao custa a crer que Cam6cs 
estivesse lembrando o quadro do <!:So- 
nho de Cipiao>, cuidando na albura ce- 
lestial onde remontara o filho de Paulo 
Emilio, e ainda no seu encanto de ver 
bem de perto o dossel dos astros, na 
vastidao do seu cosmorama, no seu olhar 
sobranceiro a terra. O diverso fim dos 
dois quadros nao perturba a semelhanqa 
com que eles se emparelham na sua si- 
tuagao elevadissima. 

Depois desta descrigao, e quando o 
desenho camoniano ja vai retratando um 
monte oriental, as iguas do Indo e do 
Ganges e os proprios rios tornados deu- 
ses, surge uma recordagao curiosissima 
do verso antigo. E' a lenda do rio 
Alfeu e da fonte Aretusa, rio da Ar- 
cadia e fonte da Sicilia, que haviam 
sido outrora um deus apaixonado e uma 
ninfa esquiva, e que, mau grado o de- 
samor da ninfa, acabaram juntando as 
suas aguas, desde quando Alfeu, nSo 
contente de findar no Peloponeso, resol- 
veu correr ate Siracusa por oculta via 
submarina: 

Damhos de dous a fronte coroada 
Ramos nSo conhecidos e ervas tinha, 
Hum delles a presen(a traz cansada 
Como quern de mais longe ali caminha, 
E assi a agoa com impito alterada 
Parecia que doutra parte vinha, 
Bem como Alfeo de Arcadia em 

[Syracusa 
Vay buscar os abragos de Aretusa. 

O mi to leu-o Camoes em Vergilio, 
em Ovidio. Leu-o naturalmente — que 
sei eu? — ate na «Arcadia» de Sanna- 
zaro, que o recontava com gentileza. 
A lembranga saiu-lhe, por6m, engrande- 
cida, pois a transfigurou magistralmen- 
te para servir a uma comparagao deli- 
ciosa. E esta ganha aos nossos olhos 
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propor(;oes soberbas, em virtude de uma 
imagem que nos desperta. Como Alfeu, 
que vem de longe abraqar Aretusa, tam- 
bem o Indo e o Ganges nos parecem 
abraqar, em Lmpetos de assombrosa, de 
infinita ardenda, outra ninfa sedutora, 
— a terra portuguesa, refletida e exal- 
qada na pessoa do rei. 

Vem logo o discurso do Ganges. — 
Os discursos sao classicos em Cam5es, 
como o foram na epopeia em geral, 
como o foram na historia, e como o 
foram em ambos esses generos por uma 
imprescindfvel tradiqao helenica, funda- 
da, afinal, na vida de uma sociedade 
amavel, onde a palavra oratoria era 
freqiientemente natureza antes de ser 
arte. Mas, reparando agora nutn dis- 
curso oracular, tanto o vemos classico 
pelo emprego como por se envolver no 
torn consagrado de velhas falas predi- 
tivas. file tern a enfase, o empolamen- 
to de todos os grandes oraculos que se 
faziam ouvir nos sonhos epicos e se 
gravavam imorredouramente na lem- 
branqa dos her6is: 

O' tu a cujos reinos e coroa 
Grande parte do mundo esfd guardada, 
N6s outros, cuja fama tanto voa 
Cttja cervix bent nunca foy domada, 
Te avisamos que he tempo que jd 

[mandes 
A receher de nos tributes grandes. 

Eu sou o iliustre Ganges, que na terra 
Celeste tenho o bergo verdadeiro. 
Est'outro he o Indo Rei, que nesta serra 
Que ves, sen nacimento tem primeiro; 
C us far tent os com ludo dura guerra, 
Mas insist indo tu por derradeiro, 
Cum ndo vistas victorias, sent receyo 
A quantas. gentes ves poris o freyo. 

Ao discurso bastava assim a pompa 
declamatdria para Ihe dar virtudes an- 
tigas. Acontece, porem, que uma alu- 
sao fortuita mais realqa os preceitos 
tradicionais, embora nela nao se recorde 
nem se aponte qualquer materia greco- 
latina. E' a alusao ao paraiso terreal 
como se ele estivesse onde nasce o Gan- 
ges, — desacdrdo evidente com outros 
versos camonianos, que o diziam na 
Armenia, mas desacdrdo intencional, 
como tantos o foram nos «Lusiadas», e 
preso a velha regra de arquivar poeti- 
camente as variantes de um mito, de 
uma lenda, de uma tradigao. 

A arte classica, harmoniosa por ex- 
celencia, tambem achara uma norma 
para as diversidades e para os contras- 
tes, Ei-la assim, em Camoes, formosa 
e gracil na prdpria natureza dos ele- 
mentos contraditdrios. Nao foi o erro 
que se fez engenho; foi a variedade 
que se fez arte, e o gdsto de admird- 
la que se pdde erguer a altura de sen- 
timento estetico, 

Acabado o discurso, vem o despertar 
do rei e o quadro esplendente da alvo- 
rada, curiosa de ver em cores vulgares 
que nos lisongeiam a memdria: 

Nao disse mais o rio illustre e sancto, 
Mas ambos desparecetn num momenta, 
Acorda Emamtel cum novo espanto 
E grande alteragdo de pensamento: 
Estcndeo nisto Febo o caro manto 
Pelo escuro Emisperio somnolento. 
Veyo a menha no ceo pintando as cores 
De pudibunda rosa e roxas f I ores. 

A aurora, que Homero pintara sem- 
pre com dedos rdseos, que Vergilio e 
outros poetas colocavam numa rdsea 
quadriga, aparece, mais uma vcz, envol- 
ta em forraas consagradas do seu co- 
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lorido paetko, gentil nos seus tons 
rosados, e fascinante na graga de os- 
tentar, bem vermelha — «roxa» na 
velha acepgao do verso quinhentista, — 
cambiantes fortes de carmesim. E a 
aurora assim nascida, figurada em be- 
leza pelo Poerta, da-nos a merce de, 
por nosso lado, a figurarmos mais viva, 
de a supormos simbolica, de a fazermos 
deixar, em pensamento, os encantos da 
natureza, para transpor sorridente o 
limiar magnifico da historia. Ela e 
bem, nesse simbolismo, a aurora nitida 
da India portuguesa, tal como o sol 
pleno, o meio-dia glorioso, e na epopeia 
a gloria toda da viagem do Gama, com 
a vasta grandeza que o nauta oonquista 
e com aquela que tuna ninfa Ihe anun- 
cia na ilha dos Amores, do alto de um 
monte, sorrindo ao futuro triunfal. 

* * ♦ 

Quando chegamos a este ponto, ja 
o nosso espirito se prcparou para uma 
impressao maior de classicism©. A vi- 
veza das pequenas imitagoes, das secuo- 
da-rias influencias greco-latinas, foi-nos 
dispondo, pouco a pouco, a abarcar o 
longo alcance da influencia primeira, — 
aquela pela qual se reve a celebridade 
de um velho processo e a projegao eter- 
na de um grande modelo. E' ela um 
fruto vivaz do culto a antiguidade, que 
mais vivaz o nao podia ser a imagina- 
gao do sonho como um recurso caracte- 
rfstico de epopeia e a sua arquitetuira 
ao modo e ao jeito da visao vergiliana 
de Eneias. 

Por fortuna, quer dependa da epopeia 
em geral, quer derive de Vergilio, a 
fantasia do sonho de d. Manuel repre- 
senta bem uma das duas facetas da 
concepgao mitologica, — a retratagao 

de sombras do pensamento nebuloso; e 
nao empalidece ao pe da outra faceta, 
embora mais vulgar, — a artistica di- 
vinizagao dos elementos vivos do uni- 
verso. Ja o notou brilhantemente Oli- 
veira Martins, reparando na animagao 
com que as reminiscencias do sonho, 
fantasmas com visos de realidade, po- 
dem surgir nos «Lusiadas» ao lado das 
imagens nascidas do mundo; como o 
Adamastor, que irrompe do mar, e 
como os deuses que personificam as 
belezas, os dons, as gragas, a vida cal- 
ma ou agitada da terra. 

Moldando-se em Vergilio, o sonho de 
d. Manuel toma a visa© de Eneias, do 
canto VIII da epopeia latina, o melhor 
que podia tomar-lhe. Aproveita-lhe o 
modelo da divindade fluvial, do rio 
Tibre arvorado em deus oracular, e faz 
dessa imagem — bela imagem figurativa 
entre os grandes vultos dos sonhos he- 
roicos, como outra nao conhecera o 
verso romano — o exemplar das figu- 
ras do Indo e do Ganges. O resultado 
e aparecerem ornados como o Tibre, 
uma coroa de folhagem na fronte, os 
dois grandes rios do Indostao, e ambos, 
como ele, apresentarem a majestade que 
oonvem ao brilho da metamorfose. 

Desse mesmo porte majestoso trans- 
luz o aparato da cena. E, ainda que 
ele nao fosse um reflexo vergiliano, 
como o pedia a grave velhice e a aus- 
tera fala do «flumen Tiberinus», seria, 
em compensagao, um elemento a mais 
para a nobre tessitura do episodic, 
translbordante de altiva solenidade. 

Que importa aue nao pensasse assim 
a minucia erudita de alguns antigos e 
que ela se desse a especular, ingloria- 
mente, sobre a propriedade e a conve- 
nienda das aparigoes fluviais? Queria 
um erudito de Seiscentos que o poeta 



Ihes houvesse preferido a figura da 
India, pois nao via que os rios dessem 
tribute aos principes, mas ao mar... 
N6s sorrimos, embora com respeito, 
perante quern esquece que os nomes dos 
rios tantas vezes valiam os nomes das 
patrias e que, se nao os ignalassem me- 
tonimicamente, os podiam igualar, por 
favor poetico, nas metaforas ricas do 
ideal. 

O Indo e o Ganges representam, 
pois, muito bem, a imagem da India, 
tal como o Tibre na «Eneida» repre- 
senta a Italia, e se expande, por ela, em 
promessas de fortuna a ambigao de 
Eneias. Nem por serem de diversa es- 
tirpe os herois que sonham, num quadro 
o troiano audaz a quern cabe inaugurar 
os fastos de Roma, noutro o rei portu- 
gues venturoso das venturas que o ele- 
vam elevando a patria, nem por isso as 
aparigoes dos dois sonhos e os ideais 
em que elas se envolvem deixam de 
ficar entre si em perfeita equivalencia 
de grandeza. 

Ja isto vale muito, e mais nao temos 
que ambicionar. Outros, todavia, leva- 
rao mais longe o seu paralclo, preten- 
dendo sob todos os aspectos a vantagem 
camoniana. Podemos certamente resis- 
tir a essas vozes discrepantes e respon- 
der, sem vaos preconceitos de naciona- 
lismo literario, que o que mais importa 
e os dois quadros serem eternos e per- 
feitamente se corresponderem na sua 
etemidade. 

Nao e que a natureza de alguns por- 
menores nao de ao sonho de D. Manuel 
certa primazia. Mas esta se funda, ine- 
vitavelmente, em razoes de sensibilida- 
de nova e de novo gosto, em condigoes 
de mais amplo horizonte conceptual; e 
tudo nela sao lucres que Vergilio nao 
saberia nem poderia alcangar. 

Uma vantagem esta com certeza na 
liga maravilhosa de sempre: nas som- 
bras greco-latinas que CamSes enfeixa 
com as reminiscencias cristas, mais 
uma vez se adornando a cruz, no dizer 
de Malheiro Dias, «com as grinaldas de 
rosas colhidas nos vergeis reverdecidos 
do paganismo». De novo se juntam 
duas crengas: a religiao que serve a 
arte e a religiao sentida que move a 
gloria. E' ver a primeira nas dispersas 
alusbes a entidades da fabula. E' ver 
a outra na mengao curiosa do paraiso 
terrestre; na preferenda do Ganges, 
que la teria o bergo, para as honras au- 
gustas do vaticinio; na lembranga, ja 
assinalada, de um conhecido quadro bi- 
Iblico; enfim, na ideia crista que sobre- 
paira a todo o episodio e logo se apre- 
senta a sua entrada como o guia pri- 
meiro das aspiragoes manuelinas; 

Paresce que guardava o claro Ceo 
A Manoel, e sens merecimentos, 
Esta empresa ta'o ardua, que o moveo 
A subidos e Ulustres movimentos... 

Outra vantagem sera talvez a proe- 
minancia em que foi posto o vulto do 
rei. Vergilio leva Eneias a um lugar 
e nesse mesmo lugar Ihe apresenta um 
deus, que o impele ao triunfo, o exorta, 
o anima. Cam5es mantem d. Manuel 
no seu leito real e faz que duas divin- 
dades vao ate ele, em preito rendido. 
Fosse outra a perspectiva imaginada, e 
haveria menos por onde ver a trans for- 
magao, a adaptagao, a renovagao pro- 
digiosa de um velho recurso poetico. 

Se ha mais vantagens, que nao estas, 
sobre o sonho vergiliano, serao porven- 
tura a condsao expressiva e a calida 
ligeireza do discurso do Ganges, quali- 
dades ainda sobejas para Camoes levar 
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a palma a legiao dos seus imitadores, 
ofuscando com a singeleza o estilo di- 
fuso e a preocupagao divagadora de 
quantos Ihe qviiseram seguir o fingimen- 
to admi ravel. 

* * * 

Seja como for, o sonho de D, Manuel 
impoe-se na sua mesma grandiosidade. 
file e o fulcro, a base aparatosa da su- 
prema parte dos «Lus!adas», o magno 
pretexto que no seio do poema faz as- 
cender a maior altura a estesia epica. 

Supoe Fidelino de Figueiredo que a 
epopeia maritima portuguesa, no intimo 
das forgas que a geraram, fosse um 
mixto de energia lutadora e amplo sen- 
timento contemplativo, o resultado 
die um eapfrito heroico que se pusesse ao 
servigo de um grande impulse lirico in- 
terior. A constante ideia de luta que 
alimenta, por exemplo, o velho herois- 
mo castelhano — espelho de uma ansia 
e de um fervor de movimento externo 
e retrato, afinal, de raga tipicamente 
combativa — opor-se-ia, desse modo, 
uma grande aspiragao herdko-lirica, 
heroica na intensa vibragao Humana 
da sua essenoia, e lirica na sua ati- 
tude sonhadora perante a natureza 
desconhecida, o misterio oceanico, a 
massa ignota dos mundos. Se assim e, 
e se tambem na alma dos «Lusiadas» 
se caldeia o heroismo operoso com o 
lirismo impulsionante, nem assim o so- 
nho de d. Manuel se diminui, podendo 
reproduzir a um tempo a avidez deva- 
neadora e a forga ativa e deixar su- 
bentender, a-pesar-dessa alianga, um 
brilho maior para a energia real em 
que se trans funde. 

O sonho esta todo na descrigao da 
epopeia maritima, em realidade imensa 

e perene, talqualmente essa epopeia fica 
logo no sonho, visionada, pressentida, 
antevivida. O engenho do poeta soube 
unir magistralmente a visao e a reali- 
dade, enleando-as num so veu d'e es- 
plendor. 

Ha sonhos de epopeia que sao orna- 
tos superfluos, maquinismos extrava- 
gantes com que se preenchem os vazios 
da historia. fiste, o sonho de d. Ma- 
nuel, tern de olhar-se como materia viva 
e imprescindivel, porque reflete a pro- 
pria historia, a agao verdadeira e eter- 
nizada. 

Poucas vezes, no deourso de um poe- 
ma, se juntaram tanto uma imagem e 
o seu reflexo, a ponto de quasi se con- 
fundirem na mesma expressao de luz. 
E so por obra do genio poderia esse 
abrago luminoso, prolongado e forte, 
exprimir tao clara uma gloria tamanha 
que resiste aos seculos: gloria que pul- 
sa e canta em versos e versos dos «Lu- 
siadas»; ressalta, ovante e senhora de 
si, nas veemencias eternas da epopeia; 
revoa e ressoa nos ecos infinites com 
que a voz camoniana ultrapassa radian- 
te os limites triunfais do seu poema; 
gloria que se desentranha em cintilagoes 
continuas da ideia patria, orgulhosa de 
ser lustre e alento e rumo para as al- 
mas e para os olhos ansiosos volvidos 
ao futuro promissor; gloria que se rea- 
nima e se reaviva com toda a fulgencia 
da pa'isagem que a viu gerar, — das 
cumiadas alias esplendendo em vizinhan- 
ga com o c6u, dos areais onde as pedras 
reverberam como lantejoulas, dos cam- 
pos e dos rios irisados pela luz matutina, 
das frondes batidas pelo sol; gldria, fi- 
nalmente, para ver de bem alto, como 
Camoes a fez antever a d. Manuel na 
sua fantasia deslumbradora. 

\ 
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OUTRAS COMEMORACOES 

O sr. Octaci'lio de Barros, aluno do 
curso de Letras Classicas, falou a se- 
guir sobre «Cam5es, estudante de Coim- 
braJ>. A aluna da Faculdade, sta. Cleo- 
nice Coutinho Seroa da Mota, e a sta. 
Ivone de Freitas, disseram belos versos 
e prosas de escritores Portugueses e bra- 
sileiros, uma vez terminada a conferen- 
cia do sr. Octacilio de Barros. 

A sra. consulesa de Portugal, d. Ali- 
ce Reichner von Beringer Henriques, 
especialmente convidada, cantou lindos 
trechos de Viana da Mota e Herminio 
do Nasdmento, inspirados sobre redon- 
dilhas de Camoes e escritos proposi- 
tadamente para a solenidade. 

CONFERBNCIA DO PROF. OTO- 
NIEL MOTA SOBRE «0 LIRISMO 

NOS «LUSlADAS» 

Por fim, dando remate a festa, o 
Prof. Otoniel Mota, catedratko de Li- 
teratura Luso-Brasileira, discorreu so- 
bre O Lirismo vos Lus'wdas: 

«Ainda uma vez me cabe a honra e 
o prazer de tomar parte numa festa 
camoniana. Tem-se dito que a come- 
moraqao repetida do grande vate lusi- 
tano pode contribuir para diminuir o 
respeito que se Ihe deve; o sagrado 
tende a tornar-se profano com a muita 
luz e familiaridade. Nao foi debalde 
que o Santo dos Santos em Jerusalem 
era no escuro; que nele so penetrava o 
sumo-sacerdote e uma imica vez por 
ano, 

E' possivel que haja nessa critica seu 
tanto de justeza. Eu, porem, por mi- 
nha parte, muito me alegro com esta 
comomoracao pelo ifue ela vale no mo- 

mento. Explico-me. No pragmatisrno 
infeliz que tende a orientar o nosso 
ensino, a nossa lingua, por uma singu- 
lar incoerencia — pois nada mais pra- 
gmatico do que a lingua neste mundo 
— se vai tornando cada vez mais es- 
tropiada e os nossos padroes excelsos, 
como Camoes, cada vez mais ignorados. 
J4 chegamos a um ponto em que os 
mais triviais pensamentos camonianos, 
que ha vinte anos todo o mundo co- 
nhecia e recitava, nao e bastante que 
venham entre aspas: toma-se mister 
dizer as claras a fonte de que dima- 
nam, porque poucos, sem isso, atinariam 
com ela. Nessa ignorancia do poeta 
genial, que brilha na ctispide da raqa 
oomo a estrela da alva no cume da 
montanha, nao e de admirar que ande- 
mos a dar a primazia no seculo XVI a 
poetas de outros povos, que sao mani- 
festamente inferiores ao lusitano. Que 
epopeia no seculo XVI pode ser, com 
justiqa, colocada acima dos «Lusiadas», 
sejam quais forem os defeitos que este 
poema porventura encerre? 

E a lirica de Cam5es nao receia co- 
tejo com as mais aprimoradas do seu 
tempo em qualquer nagao civilizada. 
Ergucndo-se em meio do seculo XVI, 
Camoes podia, ate certo ponto, excla- 
mar ao mundo: 

«Cesse tudn o one a antiga mitsa ranta 
guc oiifro valor mais alto se levantax. 

porque no seu tempo so o genio de 
Ariosto Ihe poderia fazer alguma som- 
bra, uma vez que a Cerusalrmme de 
Tasso ainda nao exi,s4ia. 

Desconhece-lo e cometer uma injus- 
tiga. Que outros o fagam, ainda se 
tolera; mas nos, lusos e brasileiros, 
nao podemos faze-lo sem nos aviltarmos 
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a nos mesmos. Seria como se, com as 
tiossas proprias maos, ajudassemos a 
arrancar a coroa de louros que cinge 
a fronte de Santos Dumont e Bartolo- 
meu de Gusmao. 

E' mais do que lamentavel essa igno- 
rancia. Comega a dar-se com o Ca- 
moes, em nosso meio, o que se da com 
a Bfblia, cujos versi'culos mais come- 
zinhos, para nao serem tornados como 

<le Maome ou de Buda, predsam trazer 
a indicagao clara do livro em que se 
encontram. E' incrivel o que se passa 
neste particular. Um ilustre politico, 
nao ha muito, col oca va Jesus no monte 
Sinai a doutrinar as massas; um co- 
nhecido literato, membro da Academia 
Brasileira, avistou, com um binoculo 
magico, um templo com colunas de 
marmore e portal de bronze, construido 
por Moises no monte Sinai; outro ilus- 
tre literato descdbriu um relatorio mili- 
tar em que os trezentos de Gedeao pas- 
saram a ser quatrocentos; e numa ses- 
sao, a que tive a honra de presidir, certo 
espirito dos mais cultos e lucidos da 
geragao atual citava o primeiro verso 
do evangelho de S. Joao da seguinte 
forma: «Como dizia Moises: — No 
principio era o Verbo». 

O que uos consola e que esta igno- 
rancia nao e privilegio do Brasil; tam- 
Ibem existe em terras em que nao ha 
hotocudos... 

Antigamente, nos tempos ominosos em 
que o ano letivo se findava com a festa 
na qual a mesa de doces tinha no cen- 
tro, dependurada do teto, enfeitada de 
fitas ou refolhos de papel, a santa 
Lusia — que mais do que ninguem 
reclamava as suas ferias —, naqueles 
tempos toda a gente recitava o episodio 
de Ines de Castro, o Sete anos de 

pastor, e outras margaridas imortais do 
escrinio camoniano. E se mais nao se 
recitava do seu lirismo, era porque a 
sua obra lirica nao se fizera, como 
ainda nao se faz — e com quanta ma- 
goa o digo! — acessivel as escolas e 
ao grande publico. Parece mesmo que 
a deficiencia cada vez mais se agrava. 
Ainda ha pouco f'oi ipublicada uma edi- 
gao das poesias liricas, expurgada de 
muita bagaceira que andava a correr 
mundo com o nome de Camoes, mas 
tambem privada de algumas joias, como 
o celebre soneto, Ferntoso Tejo meu, 
que, de tao belas, foram surripiadas a 
outros poetas para se acrescentar a 
gloria de Camoes. Essa edigao, que 
traz a nesponsabilidade do grande ca- 
monista Dr. Jose Maria Rodrigues, nao 
a possuo, jamais a pude possuir. 

Lamento, porque Camoes, o lirico, 
quando acessivel, seria mais lido e mais 
amado do que o epico. E isto porque 
ele era principalmente, essencialmente 
lirico. 

So depois de abeberado no lirismo do 
poeta e que um estudante podera, de 
fato, procurar a epopeia, nao como 
obrigagao imposta, mas como prazer 
real, porque ela se Ihe tomara leve e 
radiosa. 

Camoes, repito, e visceralmente lirico, 
tao lirico que ainda nos transes mais 
pateticos de sua epopeia la nos reponta, 
quando menos o esperamos, aquele ou- 
tro eu, que e o genuine, «ille ego qui 
quondam gracili modulatus auena». 

E' deste que tenho de falar-vos esta 
noite, e para isto puseram-me desca- 
ridosamente num leito de Procusto... 
Pediram-me que vos falasse do lirismo 
contido nos Liisiadas, e para tal me de- 
ram um quarto de hora ou um pouca- 
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chinho mais... Lembrei-me logo da 
imortal cangao em que o poeta disse: 

tNao mais, can-do, mo mais que irei 
[falando 

sem o sentir, mil annos; e se acaso 
te culparem de larga e de pesada, 
nao pode ser (Ihes dize) limitada 
a agua do mar em tdo pequeno vasot. 

E como nao posso falar mil anos, 
mas apenas 900 segundos, que a tanto 
monta o quarto de hora, so me resta 
colher as cegas, aqui e ali, algumas 
florinhas do seu jardim soberbo. E 
assim tenho boa desculpa para nao tra- 
zer a baila, esta noite, alguns dos seus 
passos mais Hndos e mais liricos; mas 
tambem... mais escabrosos, que tive de 
suprimir na minha edigao escolar dos 
Lusiadas, tal como outros o fizeram 
antes e depois de mim. 

Ergamos ferro, enfunemos velas aos 
zefiros galemos, e principiemos a der- 
rota. 

A armada, durante a fala do eni- 
gmatico velho do Restelo, posto na 
praia «com um saber so de experiencias 
feito», fala essa do mais tocante liris- 
mo e de conceitos os mais profundos, 
— algo que nos lembra as impressio- 
nantes invetivas de Amos ou de Isaias 
— a armada singra. 

tEstas senfen(as taes o velho honrado 
vociferando estava, quando abrimos 
as asas ao sereno e sossegado 
vento e do porto amado nos partimos. 
E como e jd no mar costume usado, 
a vela desfraldando, o ceu ferimos, 
dizendo: e.Boa viagemh — Logo o 

[vento 
nos francos fez o usado movimento. 

Jd a vista pouco e pouco se desicrra 
daqueles patrios mantes que ficavam; 
ficava o caro Tejo e a fresca serra 
de Sintra, e nela os olhos se alougavam. 
Ficava-nos tambem na amada terra 
o cora(3o, que as niagoas Id deixavam, 
e jd depois que tudo se escondeu, 
nao vimos mais em fim que mar e ceu. 

Quern possui um coragao senslvel e 
ja teve de deixar por largo tempo o 
seu torrao querido, e nele todos os te- 
souros de ternura em que a vida se re- 
sume — esse bem pode apreciar a beleza 
e o sentimento deste Hrismo comovente. 
Cedamos a palavra, como que para co- 
menta-lo, a um poeta brasileiro. Ca- 
semos, nesta comemoraqao, as duas mu- 
sas, mae e filha, e vejamos o que pode 
a filha quando se inspira na mae. 

«Rio o manhd no ceu, quando o navio, 
as pardas velas tumidas de vento, 
erguia o ferro.. .0 oceano luzidio 
era como um inverso firmamento. 

Aquele triste passaro erradio 
deixava, ao se afastar saudoso e lento, 
como penugem, pelo mar vazio, 
unt rastilho de espumas alvacento. 

No tombadilho, palpitava um lenfo... 
Ail que saudade, e que pesar imenso 
traduz no mar um lenpo que flutual 

Esse, talvez guardasse a alma dorida 
de quern, deixando a patria estremecida, 
nela deixa uma alma irmd da sue*. 

Li, ha perto de quarenta anos, esse 
sooeto, num recorte de critica literaria 
de Joao Ribeiro, pregado na capa de um 
volume que me viera de cambulho 
com outros de uma pequena biblioteca 

fl — ANl'ARIO 
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que eu arrematara. Nao vinha o nome 
do poeta, que ficara linhas acima na 
outra parte da referida cronica. Nunca 
pude saber-lhe o nome, e me e grato, 
confesso, guardar este diamante faceta- 
do num halo de misterio. 

Prossigamos. 
Havia a frota transposto o promonto- 

rio Prasso — o cabo Delgado — quando 
comegam de avistar-se algumas ilhas, e 
em seguida bateis dos gentios rumam 
em diregao as naus alvorogadas. Sao 
chegados a Mogambique. Sobem os vi- 
sitantes pelas cordas e entram em cama- 
radagem com os lusitanos, curiosos por 
saber quem eram estes recem-vindos. 
Satisfeita a curiosidade, retiram-se, de- 
mandam a terra, para voltarem no ou- 
tro dia com o regedor da ilha. Fale o 
poeta: 

«r>o lua os claros raios rutilavam 
pelas argenteas ondas netuninas; 
as estrellas os ceus acompanhavam 
qual campo revestido de boninas; 
os furiosos ventos repousavam 
pelos covas escuras peregrines, 
porem da armada a gente vigiava 
como por largo tempo costumava. 

Mas assim como a aurora marchetada 
os fermosos cahellos espalhou 
no ceu sereno, abrindo a roxa entrada 
ao claro Hiperionio que accordou, 
comega a embandeirar-se toda a armada 
e de toldos alegres se adornou 
Por receber com festas e alegria 
o regedor da ilha que partix*.., 

Nesta bela pagina de lirismo descriti- 
vo ha uma pequena nota que merece 
referencia passageira: sao os toldos 
alegres. Mais de uma vez Camoes fala 
nesses toldos, que se colocavam nos dias 
festivos sobre o castelo da popa. Eram 

alegres porque pur pure os. Em Camoes 
a cor alegre ou contente e sempre a pur- 
piirea. No canto VII, estancia 74, ele 
escreve: 

zPurpureos sao os toldos, e as bandeiras 
do rico fio sao que o bicho gerat>. 

E' curioso que nunca me foi dado ver 
na arte portuguesa uma gravura de nau 
em festa que se quadrasse com os ver- 
sos camonianos. Vi, porem, em gravu- 
ras espanholas e numa inglesa da epoca, 
representando a nau embandeirada por 
ocasiao do descobrimento de uma ilha. 

A purpura predomina em tudo nas 
naus portuguesas e espanholas daquele 
tempo: nas vestes, nos toldos, nas ban- 
deiras, e Camoes chama-lhe mesmo <cor 
hispana*, isto e, da Peninsula. 

A chegada no reino Melinde, no dia 
da Pascoa, em plena primavera, quando 
o sol entrava no signo do Touro, en- 
contramos ainda a bela descrigao: 

tBra no tempo alegre quando entrava 
no roubador de Europe a luz febeia, 
quando um e outro como Ihe aquentava 
e Flora derramava o de Amalteia. 

Quando chegava a frota dquella parte 
onde o reino Melinde j& se via, 
de toldos adornada e leda de arte 
que bem mosfra estimar o santo dia. 
Treme a bandeira, voa o estandarte, 
a cor pur pur ea ao longe apparecia. 
Soam os atambores e pandeiros, 
e assim entravam ledos e guerreiros*. 

Em Mombaga corre a frota gravis- 
simo perigo ,por causa da traigao dos 
mouros. O Gama ia caindo incauta- 
mente numa cilada da qual foi livre 
pelo socorro de Venus. 
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tAs ancoras tenazcs vao levando 
com a nautica grita costumada; 
da proa as velas sos ao vento dando 
inclinam para a barra abalisada. 
Mas a linda Ericina, que guardando 
andava scmpre a gcnte assignalada, 
vendo a cilada grande tao secreta, 
voa do ecu ao mar como uma seta. 

Convoca as alvas filhas de Nereu 
com toda a mats cerulia companhia, 
que porque no salgado mar nasceu, 
das aguas o poder Ihe obedecia. 
E propondo-lhe a causa a que desceu 
com todas juntamente se parlia, 
pera estorvar que a armada ndo chegasse 
aonde pera sempre se acabasse». 

Como se ve, tudo aqui e vida, forga, 
movimento. Como que se entrelaqam 
o epico e o h'rico descritivo. 

ijd na agua erguendo vao com grande 
[pressa 

com as argenteas caudas branca escuma; 
Cloto com o peilo corta e atravessa 
com mats furor o mar do que costuma; 
salta Nise, Nerina se arrenressa 
por cima da agua crespa em forga suma; 
abrem caminho us ondas encurvadas 
de temor das Nereidas apressadas*. 

As Nereidas tinham por missao so- 
correr aos navegantes em situates di- 
ficeis, bondosas como Nereu, seu pai. 
Mas a ideia de Nereidas nao permite ao 
lusitano ouvir por mmto tempo os can- 
tos de Caliope. Escutai; 

tNos hombros de um tritao, com gesto 
[acceso, 

vae a linda Dione furiosa. 
Nao sente quern a leva o doce peso, 
de soberbo, com cargo tao formosa. 

J6 chegam per to donde o vento tesn 
enche as velas da frota belicosa. 
Repartem-se e rodeiam nesse instante 
as naus ligeiras que iam por diante. 

Quais pera a cova as providas formigas, 
levando o peso gtande accommodado, 
as forqas exercitam, de inimigas 
do inimigo inverno congelado, 
(Alii sdo sens trabalhos e fadigas, 
alii mostram vigor nunca esperado) 
taes attdavam as ninfas estorvando 
a genie portuguesa o fim nefando*. 

Nereidas aqui se apresentam com 
argenteas caudas ao lado dos tri'.oes. 
Detenhamo-nos um pouco. Caudas, a 
principio, so as haviam os tritoes. Cau- 
das de peixe, em corpo de peixe com 
rosto humano. Mais tarde e que a mi- 
tologia criou umas tritoas — como Ihe 
chamo — que no seculo VII se passa- 
ram a denominar sereias. Mas Camoes 
assim nao Ihes chamou, et pour cause, 
Tres vezes ele fala em sirenas no seu 
poema, porem jamais com a ideia de 
divindades maritimas com corpo de pei- 
xe e rosto de mulher. Nao fosse ele 
Camoes! Bern sabia o poeta que, es- 
tritamente falando, as sereias eram ape- 
nas duas, ou tres, e eram aves com 
rosto de mulher. Horaero coloca-as num 
prado, e a conhecida pinfura da anti- 
giiidade, que as representa a cantar 
sobre Ulisses amarrado ao mastro do 
navio, no-las mostra uma sobre o cor- 
doame, outra flechando de cabeqa para 
a nave e outra, ainda, asscntada sobre 
a ribanceira. 

Divindades tutelares dos scpulcros, 
eram neles colocadas as suas imagens, 
com as asas semi-abertas, exatamcnte 
como os anjos de hoje. No mcu livri- 
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nho O Urismo grego, traduzi um fra- 
gmento da poetisa Erina, que a lenda 
fez discipula de Safo, mas que era de 
procedencia dorica. Sobre o tumulo da 
jovem Baucida escreveu ela este epi- 
grama: 

«Colnmnas e Sereias minhas, e urna 
funeraria, que encerras um pugilo 
de cinsas, dae bemmnda aos visitantes 
do men sepulchro, cidaddos amigos 

que vem de outras cidades! 
E disei-lhes tambem que, ainda virgem, 

a tumba aqui me guarda; 
que a vos paterna me chamou Baucida, 

mas o povo Tenia, como e fama. 
Disei-lhes mais que Erina, a 

[companheira, 
na iumba me gravou este epigramm. 

No seculo VII comegam a chamar 
sereias as tritoas. Aqui permitam-me 
uma aparente digressao. Tri*ao era a 
principio um so, filho de Poseidon e 
Anfitrite. Aos poucos foram-se criando 
cntros e por fim as referidas tritoas, 
isto e seres com rosto de mulher e 
cauda de (peixe. As Nereidas, as filhas 
de Nereu, eram minfas, cinqiienta (mais 
tarde duzentas), mas possuidoras de 
corpo de mulher, que a arte grega re- 
presentava ora nuas, ora veladas com 
um veu transparente. Nao tinham cauda 
de peixe. Na narrativa camoniana, por- 
tanto, estao cruzadas essas duas conce- 
pgoes mitologicas, as nereidas e as 
tritoas. 

O nosso Bento Teixeira, na sua Pro- 
sopopeia, escrita vinte anos depois de 
Camoes — a quern varias vezes imita 
— descreve uma cena em que Tritao 
vem acompanhado de «soberba pompa», 
deuses e ninfas do oceano; mas nao as 

faz pisci-caudatas e distingue-as das 
sereias-tritoas; 

«Tetis que em ser formosa se recreia, 
traz das Ninfas o coro brando e doce... 

Apos os quais, cantando, vem Sereias». 

Ora bem, porque foi que do seculo 
VII em diante desapareceram as sereias 
aves, e passou-se a chamar sereias as 
tritoas pisciformes? Nunca encontrei 
explicagao para o fato, mas parece-me 
patente. A Igreja, querendo matar o 
uso pagao das sereias nos tumulos, sub- 
stituiiu-as pelos anjos que hoje vemos e 
fez a traslagao do vocabulo para as tri- 
toas de tardia criagao. Ai fico, ate que 
me deem explicagao mais natural on 
mais historica. 

Percdbida a trama que se evitara, o 
Gama impreca a protegao divina, sem 
a qual tudo e baldado. As suas pala- 
vras piedosas foram ouvidas por Venus, 
sempre alerta. 

«Ouviu-lhe estas palavras piedosas 
a fermosa Dione, e commovida 
de entre as Nymphas se vae, que sau- 

[dosas 
ficaram desta subita partida. 
Ja penetra as estrellas luminosas, 
j& na terceira esphera recebida 
avante passa, e la no sexto ceu 
para onde estava o Padre se moveu. 

E como ia afrontada do caminho, 
tdo fermosa no gesto se mostrava, 
que as estrellas, e o ceu, e o ar vizinho 
e tudo quanta a via namorava. 
Dos olhos, onde faz seu filho o ninho, 
uns e spirit os vivos inspirava, 
com que os polos gelados accendia 
e tornava de fogo a esphera fria». 
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O que se segue e mais Hrico, mais 
belo, porem menos pertinente, pelo in- 
tense) realismo, que, por certo, a delica- 
deza manda omitir numa festa de cara- 
ter publico, em que ele constrangeria ao 
orador e ao auditorio. 

No canto III vem esse mimo adora- 
vel que e o episodio de Ines de Castro. 
E' por demais conhecido para que eu 
nele me detenha. O canto e todo Mar- 
te, em que troa de estancia em estancia 
a tuba canora e belicosa. Estrepitam no 
solo os cascos dos corceis frementes, 
farfalham aos ventos os pendoes ovan- 
tes, retinem armas a faiscar nos ares. 
Subito, a nenia imortal do Estavas, Un- 
do Ines, posta em sossego, em que va- 
mos de emogao em emogao, ate aquele 
final maravilhoso; 

tBem poderas, 6 sol, da vista destes 
teus raios apartar naquelle dia... 
como da seva mesa de Tiestes 
quando os filhos por mdo de Atreu 

[comia\ 
Vds, 6 concavos vales, que podestes 
a voz extrema ouvir da hocca fria, 
o nome do seu Pedro, que Ihe ouvistes, 
Por muito grande espapo repetistes. 

Assim como a bonin-a, que corlada 
antes do tempo foi, Candida e bella, 
sendo das maos lascivas maltratadas 
da vienina que a trouxe na capella, 
o cheiro tras perdido e a cor murchada, 
tal estd morta a palida donsela, 
seccas do rosto as rosas e pcrdida 
a hranca e viva cor com a doce vidat. 

No canto V se nos depara a linda des- 
crigao da tromba marinha, que tern para 
mim — permiti-me esta nota pessoal — 
um singular encanto. Fenomeno raro, 

foi-me dado no entanto o privilegio de 
contempla-lo na costa da Paraiba, em 
companhia de Jose Carlos de Macedo 
Soares e outros brasileiros a bordo de 
um vapor ingles. 

Pude apreciar a estupenda precisao e 
verdade da narrativa camoniana. Go- 
zei o fenomeno em silencio, rememo- 
rando as estancias que tantas vezes me 
fora dado admirar. Recordemo-las e 
admiremo-las de novo. 

«Contar-te longamente as perigosas 
coisas do mar, que os homens nao en- 

[tendem, 
subitas trovoadas temerosas, 
relampagos que o ar em fogo accen- 

[dem, 
negros chuveiros, noites tenehrosas, 
bramidos de trovoes que o mundo fen- 

Idem, 
nao menos e trabalho que grande erro, 
ainda que tivesse a vos de ferro. 

Os casos vi, que os rudos marinheiros 
que tern por mestra a longa experiencia 
contam por certos sempre e verdadei- 

[ros, 
julgando as coisas s6 pela apparencia, 
e que os que tern juisos mais intciros, 
que s6 por puro engenho e por scien- 

[cia 
veem do mundo os segredos escondidos 
julgam por falsos ou ma I cntendidos. 

«.Vi claramente visto o lumc vivo 
que a maritima gente tern por santo 
em tempo de tormenta e vento esquivo, 
de tcmpeslade cscura c triste pronto. 
Nao menos foi a fodos cxcessivo 
milagre, e coisa certo de alto cspanto, 
vcr as nuvens do mar com largo cano 
sorver as a has aguas do oceano. 
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Eu o vi certantente — e ndo presumo 
que a vista tm enganava — levanlar-se 
no ar um vaporsinho e subtil futno 
e do vento trasido rodear-se. 
Daqui levado um cano ao polo sumo 
se via, tao delgado que enxergar-se 
dos olhos facilmente ndo podia: 
da materia das nuvens parecia. 

lose ponco a pouco accrescentando, 
e mais que um largo masto se engros- 

[sava: 
aqui se estreita, aqui se alarga, quando 
os golpes grandes de agua em si chu- 

[pava. 
Estava-se com as ondas ondeando. 
em cima dele ua nvem se espessava, 
fasendo-se maior, mais carregada 
com o cargo grande da agua em si to- 

[mada. 

Dual ro.ra sangue-suga se veria 
nos be'iQos da alimaria, que impru- 

\dente 
bebeudo a recolheu na fonte fria, 

■ fartar com o sangue alheia a side ar- 
[dente 

(chupando mais e mais se engrossa e 
[ma, 

alii se enche e se alarga grandemente), 
tal a grande columna, enche ndo, aug- 

[menta 
a si e a nuvem negra que sustenta. 

Mas depots que de todo se fartou. 
o pe que tem no mar a si recolhe, 
e pelo ceu chovendo em fint voou, 
porque com a agua a jacente agua 

[molhe. 
As oridas torna as ondas que tomou, 
mas o sabor do sal I he tira e tolhe. 
Vejam agora os sabios na escriptura 
que segredos sao estes da Natural 

E' perfeita na observagao, e magnifi- 
ca na arte: o poeta do mar e eximio 
na descriQao dos fenomenos maritimos I 

♦ ♦ ♦ 

No mesmo canto se le o episodic de 
Femao Veloso, mosaico de lirismo jo- 
ooso, enxertado num poema de fatos 
heroicos e solencs. E' uma como fla- 
mula, clara e leve, igada a subitas no 
tope de um edifxio massigo de canta- 
ria; uma como restea de sol coada de 
surpresa atraves do intricado majestoso 
de uma floresta densa. Passara a ar- 
mada «do Semicapro peixe a grande 
metas>, isto e, transpusera os limites do 
tropico de capricomio. Amainam velas, 
desembarca a dmsma, que se derrama 
pelo sltio, 

<ide ver coisas estranhas desejosa 
da terra que outro povo ndo pi sou*. 

Nao leva muito tempo e um grupo 
se apodera de um pobre negro, que an- 
dava pelo monte apanhando mel silves- 
tre. Trazem para a armada o mlsero 
prisioneiro, apavorado com aquela aven- 
tura tao inesperada. Mas os Portugue- 
ses recebem-no com mostras de amiza- 
de, cumulam-no de presentes: contas, 
cascaveis, um barrete vermelho, cor con- 
tente. Deixam-no afinal partir em li- 
berdade. No outro dia, porem, vem 
todo o bando de estorninhos — a expres- 
sao e camoniana — a reclamar tambem 
os seus presentes. Parecem de tal 
modo amigos, que Veloso se aventura 
a enfiar-se com eles mato a dentro, a 
sondar a terra e o trato da regiao que 
pisam. 
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■«£' Veloso no hrafo confiado, 
e de arrogante ere que vae seguro; 
mas, sendo um grande espago jd pas- 

[sado 
em que algum bom signal saber pro- 

[curo. 
estando a vista algada, com o cuidado 
no aventureiro, eis pelo monte dv.ro 
apparece, e segundo ao fnar caminha, 
mats apressado do que fora vinha* 

Bern se pode imaginar a surriada que 
houve entre os marujos com a aventura 
do bravatoso companheiro, pois as clas- 
ses menos cultas sabem gozar a. sacte- 
dade de episodios dessa esp6cie nos 
quais, alias, todos fazem o que fez Ve- 
loso ... 

4.Disse entdo a Veloso um companheiro 
(come(ando-se todos a sorrir); 

— *Old! Veloso amigo, aquelle outeiro 
e melhor de descer que de subir». 
— tSim e-». respondc o onsado aventu- 

[reiro; 
mas quando eu para cd vi tantos vir, 
daquelles cdes, de pressa um pouco 

[vim, 
por me lembrar que estaveis cd sem 

[mim. . 

E' ainda no mesmo canto, ao lado 
desta cena pitoresca, que se encontra o 
episodio do gigante Adamastor, misto 
de epopeia e de tragedia, em que o epi- 
co e o lirico se disputam a primazia, 
com aquele pungente desfecho de um 
amor intenso, incendido por uma pro- 
messa fagueira, mas fementida, que 
Doris Ihe fizera com relagao a Tetis co- 
bigada. No seu delirio uma noite ele ve 
a ninfa .peregrina. 

eComo doudo corri, de longe abrindo 
os bragos, para aquella que era a vida 
deste corpo, e comedo os olhos bellos 
a Ihe beijar, as faces e os cabellos* 

Oh! que ndo sei de nojo como o coniet 
que crendo ter nos bragos quern atnava, 
abragado me achei com um duro monte 
de aspero mat to e de espessura brava. 
Estando com um penedo fronle a 

[fronte, 
que eu pelo rosto angelica apertava, 
ndo fiquei homem, ndo, mas mudo e 

[quedo 
e junto de um penedo oufro penedo. 

0' Nympha, a mat's fermosa do oceann! 
id que ntinha presenga ndo te agrada, 
que te custava ter-me nesle engano. 
ou fosse monte, nuvem, son ho. ou nadaf 
Daqui me parto, irado e quasi insano 
da magoa c da deshonra alii passada, 
a buscar outro mundo ondc ndo visse 
quern de men pronto e dc meu mal se 

[risse*. 
* * • 

E que dizer da Hha dos A mores? 
AH nao ha escolher, e tao somente para 
recitar-lhe as estanoias ser-me-ia ne- 
cessario dobrar o tempo que me assiste 
nesita noite. 

Graves criticas tern sido feitas ao 
fantastico episodio. O lirismo ali e tao 
abundante e sustentado. que temos a im- 
pressao de que o vate, cansado de Ca- 
liope, que ele inais estima do que ama, 
cansado do troar das bombardas, das 
panelas sulfureas, e de tudo que 

ce fumo, ferro. flama e alarido*, 

volta a repousar saudoso no regago 
ameno das musas amorosas, e al! se 
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acha tao feliz e no que Ihe e tao pro- 
prio, que nao deseja mais abandonar «a 
agreste a vena e frauta ruda». Tanto 
lirismo — dizem — como que efemina 
uma epopeia. Nem Homero nem Ver- 
gilio fizeram coisa semelhante. O po- 
mar de Alcino e, certo, um suave re- 
manso na epopeia de Homero, uma lin- 
da pagina comparavel com a de Camoes, 
porem mais sobria; e nem ali, nem em 
parte alguma, rendeu o poeta grego ta- 
manho tribute a Eros, oomo fez Ca- 
moes. 

Voltaire foi dos que mais severamen- 
te criticaram a criaqao camoniana, en- 
xerto fora de proposito, que so poderia 
idear-se por um poeta portugues, pela 
libido da raca; a Ilha dos Awores era- 
Ihe um como atestado freudiano. E' 
possivel que haja alguma razao nessa 
critica descaroavel. Os «Lusiadas», com 
serem isso que e, um monumento genial 
da capacidade artistica da raqa — o 
que so desconhecem os miopes ou insen- 
siveis —nao sera de certo isento de 
senoes. Tambem os ha na Eneida de 
Vergilio, que o imortal autor, agonizan- 
te, pedia aos amigos fosse reduzida a 
cinzas, o que so nao se consumou gra- 
qas a interferencia de Augusto. 

Nao sei se a Franga de Voltaire se- 
ria mais casta do que a Lusitania de 
Camoes; mas uma coisa sei, e e que, se 
houvesse na Henriade uma Ilha dos 
Amores, o poema teria passado a pos- 
teridade com fama bem diversa... 

Nem posso comprehender a proceden- 
cia da critica num autor que tanto lou- 
vou o genio inegavel de Ariosto e do 
seu poema Orlando Furioso, pois tenho 
para mim que foi a celebre ilha de Alci- 
na, desse poema, a que inspirou a cria- 

gao camoniana; e o encontro de Roge- 
rio e Alcina vale em beleza, mas tam- 
bem em realismo, o que se encontra no 
episodio dos Lusiadas criticado por 
Voltaire. Mas o que neste nao se en- 
contra sao os exageros e as extrava- 
gandas do genial modelo italiano. Em 
Ariosto o humano passa, freqiientemen- 
te, e de modo ohocante, para o dominio 
mitologico; em Camoes o mitologico 
como que desce, suavemente, ao domi- 
nio das realidades humanas. Camoes e 
gosto, bom-senso, equilibrio. Nao posso, 
como disse, demorar-me na analise do 
episodio camoniano; o seu lirismo e 
exuiberante. 

Desse escrinio tiremos apenas algut- 
mas gemas, por amostra. Venus cogita 
em dar descanso e gozo aos heroicos e 
lassos navegantes: 

<dsto hem revolvido, determina 
de ter-lhe aparelhada la no meio 
das aguas alguma insula divina, 
ornada de esmaltado e verde arreio». 

Para realizar o seu intento reune os 
seus cisnes e as suas pombas: 

e.No carro ajunta as aves que na vida 
vdo da morte as exequias celebrando, 
e aquellas em. que jd foi convertida 
Peristera, as boninas apanhando. 
Em derredor da Deusa jd partida 
no ar lascivos beijos se vdo dando; 
ella, por onde passa, o ar e o vento 
sereno fas com brando movimento , 

Desce em Chipre onde o filho, Cupi- 
do, estava entao ajuntando os meninos 
perigosos — os Amores — para um as- 
salto em regra as ninfas do oceano, afim 
de as inflamarem pelos Portugueses. 



tNas fragoas immortal onde forjavam 
para as seltas as pontas genetrantes, 
par leitha cora(ocs ardendo estavam 
vivas entranhas, hid a palpitavam. 
As aguas onde os ferros tcmperavam 
lagrimas sdo de miser os amantes; 
a viva flama, o nunca morto lume 
desejo e s6, que queima e ndo con- 

[sHme-». 

Assi'm a deusa os encontra, nesse 
afa, sem o qual o mundo seria infemo 
e que tantas vezes faz inferno o mtm- 
do... 

«A/as jd no verde prado o carro leve 
punham os brancos cisncs mansamente, 
e Dione, que as rosas entre a neve 
no rosto tras, descia diligente». 

Insta com o filho e a final persuade-o. 

cAssim Venus propos e o filho inico 
pera Ihe oberecer jd se apercebe; 
vtanda tracer o arco eburneo, rico, 
onde as setlas de ponta de ouro embebe. 
Com gesto ledo a Cipria e impudico, 
dentro no carro o filho seu recebe; 
a redea larga as aves cujo canto 
a Faetontea morte chorou tanto». 

E o ataque principia com ardor e 
prossegue numa rajada de setas certei- 
ras e inclementes, de tal maneira que 
«geme o mar com os tiros». Era pre- 
cise um esforgo especial para quebrar a 
resistencia de Tetis ipelo que o deus me- 
nino 

«Os cornos ajuntou da ebiirnea lua 
com for (a o mo(o indomito exccssiva, 
que Tetis quer ferir mais que nenhua, 
porque mais gne nenhua Ihe era es- 

[quiva. 

Jd ndo fica na aljava setta algua, 
nem nos equoreos campos Nympha 

[viva; 
e se feridas ainda estdo vivendo, 
sera pera seniir que vdo morrendo». 

Avanqa a frota e entao 

e-De longe a ilha viram fresca e bella 
que Venus pelas ondas Ih'a levava, 
bem como o vento leva branca vela, 
pera onde a forte armada se enxer- 

[gava*. 
A armada dirigc-se para «onde a cos- 

ta fazia uma enseada — curva e quieta, 
cuja branca areia — pintou de ruivas 
conchas Citereia». 

e.Tres fcrmosos outeiros se mostravam 
erguidos com soberba graciosa, 
que de gramineo esmalte se adomavam 
na fermosa ilha alegre e deleitosa. 
Claras fontes e limpidas manavatn 
do cume, que a verdura tern vigosa; 
por entre pedras alvas se deriva 
a sonorosa lympha fugitiva». 

Mas e tempo de amainar as velas, pois 
creio que ando ja pela casa dos mil se- 
gundos... Bem percebo a deficiencia 
e o desalinhavo desta dissertagao; mas 
duvido que alguem se salsse da incum- 
bencia satisfeito consigo mesmo. Pa- 
ga-me esta conciencia do malogro a es- 
peranga de ter ao menos reavivado no 
auditorio — nos j ovens especialmente 
— algum interesse pelo vate, alguma 
centelha de entusiasmo por aquilo que 
constitui um patrimonio sagrado de 
nossa raga. 
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X 

SESSAO DIDATICA DA CON- 
GREGAQAO 

Realizou-se, a 28 de setembro, uma 
sessao da Congregagao, com exclusive 
carater didatico. Nao existindo, por 
enquanto, a verdadeira CongregaQao re- 
gulamentar, que devera ser formada de 
professores catedraticos de nacionalida- 
de brasileira, entendeu o Diretor, apesar 
disso, que seria interessante congregar 
os seus professores em reuniao conjunta 
para tratar de irrteresses gerais do en- 
sino. Dando conhecimento a todos que 
aoolheria, com agrado, sugestoes . rela- 
tivas ao assunto, deu ,por aberta a sessao, 
da qual foi lavrada a seguinte ata: 

ATA DA PRIMEIRA REtJNIAO 
DOS PROFESSORES DA FACUL- 
DADE DE FILOSOFIA. CIENCIAS 

E LETRAS. 

«A 28 de setembro de 1936, as 10 
horas, expressamente convocados pelo sr. 
prof. dr. A. de Almeida Prado. Dire- 
tor da Faculdade de Filosofia, Ciencias 
e Letras, reiiniram-se na Sala da Con- 
gregagao da Faculdade de Medicina, ce- 
dida para esse fim pelo prof. dr. J. de 
Aguiar Pupo, Diretor dessa Faculdade, 
professores e assistentes cientificos 
da Faculdade de Filosofia, Ciencias e 
Letras. A' mesa, tomaram kigar o 
prof. dr. A, de Almeida Prado, Dire- 
tor, e o dr. Rui Bloem, Secretario da 
Faculdade de Filosofia, tendo compare- 
cido a reiiniao os profs. Paul Arbous- 
se-Bastide, Michel Berveiller, Pierre 
Hourcade, Pierre Monbeig, Claude Levi- 
Strauss, Fernand Braudel, Jean Mau- 
gue, Franqois Perroux, Luigi Galvani, 
Gleb Wataghin, Ettore Onorato, Fran- 

cesco Piccolo, Luigi Fantappie, Hein- 
rich Rheinboldt, Felix Rawitscher, Ernst 
Marcus, F. Rebelo Gongalves, Paul Va- 
norden Shaw, Affonso de E. Taunay, 
Andre Dreyfus, A. de Sampaio Doria, 
A. Scares Romeo, Giacomo Albanese, 
Otoniel Mota, professores, e assistentes 
cientificos, drs. Omar Catunda, Ernesto 
Luiz de Oliveira Junior, Fernando Jor- 
ge Larrabure, Paulo Sawaya, H. Haup- 
tmann e Edgar Barroso do Amaral. 

Aberta a sessao, o prof. dr. A. de 
Almeira Prado fez uma exposigao dos 
motivos que determinaram a convoca- 
gao dessa primeira reuniao, em forma 
de congregagao didatica, dos professores 
da Faculdade de Filosofia. Dentro da 
letra regulamentar, nao existe propria- 
mente congregagao da Faculdade, uma 
vez que todios os professores atuais 
sao contratados, caso em que o Con- 
selho Universitario funciona como con- 
gregagao. Mas urgia fazer-se uma 
reuniao geral de todos os professores 
para o efeito de Ihes comunicar que o 
Governo do Estado solicita a todos eles 
a sua contiriibuigao para um piano de 
reforma do Regulamento da Faculdade 
de Filosofia, Pedira-se-lhes primeira- 
merute essa colaboragao sob a forma de 
artigos, que serao publicados no «Anua- 
rio da Faculdade», ja no prelo. Mas 
esses artigos serao, tao somenite, um 
subsidio para o estudo do problema edu- 
cacional. Neles, os professores, dentro 
da solicitagao que Ihes foi feita pela 
Diregao da Faculdade, criticaram livre- 
mente a atual organizagao do ensino, 
tanto superior como pre-tmiversitario e 
secundario, em face das leis vigentes. 
A Faculdade de Filosofia, Ciencias e 
Letras e, porem, uma instituigao inteira- 
mente nova na organizagao universita- 
ria brasileira, A primeira criada no pals, 
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tem-se visto etnbaraoada pela farta le- 
gislagao, sobretudo federal, que in\pede 
Ihe seja dada a liberdade de agao de- 
sejavel. Essas mesmas dificuldades es- 
tao embaragando a organizacao, no Rio 
de Janeiro, de uma Faculdade de Filo- 
sofia. 

O Governo do Estado, por intennedio 
do Exmo. Sr. Governador, dr. Armando 
de Sales Oliveira, au.orizou a Facul- 
dade, contudo, a estudar um piano ample 
de reforma, de maneira a reorganiza-la 
nos moldes mais uteis ao ensino. Para 
isso, poderao os srs. professores organi- 
zar um piano ideal, como se nao exis- 
tisse lei alguma restritiva, federal ou 
estadual. A vista desse piano, serao 
estudadas entao as reformas a serem 
solicitadas ao Governo do Estado e, por 
intermedio deste, ao Governo Federal. 

Submetida essa sugestao aos Srs. Pro- 
fessores, foi a raesma unanimemente 
aprovada. 

O sr. prof. dr. A. de Almeida Prado 
tomou entao novamente a palavra e 
disse que, para boa execugao desse tra- 
balho, se tornava necessaria a nomeagao 
de uma comissao, composta de cinco 
membros, que se incumbisse de recolher 
as sugestoes de todos os srs. professores. 
Propunha, assim a respectiva eleigao. 

Pedindo a palavra, o prof. dr. A. de 
Sampaio Doria sugeriu que a comissao 
fosse nomeada pelo proprio Diretor da 
Faculdade, no que todos os srs. profes- 
sores aquiesoeram 

Falando jiela crdem, o dr. Paulo Sa- 
waya consultou o Sr. Diretor sobre o 
crkerio com que devia essa comissao, 
a ser nomeada, encarar o problema dos 
cursos complementares. O prof. dr. A. 
de Sampaio Doria discorreu sobre o 
assunto, sustentando que, em face das 

leis federais vigentes. os cursos com- 
plementares sao anexos aos cursos gi- 
nasiais, Assim, entendia que, era lugar 
de se criarem cursos complementares 
subordinados a Faculdade de Filosofia, 
como era pensamento do sr. Diretor, 
expresso em aparte ao dr. Paulo Sa- 
waya, seria melhor que o Governo do 
Estado anexasse tais cursos, dentro do 
espirito da legislagao federal, ao Gina- 
sio do Estado. 

O prof. dr. A. de Almeida Prado, 
falando igualmente sobre o assunto, ex- 
plica o seu ponto de vista; no seu en- 
tender, desde qr.e se trata de estudar 
uma remodelagao do ensino referente a 
Faculdade, partindo do principio de que 
nada exista, nao se deve cuidar do que 
diz a lei federal. Parece-lhe que o 
ideal e a organizagao de um Colegio 
Universitario — padrao. anexo a Facul- 
dade Filosofia, destinado a irreencher as 
finalidades dos cursos complementares 
a que se re fere a lei federal. Embora 
esta tenha anexado tais cursos aos gi- 
nasios, fazendo-os complementares do 
curso ginasial e nao preparatories dos 
cursos superiores, a experiencia demons- 
trara a convenicncia, mesmo de ordem 
economica, de que o Colegio Universi- 
tario— padrao ficasse anexado a Facul- 
dade de Filosofia. Os laboratdrios desta 
servirao tambem para os cursos com- 
plementares, com apreciavel economia 
de instalagao. E o ensino podera ser 
ministrado pelos assistentes dos profes- 
sores das varias cadeiras, sofrendo assim 
o influxo direto dos cursos superiores 
a que se destinam os alunos. Alem do 
mais. a existcncia desse curso comple- 
mentar proporcionara oportunidade para 
se ir criando o espirito universitirio, 
uma vez que os candidates aos cursos 
superiores, desde que deixam os gina- 
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sios, e ate obter matncula em escolas 
diferentes, se reunem mum linico edifi- 
cio, durante dots anos, para a prepara- 
gao comipleroenitar necessairia. Isso nao 
impedia, contudo, que, de acordo com a 
lei federal vigente, continuassem a exis- 
tir cursos complementares anexos aos 
gimasios. Qs alunos desses cursos viriam 
diputar, com os do Colegio Universita- 
rio, as vagas existentes nos cursos su- 
periores. Mas, a ter-se um curso com- 
plementar padrao, seria mais indicado 
funcionasse o mesmo anexo a Faculda- 
de de Filosofia, dada a universalidade 
das suas catedras, do que anexo ao 
Ginasio do Estado, onde liaveria maior 
dificuldade de se irpprimir ao ensino a 
orientagao dos professores dos cursos 
superiores. 

Falam ainda sabre o assunto, defen- 
dendo o mesmo ponto de vista do Di- 
retor, os profs, drs. Andre Dreyfus e 
Luigi Fantappie. 

Finalmente, encerrando o debate em 
torno do assunto, o prof. A. de Almei- 
da Prado declara que, de acordo com 
a autorizagao dcs srs. professores, no- 
meava para a comissao incumbida de 
recolher as sugestdes e preparar o an- 
te-projeto os seguintes professores; A. 
de Sampaio Doria, Luigi Fantappie, 
Paul Vanorden Shaw, Felix Rawitsdher 
e Paul Arlbousse-Bastide. 

Anunciada a composigao dessa comis- 
sao, o prof. Fernand Braudel propoe 
que o criterio seja um pouco diferente, 
escolhendo-se um representante de cada 
Sub-secgao para a composigao da mes- 
ma. 'O prof. A. de Almeida Prado ex- 
plica que esse criterio ja esta quasi 
alcamgado com a organizagao da comis- 
sao, em que existem representantes das 
Secgoes de Ciencias Sociais, de Geo- 
grafia e H'istoria, de Ciencias Naturais, 

de Ciencias Matematicas, alem do dr. 
A. de Sampaio Doria que, pertencendo 
a Sub-secgao de Ciencias Sociais, era, 
tambem, um profundo conhecedor da 
legislagao brasileira de ensino, cuja co- 
laboragao seria de grande valor para a 
redagao final do ante-projeto. Falta- 
riam, na comissao, contudo, um repre- 
sentante da Secgao de Filosofia, que 
so poderia ser o prof. Jean Maugiie, 
encarregado dessa Cadeira, e outro da 
Secgao de Letras. Por proposta do sr. 
prof. Pierre Hourcade, foi entao no- 
meado o prof. dr. F. Rebelo Gongalves 
como representante da Secgao de Letras. 

A comissao dcfinitiva ficou, portanto, 
assim organizada: profs, drs. A. de 
Sampaio Doria, Luigi Fantappie, Paul 
Vanorden Shaw, Felix Rawitsdier, Paul 
Arbousse-Bastide, Jean Maugiie e F. 
Rebelo Gongalves. Para secretariar a 
comissao, onde tambem sera o represen- 
tante dos assistentes, o sr. Diretor no- 
meou o dr. Ernesto Luiz de OHveira 
Junior. 

O prof. Ernst Marcus consultou, a 
seguir, o sr. Diretor sobre a interpre- 
tagao do Regulamento, na parte refe- 
rente ao encerramento das aulas, visto 
como, encerrando-se as provas parciais 
a 5 de novembro, e iniciando-se os 
exames finais a 15 do mesmo mes, 
havia duvidas se seriam dadas aulas no 
intervalo. O sr. Diretor declarou que 
o Regulamento devia ser cumprido, rea- 
lizando-se aulas nesse intervalo. 

Antes de encerrar a sessao, o prof. 
A. de Almeida Prado comunicou aos 
srs. professores que esta sendo executa- 
do, sob a diregao do prof. dr. Ernesto 
de Sousa Campos, com a colaboragao do 
prof. Hipolito Pujol Junior, o projeto 



do edificio da Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras. Todos os srs. pro- 
fessores deverao encaminhar aqueles 
tecnicos as suas sugestoes quanto as 
necessidades materiais de ensino das res- 
pectivas cadeiras, afim de que o piano 
do edifilcdo seja, quanto possivel, com- 
pleto, atendendo a todos os requisites 
indispensaveis a um bom ensino, em 
todos os setores atingidos pelos cursos 
da Faculdade. 

A seguir, levantou-se a sessao, deven- 
do ser convocada oportunamente uma 
outra, para conhecer das sugestoes apre- 
sentadas pela Camissao de Professores, 
nomeada pelo dir Diretor. 

E, por contar, foi lavrada por mim, 
Rui Bloem, seoretario da F. de Filo- 
sofia Ciencias e Letras, a presente ata, 
que e subscrita tambem pelo prof. dr. 
A. de A. Prado, Diretor. 

PLANOS DE REFORMA DE 
ENSINO 

Como consta da ata, da sessao resul- 
tou a nomeagao de uma comissao para 
o estudo do assunto. Apos varias reu- 
nioes, a Comissao apresen'ou ao Dire- 
tor uma declaragao de que, nao Ihe 
tendo sido possivel um porato de vista 
que congregasse todas as opinioes, fi- 
cara deliberado que cada um apresen- 
tasse o seu parecer em separado. 

O professor Luigi Fantappie, coadju- 
vado pelo seu assistente, dr. Ernesto 
Luiz de Oliveira Junior, elaborou dois 
projetos, um pertinente ao nosso Regu- 
lamento e outro em que se propoem 
reformas de carater geral ao ensino 
secundario. 

\ f 

PROJETO DE REFORMA DOS ES- 
TATUTOS DA FACULDADE DE 
FILOSOFIA, CIENCIAS E LE- 
TRAS, APROVADOS PELO DECR. 
N.o 39 DE 3 DE SETEMBRO DE 

1934 DO GOVERNO FEDERAL 

Da Faculdade de Letras e Ciencias 

Art. 1.° — A Faculdade de Letras e 
Ciencias divkiir-se-a em 2 Secgoes: 

a) Letras (Letras classicas, letras 
modernas, filosofia, disciplinas sodais, 
materias historicas, geograficas e antro- 
pologicas). 

b) Ciencias (Ciencias matematicas e 
Naturais). 

Art. 2.° — A Secgao de Letras abran- 
gera as seguintes Sub-secgbes; 

1 — Letras classicas 
2 — Letras modernas 
3 — Filosofia 
4 — Disciplinas sodais 
5 — Historia 
6 — Geografia 
7 - - Antropologia. 

Art. 3.° — A Secgao de Ciencias 
abrangera as seguintes Sub-secgoes: 

1 — Matematica 
2 — Fisica 
3 — Quimica 
4 — Botanica 
5 — Zoologia 
6 — Mineralogia 
7 — Geologia. 

Art. 4.° — O funcionamento didati- 
co-dentifico da Faculdade sera da com- 
potencia exclusiva dos seguintes 6rgaos; 

a) Coogregagao, composta de todos 
os professores catedraticos da Faculda- 
de e presidida pelo Diretor. 
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b) Conselhos das Secgoes, compos- 
tos, cada um, de todos os professores 
catedraticos da respectiva Seccjao; 

c) Conselhos das Sub-secgoes, com- 
postos, cada um, de todos os professores 
catedraticos da respectiva Sub-secgao; 

Art. S.0 — Os conselhos de que 
tratam as letras b t c escolherao um 
diretor de entre os seus membros, ao 
qual competira convocar e presidir as 
reiinides (em pe de absoluta igualdade 
com os colegas), quando estas se tor- 
narem necessarias, ou a pedido de qual- 
quer de seus membros. 

§ 1.° — Os diretores da congregagao 
e dos conselhos deverao incluir no aviso 
de coovocagao a respectiva ordem do 
dia dos trabalhos. 

§ 2.° — Todos os trabalhos e deci- 
sdes dos orgaos precedentes serao re- 
gistrados em um livro de atas pelo 
membro mais novo presente a sessao. 

§ 3.° —1 Os atuais diretores de todas 
as Sub-secg5es da Secgao de Ciencias, 
exceto a de matcmatica, ficarao no car- 
go, afim de assegurar a continuidade 
administrativa nos respectivos laborato- 
rios, salvo renuncia ou falta grave de- 
vidamente provada em inquerito. 

Art. 6.° — O funcionamento admi- 
nistrativo da Faculdade estara a cargo 
do Diretor, auxiliado pela Secretaria. 

Art. 7.° — Competira ao conselho 
de cada Sub-seccao: 

a) organizar o piano dos programas 
e os horarios dos cursos que compe- 
tem a Sub-secgao; 

b) proper os orgamentos e distribuir 
as despesas dentro das verbas aprovadas; 

c) decidir sdbre qualquer questao 
que interesse ao funcionamento da Sub- 
secgao. 

§ 1.° — As decisoes tomadas por una- 
nimidade, quando nao envolvam interes- 
ses de outras Sub-secgoes nem despesas 
que ultrapassem os orgamentos previs- 
tos, deverao ser imediatamente cumpri- 
das pela Secretaria; 

§ 2.° — O diretor da Sub-secgao sera 
o natural representante da mesma e as- 
sinara todos os papeis a ela referentes. 

Art. 8.° — Competira ao conselho 
de cada Secgao: 

a) disoutir e resolver todas as ques- 
toes que interessem duas ou mais Sub- 
secgoes, pertencentes a respectiva 
Secgao; 

b) decidir , as questoes nas quais 
os membros de uma mesma Sub-sec- 
gao nao tenham chegado a acordo una- 
nime. 

§ umico — As decisoes tomadas por 
maioria do conselho de cada Secgao, 
quando nao envolvam interesses da ou- 
tra Secgao, nem despesas que ultra- 
passem os orgamentos previstos, deverao 
ser imediatamente cumpridas pela Se- 
cretaria. 

Art. 9.° — Alem das atribuigoes 
legais comuns a todas as congregagoes 
dos Institutes pertencentes a Universi- 
dade de Sao Paulo, competira a con- 
gregagao da Faculdade de Letras e 
Ciencias organizar e dirigir um «Se- 
minario Pedag6gico», destinado a mi- 
nistrar o preparo pedagogico aos alunos 
da Faculdade candidates aos diplomas 
de habilitagao ao exercicio do magis- 
terio secundario; 

§ 1.° — No inicio de cada ano letivo, 
a congregagao designara uma comissao 
de seus membros para dar cumprimento 
ao disposto nes'e Artigo. 

§ 2.° — A comissao de que trata o 
paragrafo precedente, estabelecera ime- 
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diatamente um piano de conferencias 
sobre assuntos pedagdgicos, seja de ca- 
rater geral, seja de carater proprio as 
diferentes materias (nma cooferencia 
por semana, no maximo), assim como 
um piano de aulas praticas a serem 
ministradas pelos alunos em estabeleci- 
mentos oficiais ou oficializados, na pre- 
senga de professores ou assistentes es- 
pecialmente designados pela comissao 
para tal fim. 

§ 3° — A comissao de que trata o 
paragrafo 1.°, outorgara um certificado 
de aproveitamento pedagogioo aos alu- 
nos que, durante um dos anos de sua 
permanencia na Faculdade, tiverem: 

a) Freqiientado com assiduidade as 
conferencias de que trata o para- 
grafo 2.°. 

b) realizado com eficiencia, a juizo 
da referida comissao, o numero de aulas 
praticas por ela determinado. 

Art. 10.° — Ficarao a cargo da Sub- 
secqao de Letras Classicas os seguintes 
cursos; 

1 — Filologia latina; 
2 — Literatura latina; 
3 — Filologia grega; 
4 — Literatura grega; 
5 — Gramatica comparativa do gre- 

go e do latim; 
6 — Filologia portuguesa; 
7 — Literatura portuguesa; 
8 — Literatura brasileira; 
9 — Historia do Humanismo do 

Renascimento. 
Art. 11.° — Ficarao a cargo da Sub- 

secgao de Letras Modernas os seguin- 
tes cursos: 

1 — Lingua e literatura francesa; 
2 — Lingua e literatura italiana; 
3 — Lingua e literatura espanhola; 

4 — Lingua e li'.eratura inglesa; 
5 — Lingua e literatura alema; 
6 — Gramatica comparativa das lin- 

guas romanicas; 
7 — Gramatica comparativa das lin- 

guas germanicas. 
Art. 12.° — Ficarao a cargo da Sub- 

secgao de Filosofia os seguintes cursos: 
1 — Filosofia geral; 
2 — Historia da filosofia; 
3 — Filosofia das ciencias; 
4 — Psicologia. 
Art. 30.° — Ficarao a cargo da Sub- 

secgao de Disciplinas Socials os seguin- 
tes cursos: 

1 — Sociologia geral; 
2— Direito politico; 
3 — Estatistica metodologica; 
4 — Es'atistica demografica e econo- 

mica. 
Art. 14 ° — Ficarao a cargo da Sub- 

secqao de Historia os seguintes cursos; 
1 — Historia oriental e grega; 
2 — His oria romana; 
3 — Historia medieval; 
4 — Historia moderna; 
5 — Historia contemporanea; 
6 — Historia da arte; 
7 — His'oria da America precolom- 

biana. 
Art. 15.° — Ficarao a cargo da Sub- 

secgao de Geografia os seguintes cursos: 
1 — Geografia fisica; 
2 — Geografia Humana. 
Art. 16.° — Ficarao a cargo da Sub- 

secgao de Antropologia os seguintes 
cursos: 

1 — Etnografia geral; 
2 — Etnografia brasileira e lingua 

tupi-guarani; 
3 — Arqueologia; 
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Art. 17.° — Ficarao a cargo da Sub- 
secgao de Matematica os seguintes cur- 
sos: 

1 — Analise matematica; 
2 — Complementos de analise mate- 

matica ; 
3 — Geometria analitica e projetiva; 
4 — Geometria descritiva e comple- 

mentos de geometria projetiva; 
5 — Analise superior; 
6 — Geometria superior; 
7 — Matematica complementar; 
8 — Cakulo veotorial; 
9 — Mecanica racional; 

10 — Fisica matematica; 
11 — Mecanica superior; 
12 — Geodesia e Astronomia; 
13 — Matematica para quimioos e 

naturalistas; 
14 — Calculo das probabilidades e 

aplica^oes. 

Art. 18.° — Ficarao a cargo da Sub- 
secgao de Fisica os seguintes cursos: 

1 — Fisica geral e experimental (bie- 
nal) ; 

2 — Fisica superior; 
3 — Fisica teorica; 
4 — Fisica para naturalistas e agra- 

rios. 

Art. 19.° — Ficarao a cargo da Sub- 
sec^ao de Quimica os seguintes cursos; 

1 — Quimica geral; 
2 — Quimica inorganica; 
3 — Quimica organica; 
4 — Quimica fiisica; 
5 — Quimica inorganica especial 
6 — Quimica organica especial e bio- 

quimica. 

Art. 20.° — Ficarao a cargo da Sub- 
secgao de Botanica os seguintes cursos: 

1 — Anatomia e morfologia; 

2 — Botanica sistematica; 
3 — Fisiologia e ecologia; 
4 — Fisiopatologia. 

Art. 21.° — Ficarao a cargo da Sub- 
secgao de Zoologia os seguintes cursos: 

1 — Invertebrados; 
2 — Vertebrados; 
3 — Embriologia e anatomia compa- 

rada. 
4 — Genetica. 

Art. 23.° — Ficarao a cargo da Sub- 
secgao de Geologia os seguintes cursos: 
cursos: 

1 — Mineralogia geral e descritiva; 
2 — Petrografia. 

Art. 23.° — Ficarao a cargo da Sub- 
^ secgao de Geologia os seguintes cursos: 

1 — Geologia geral; 
2 — Paleontologia. 

Art. 24.° — Os cursos de que se 
trata nos Arts, de numero 27 a 41, 
serao instituidos sucessivamente segun- 
do as possibilidades, podendo reiinir-se 
provisoriamente alguns deles em um 
mesmo curso. 

§ unico — A estes cursos poderao 
ser anexados, como parte integrante, 
cursos de exercicios praticos cujo de- 
senvolvimento ficara sdb a orientagao 
e responsabilidade do professor do cur- 
so correspondente. 

Art. 25.° — Os professores atual- 
mente contratados para reger as se- 
guintes cadeiras, previstas nos Estatutos 
ate esta da4 a vigentes, passarao a reger 
os cursos dispostos em frente, os quais 
serao consideiados eqiiivalentes aos 
anteriores para todos os direitos e 
obrigagoes resultantes dos respecti- 
vos contratos: 
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Cadciras e Cursos eqiiivalentes 

Para os corselhos das Secgoes com- 
pletarem o quadro, propoe-se, por 
exemplo: 

Geometria (Projetiva e analitica) 
Historia das Matematicas; equiva- 
lente a 

Geometria analitica e Projetiva. 
Geometria descritiva e complemen- 
tos de Geometria projetiva. 

Analise matematica; equivalente a 
Analise matematica. 
Complementos de analise matema- 
tica. 

DIPLOMAS 
| 

Art. 26.° — A Faculdade outorgara 
diplomas de habilitagao ao exercicio do 
magisterio no ensino secundario, para 
os seguintes grupos de materias: 

1 — Portugues, Latim e Grego; 
2 — Matematica e Fisica; 
3 — Quimica e Historia Natural; 
4 — Historia e Geografia; 
5 — Filosofia e Sociologia; 
6 — Frances, Paliano e Espanhol; 
7 — Ingles e Alemao. 
Art. 27.° — O diploma para cada 

um dos grupos de que trata o Art 
anterior, podera ser outorgado aos alur 
nos da Faculdade apos 3 anos de curso, 
uma vez satisfeitas as exigencias se- 
guintes : 

a) apresentarem os candidates o cer- 
tificado de aproveitamento pedagogioo 
para o respective grupo de materias de 
que trata no Art. 9.°, § 3); 

b) terem cociseguido aprovagao nos 
■cursos abaixo indicados para cada um 
dos diferentes grupos: 

(Aos conselhos das Secgoes, para 
decidir sobre o assunto) 

Art. 28.° — Alem do titulo de «dou- 
tor honoris causa» que pode ser conce- 
dido pela Universidade de Sao Paulo 
com as modalidades constantes dos Es- 
tatutos agora vigentes, a Faculdade de 
Letras e Ciendas outorgara dois tipos 
de dignidade doutoral: 

a) grau de doutor; 
b) titulo de doutor. 
Art. 29.° — Estas dignidades doutorais 

poderao ser concedidas para as seguin- 
tes especialidades: 

(Aos conselhos das Secgoes) 

Art. 30.° — Para conseguir o grau 
ou titulo de doutor em qualquer das 
especialidades do Art. precedente, deve- 
ra o candidate apresentar uma tese ori- 
ginal e, alem disto, satisfazer as se- 
guintes exigencias: 

(Aos conselhos das Secgoes) 

Art. 31.° — As inscrigoes na Facul- 
dade so poderao ser feitas com o in- 
tuito de conseguir um dos diplomas de 
que trata o Art. 26.° ou o grau de dou- 
tor em uma das especialidades cons- 
tantes do Art. 29.°, apresentando o can- 
didate os seguintes documentos; 

a) certidao de idade, provando ter, 
no minimo, 17 anos; 

b) prova de identidade; 
c) prova de sanidade; 
d) prova de idoneidade moral; 
e) prova do pagamento das taxas 

exigidas; 
f) certificado de aprovagao na se- 

gunda serie do curso complementar da 

9 — ANL'ARIO 



1." SecQao (Filosofia e Letras para os 
candidates aos diplomas de; 

1.°) Portugnes, Latim e Grego; 
2.°) Hist6ria e Geografia; 
3.°) Filosofia e Sociologia; 
4.°) Frances, Italiano e Espanhol; 
5.°) Ingles e Alemao. 
(e para os candidates ao doutora- 

mento em 1.°) 

(Aos conselhos das Secgoes para 
completar o quadro) 

Art. 32.° — Uma vez que os candi- 
dates inscritos na Faculdade satis fagam, 
no inicio de cada ano, ao pagamento 
das taxas devidas, :poderao matricular- 
se nos cursos exigidos nos anos suces- 
sivos, para a obtengao do diploma de 
habilitaqao ou ao grau de doutoramento 
para que for feita a inscrigao. 

Estes candidates poderao ainda ma- 
tricular-se gratuitamente, cada ano, em 
um ou mais cursos facultativos, ouvindo 
previamente o conselho da Secgao. 

DO REGIME ESCOLAR: 

Art. 33.° — A freqiiencia as aulas 
teoricas da Faculdade sera absoluta- 
mente livre a qualquer pessoa, contan- 
to que nao perturbe o normal desenvol- 
vimento das mesmas. 

§ unico — Quando houver afluen- 
cia excessiva de assistentes, terao pre- 
ferencia as pessoas regularmente ma- 
triculadas. 

Art. 34.° — A nota definitiva de 
cada curso da Faculdade, sera atribuida 
em base a um unico exame prestado 
perante uma banca de 3 professores, 
sobre toda a materia do curso e sem 
sorteio de pontos. 

§ 1.° — O exame de qualquer curso 
da Faculdade devera sempre constar de 
pelo menos uma prova oral. 

§ 2.° — As notas eventualmente obti- 
das pelos alunos durante o ano serao 
exclusivamente informativas, em nada 
concorrendo para a tformagao da nota 
final. 

Art. 35.° — A matncula em qual- 
quer curso da Faculdade dara direito 
a prestagao do exame relative em epo- 
cas sucessivas ao termino do curso, 
contanto que nao seja excedido o prazo 
normalmente exigido para a obtengao do 
diploma ou do grau de doutor. 

§ unico — O candidate que ultra- 
passar o prazo referido neste Artigo, 
pagana uma taxa especial de exame. 

Arr 36.° — Os exames dos cursos 
seguintes deverao efetuar-se em uma 
epoca sucessiva aquela em que o can- 
didato for aprovado nos cursos escritos 
em frente: 

(Aos conselhos das Secgoes) 

For exemplo: 
Complementos de analise matematica 

depois de Analise matematica. 
Analise superior depois de Comple- 

mentos de analise matematica, etc. 
Art. 55.° — Os alunos nao sao obri- 

gados a freqiientar as aulas, mas, para 
poderem apresentar-se ao exame do 
curso, deverao munir-se de um certifi- 
cado de aproveitamento minimo, outor- 
gado pelo professor respectivo. 

§ unico — Os criterios em base aos 
quais sao outorgados estes certificados 
deverao ser apresentados pelos profes- 
sores ao conselho da Secgao e por este 
aprovados. 
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PROJETO DE REFORMA DO 
ENSINO SECUNDARIO 

E' o seguinte o projeto de reforma 
do ensino secundario de carater forma- 
tivo, apresentado a Comissao da Fa- 
culdade de Filosofia, Ciencias e Letras, 
da Universidade de Sao Paulo, pelos 
professores Luigi Fantappie e Ernesto 
Luiz de Oliveira Junior; 

Em substituigao ao Decreto 21.241 de 
4/4/32, propoe-se o seguinte: 

Capitulo 1.° 

Dos CURSOS E DA SERIAQXo 

Art. 1.° — O ensino secundario so 
sera reconhecido enquanto satisfizer aos 
termos da presente lei. 

Art. 2.° — O ensino secundario com- 
preendera dois cursos seriados: funda- 
mental e corpplementar, o primeiro com 
cinco anos e o segundo com dois. 

Art. 3.° — As materias e o respective 
numero de horas semanais de seu ensi- 
no, nas ditferentes series do ourso fun- 
damental, serao as seguintes; 

Malarias l.a side ?.a site 3.a site 4.a title S.i title 
Portugues :4 4 4 4 4 
Latim . 3 3 3 3 3 
Frances 
Italiano duas 2 2 2 2 
Ingles a 
Alemao escolha 2 2 2 2 
Espanhol 
Historia . 2 2 2 2 2 
Geografia 3 2 2 
Matematica . 3 3 3 3 3 
Flsica 3 3 
Quimica . 3 
HistOria Natural 3 3 2 
Desenho . 2 2 2 2 
Musica 2 2 1 
Total das horas 

semanais 19 22 24 24 24 

§ unico — Durante o ano letivo ha- 
vera ainda, no curso fundamental dos 
estabelecimerrtos de ensino secundario, 
exercicios de educaqao ffsica obriga- 
torios para todas as series. 

Art. 4.° — O curso complementar 
sera dividido em tres Secqoes; 

1.* Secgao: Filosofia e Letras. 
2." » Ciencias Biologicas. 
3." » Ciencias Exatas. 

Art. 5.° — As materias e o respective 
numero de boras semanais de seu ensi- 
no nas duas series da primeira Secqao 
do curso complementar serao as se- 
guintes ; 

Materias 
Portugues . 
Latim . 
Grego . . 
Historia . 
Geografia . 
Filosofia . 
Matematica 
Frances 
Italiano 
Ingles 
Alemao 
Outra lingua estrangei- 

ra a escolha entre as 
precedentes, ou Socio- 
logia  

Historia Natural. . 

Total das boras sema 
nais  

l.a st'rie 2.a sfrie 

uma a escolha 2 

24 24 

Art. 6.° — As materias e o respe- 
otivo numero de boras semanais de seu 
ensino, nas duas series da segunda Sec- 
qao do curso complementar, serao as 
seguintes: 
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Mattrias 
Portugues 2 
Ingles ou Alemao . . 2 
Italiano ou Frances. . 2 
Fil/osofia 3 
Kistoria 2 
Matematica .... 2' 
Ffsica 2 
Qmmica 3 
Biologia (Zoologia, Bo- 

tanica, Genetica) . . 4 
Geologia e Mineralogia 2 

Total das Ihoras sema- 
nais 24 

sGrie 2.a sc'rie 

24 
Art. 7° —• As materias e o respe- 

ctivo numero de horas semanais de seu 
ensino nas dtias series da terceira Sec- 
gao do curso complementar serao as 
seguintes: 

Matirias l.a strie 2.a sSrie 
Portugues .... 2 2 
Italiano ou Frances. 2 2 
Ingles ou Alemao . 2 2 
Filosofia .... 3 3 
Historia .... 2 2 
Matemfatica . 6 6 
Fisica  2 3 
Quimica .... 3 2 
Desenho .... 2 2 

Total de horas sema- 
nais   24 24 

Art. 8.° — O certificado de aprova- 
gao na segunda serie de uma das Sec- 
gdes do curso complementar, dara di- 
reito a matricula em um dos estabele- 
cimentos de ensino superior coo forme 
o quadro seguinte; 

Primeira Secgao: 
Faculdades de Direito 

7> » Ciencias Sociais 

» » Ciencias Politicas 
» » Ciencias Ecooomicas 

Secgao de Letras das Faculdades de 
Letras e Ciencias. 

Segunda Secgao: 
Faculdades de Medicina 

» » Farmacia 
» » Odontologia 
» » Agricultura e Sub- 

secgoes de Ciencias Naturais da 
Secgao de Ciencias das Faculdades 
de Letras e Ciencias. 

Terceira Secgao: 
Faculdades de Engenharia 
Escolas Politecnicas e Sub-secg5es 
de Matematica, Fisica e Quimica 
da Secgao de Ciencias das Facul- 
dades de Letras e Ciencias. 

§ unioo — O Ministro da Educagao 
e Saude Pulblica resolvera, em caso de 
duvida, q<ual a Secgao que devera ser 
cursada pelos candidates a matricula 
em institutes de ensino superior. 

Art. 9.° — Para melhor orientagao e 
organizagao do ensino, ficam reunidas 
e a cargo de um mesmo professor as 
materias afins, da mesma serie, da ma- 
neira seguinte: 

Portugues e Latim; 
Matematica e Fisica; 
Quimica e Historia Natural; 
Historia e Geografia; 
Filosofia e Sociologia; 
Frances, Italiano e Espanhol; 
Ingles e Alemao. 
§ 1.° — Enquanto nao houver pro- 

fessores especializados em grupos de 
linguas estrangeiras, os cursos relatives 
poderao ficar a cargo de professores 
distintos para cada lingua. 

§ 2.° — Quando houver professores 
especializados em Portugues, Latim e 
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Grctyo, o cnsino destas materias, na 
mesma serie da l." Secgao do curso 
complcmentar, sera ministrado pclo mes- 
mo professor. 

Art. 10.° — Os professores de cada 
materia deverao acompanhar as suas 
turmas nos anos sucessivos, salvo caso 
de forga maior. 

Art. 11.° — Os programas do ensino 
secundario, as instrugoes sobre os me- 
todos de ensino, assim como as revisoes 
que se tornarem necessarias, serao ex- 
pedidas pelo Ministro da Educagao e 
Saude Piiblica, observadas as seguintes 
exigencias qne traduzem os fins cara- 
ctensticos do ensino secundario for- 
ma tivo : 

1.°) Os programas de cada materia 
deverao conter apenas assuntos funda- 
mentais e os canceitos bdsicos, deixando 
de lado qualquer consideragao de utili- 
dade pratica imediata. 

2.°) Esses assuntos fundamentals e 
conceitos basicos deverao ser harmoni- 
camente encadeados dertro de cada gru- 
po de materias afins a cargo do mesmo 
professor, afim de fornecerem ao jo- 
vem uma ossatura albsolutamente orga- 
nica de cultura, sobre a qual possa ele 
apoiar os seus futures conhecimentos 
e a formagao de sua propria persona- 
lidade. 

3.°) Deverao ser excluidos do ensi- 
no todos os detalhes que nao sejam 
necessaries aos objetivos dos paragra- 
fos anteriores e que poderiam desvir- 
tua-los, distraindo a atengao dos alunos. 

4.°) Devera ser absolutamente evi- 
tada a fragmentaqao dos programas em 
pontos, afim de impedir, na medida do 
possivel, que o ensino degencre em uma 
serie de perguntas c respostas mais ou 
menos fixas. 

Capitulo 2° 

DOS PROFESSORES SECUNDARIOS 

Art. 12.° — Para exercer o magiste- 
rio nos estabelecimentos autorizados a 
ministrar o ensino secundario oficial- 
mente reconhecido, e necessario possuir 
autorizagao do Ministerio da Educagao 
e Saude Publica, que este outorgara, 
respeitando as disposigoes dos artigos 
seguintes: 

Art. 13.° — O Ministerio da Educa- 
gao da Saude Publica mantera um re- 
gistro dos Professores que podem exer- 
cer o magisterio secundario, em cada 
uma das Unidades da Federagao; deste 
registro tambem constarao todos os fa- 
tos relacionados com a atividade profis- 
sional do professor. 

Art. 14.° — O registro podera ser 
concedido, para cada Unidade da Fe- 
deragao, em uma cu mais materias, con- 
tanto que pertencentes a um unico dos 
seguintes grupos: 

1.° Portugues, Latim e Grego; 
2.° Matematica, Fisica e Desenho; 
3.° Quimica e Historia Natural; 
4.° Historia e Geografia; 
5.° Filosofia e Sociologia; 
6.° Frances, Italiano e Espanhol; 
7.° Ingles e Alemao; 
8.° Musica; 
9.° Educagao Fisica. 
Art. 15° — A inscrigao no Registro 

de Professores sera obtida mediante re- 
querimento, instruido com os seguintes 
documentos: 

a) prova de identidade; 
b) prova de idoneidade moral; 
c) atestado de idade; 
d) diploma de liabilitagao ao magis- 

terio secundario para as materias re- 
queridas, outorgado por um Instituto 
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superior devidamente autorizado pelo 
Governo Federal; 

e) quaisquer ititulos ou diplomas cien- 
tificos que possua o candidato, bem 
como exemplares de itrabalhos publi- 
cados. 

§ l.o — Em vez do diploma de que 
trata a letra d), poderao ser apresen- 
tados pelo candidato titulos, outorgados 
por estabelecimentos superiores nacio- 
nais e estrangeiros, que sejam reconhe- 
cidos equivalentes pelo Conselho Nacio- 
nal de Educagao. 

Art. 16.° — Em caso de falta co- 
metida por um professor e apairada por 
urn inspetor federal, poderao ser aplica- 
das pelo Ministro da Educagao e Saude 
Publica as seguintes penalidades: 

a) cansura; 
b) censura com multa de 50$000 a 

S00$000; 
c) cassagao do registro. 
§ 1° —. Estas penalidades serao co- 

municadas ao professor e serao trans- 
critas no Registro de que trata o Art. 
13.o. 

§ 2.° — As penalidades de que tratam 
as alineas b) e c) so poderao ser 
aplicadas depois de inquerito aberto pela 
atltoridade competente. 

Disposigoes transitorias 

Ant. I?.0 — Aos professores atual- 
mente registrados a tituilo provisorio, 
somente sera concedido registro provi- 
sorio para lecionarem, em uma deter- 
minada unidade da Federagao, uma ou 
mais materias em que ja tenham re- 
gistro, contanto que pertencentes a um 
unico dos grupos de que trata o Art. 
14.o. 

§ unico — fistes professores doverao, 
pontanto, escolher imediatamente a Uni- 
dade da Federagao e as materias de 
um mesmo grupo em que possam con- 
tinuar registrados a titulo provisorio, 
sdb pena de cancelamento de todos os 
respectivos registros. 

Art. 18.° — Os professores atualmen- 
te registrados a titulo provisorio, em 
qualquer materia do ensino secundario, 
deverao submeter-se, no prazo de tres 
anos, a um concurso de habilitagao, 
para cada materia, perante uma Facul- 
dade ou Institute Superior, especial- 
mente autorizado para isso pelo Minis- 
terio da Educagao e Saude Publica. 

§ I.0 — O Ministerio da Educagao e 
Saude Publica baixara imediatamente 
as Instrugoes e os Programas minimos 
a serem exigidos neste concurso, de- 
correndo o prazo de tres anos, de que 
se trata, do dia da publicagao do pro- 
grama de cada materia no Diario Oifi- 
cial. 

§ 2.° — Obtida aprovagao neste con- 
curso, tera o candidato direito ao re- 
gistro definitive na respectiva materia, 
respeitado sempre o disposto no Art. 
14.o 

§ 3.o — Ficam excluidos das exigen- 
cias deste artigo os professores cate- 
draticos dos estabelecimentos de ensino 
secundario mantidos pela Uniao, pelos 
Estados ou pelo Distrito Federal, os 
quais obterao registro definitive ime- 
diato nas respectivas materias, respei- 
tado sempre o disposto no Art. 14.°. 

Art. 19.o — Para as Unidades da 
Federagao onde houver Faculdades ou 
Institutos Superiores autorizados pelo 
Governo Federal a outorgar diplomas 
de habilitagao ao magisterio secundario 
em algumas materias, fica proibida a 
exjpedigao de novos certificados de re- 
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gistro provisorio nessas materias, salvo 
para candidates que provem estar regu- 
larmente matriculados em estabelecimen- 
tos da categoria acima e, ano por ano, 
justifiquem aproveitamento nos cursos 
necessarios, para conseguirem o diplo- 
ma nas materias em que requereram 
registro. 

§ unico — £ste registro provisorio 
sera renovado anualmente, respeitadas 
as condigoes acima, e no maximo por 
tres vezes. 

Art. 2J).0 — Nas Unidades da Fede- 
ragao, e para as matenias referidas no 
Art. anterior, o registro provisorio so 
permitira ministrar o ensioo no curso 
fundamental, excetuadas as pessoas que 
satisfagam integralmente as condigoes 
do Art. precedenite, as quais poderao mi- 
nistrar o ensino das materias em que 
possuam registro provisorio, tamfoem no 
curso complementar. 

Capitulo 3.° 

Do SERVigO DE INSPEgXo 

Art. 21.° — Fica mantido pelo Mi- 
nisterio da Educagao e Saude Publica, 
o servigo de inspegao aos estabeleci- 
mentos que pretenderem ministrar o 
ensino secundario ofidalmente reconhe- 
cido. 

Art, 22.° — O servigo de inspegao, 
em cada Unidade da Federagao, sera 
exercido por inspetores especializados, 
pertencentes a uma das seguintes cate- 
gorias: 

1." Inspetores para Portugues, La- 
tim e Grego. 

2.11 Inspetores para Matematica, Fi- 
sica e Desenho. 

3.1 Inspetores para Quimica e His- 
tdria Natural. 

4.* Inspetores para Historia e Geo- 
grafia. 

5.* Inspetores para Filosofia e So- 
ciologia. 

6.11 Inspetores para Frances, Italiano 
e Espanhol. 

7.a Inspetores para Ingles e Alemao. 
8.a » Administrativos. 

Art. 23.° — A nomeagao para o exer- 
cicio do cargo de inspetor de ensino, 
em uma das categorias de que trata o 
Art. 22.°, sera feita depois de concurso, 
aberto pelo Ministerio da Educagao e 
Saude Publica, do qual participarao so- 
mente candidates que apresentem reque- 
rimento instruidos com os seguintes 
documentos: 

a) prova de ser brasileiro nato ou 
naturalizado; 

b) atestado de idade provando ser 
maior de 21 anos; 

c) atestado de sanidade firmado 
por junta medica do Departamento Na- 
cional de Saude Publica ou de repar- 
tigao de Higiene Estadual, declarando 
ausencia de defeitos fisicos que impos- 
sibilitem o exercicio do cargo; 

d) atestado de idoneidade moral; 
e) diploma de habilitagao ao exer- 

cido do magisterio secundario nas ma- 
terias do grupo correspondente, para as 
categorias 1.*, 3.', 4.*, S.a, 6.', e 7.*; 
diploma de habilitagao ao exercicio do 
magisterio secundario em Matematica e 
Fisica para a segunda categoria; diplo- 
ma de bacharel em Direito para a oi- 
tava categoria. 

f) documento comprovando o depo- 
sito ou remessa ao Ministerio da Edu- 
cagao e Satide Publica da taxa de 
inscrigao. 

§ unico — As normas para estes con- 
cursos serao baixadas pelo Ministro da 
Educagao e Saiide Publica. 
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Art. 24.° — Os inspetores nomeados 
nas condigoes do Art. 23.° serao fun- 
cionarios efetivos da Uniao e terao 
seus vencimentos consignados em verba 
do orgamento do Ministerio da Edu- 
cagao e Saude Publica. 

§ unico — Pica abolida a quota anual 
de inspegao, atualmente a cargo dos es- 
tabelecimentos de ensino. 

Art. 25.° — Em icada unidade da 
Federagao, os inspetores de cada uma 
das 7 primeiras categorias superinten- 
derao e orientarao o ensino das respe- 
ctivas materias, em um numero de 
estabelecimentos de ensino compativel 
com o bom andamento do servigo, para 
cumprimento do que; 

a) visitarao durante todo o periodo 
letivo os estabelecimentos de ensino con- 
fiados aos seus cuidados, assistindo a 
aulas, chamadas, exercicios, provas, etc., 
em cada uma das materias da respe- 
otiva especialidade; 

b) trocarao ideias com os professores 
de cada uma das materias da respectiva 
especialidade, sobre a orientagao dos 
metodos de ensino, criterios de notas e 
tddas as demais atividades docentes; 

c) depois de cada visita, apresenta- 
rao a autoridade superior um relatorio 
complete sobre tudo o que Ihes for dado 
observar, e no qual proporao as medidas 
necessarias para corrigir eventuais de- 
feitos notados no ensino, estando entre 
estas eventualmente incluidas as pro- 
postas de punigoes para professores nos 
termos do Art. 16.°; 

d) reverao as provas escritas dos 
exames das respectivas materias, a eles 
distribuidas pela autoridade superior. 

Art. 26.° — Em cada unidade da Fe- 
deragao, os inspetores administrativos 
(da 8." categoria) velarao pela obser- 

vancia das leis, regulamentos, instru- 
goes, etc., relatives ao ensino secunda- 
rio, em um numero de estabelecimen- 
tos compativel com o bom andamento 
do servigo. 

§ unico — Competir-lhe-a tambem 
velar por que seja bem ministrado o 
ensino da Musica e a pratica dos exer- 
cicios fisicos. 

Art. 27.° — Aos inspetores de qual- 
quer das oito categorias, caberao tam- 
bem os servigos (inspegoes previas, in- 
queritos, etc.), que a eles sejam con- 
fiados pela autoridade competente. 

Art. 28.° — Em caso de falta come- 
tida por um inspetor, devidamen'e apu- 
rada em inquerito presidido pela autori- 
dade federal competente, sera aplicada 
pelo Ministro da Educagao e Saude 
Publica uma das seguintes penalidades; 

a) censura; 
b) censura com multa de 100$000 a 

500$000; 
c) suspensao do cargo pelo prazo de 

um a tres meses, com perda dos respe- 
ctivos vencimentos; 

d) demissao do cargo. 
§ unico — Qualquer destas penalida- 

des constara da folha de servigo do ins- 
petor. 

Disposigoes transitorias 
i 

Art. 2)9. — Os inspetores do ensino 
secundario, atualmenite em servigo ha 
mais de dez anos, serao incluldos na 
oitava categoria. 

Art. 30 — Os inspetores de ensino se- 
cundario nomeados por concurso deve- 
rao imediatamente escolher uma das ca- 
tegorias de que trata o Art. 22.°, desde 
que oontenha ao menos uma das ma- 
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terias em que sao especialistas, ficando 
definitivamente incluidos nesta categoria. 

Art. 31.° — Os inspetores de ensino 
secundario atualmente em servigo e no- 
meados interinamente deverao subme- 
ter-se, no prazo de tres anos, a um con- 
curso obedecendo as normas seguintes: 

a) Para os candidates a inspetores 
de uma das sete primeiras categorias do 
Art. 22.°, o concurso abrangera as ma- 
terias das respectivas categorias e sera 
prestado com os mesmos programas e 
exigencias previstas no Art. 18.° para 
os professores do ensino secundario. 

b) Para os candidates a inspetores 
da oitava categoria, sera exigido so- 
mcnte um concurso que abrangera toda 
a legislagao do ensino secundario no 
Brasil. 

§ 1.° — Para os candidates a inspe- 
tores da primeira categoria sera sufi- 
ciente submeter-se aos concursos para 
Portugues e Latim; 

§ 2.° — Para os candidates a inspe- 
tores da segunda categoria sera sufi- 
ciente submeter-se aos concursos para 
Matematica e Fisica; 

§ 3.° — Para os candidates a inspe- 
tores da sexta categoria sera suficiente 
submeter-se aos concursos para duas 
das materias do grupo. 

§ 4.° — O Ministerio da Educagao e 
Saude Publica baixara as instrugoes 
para a execugao do concurso de que 
trata a letra b) deste artigo, decorren- 
do o prazo de tres anos do dia da pu- 
blicagao destas instrugdes no Diario 
Oficial. 

§ 5.° — Obtida a aprovagao nos con- 
cursos de que trata a letra a) deste 
Art., os candidates as sete primeiras 

categorias serao imediatamente efetiva- 
dos na categoria correspondente. 

§ 6.° — Obtida a aprovagao no con- 
curso de que trata a letra b) deste Art., 
os candidates a oitava categoria serao 
efetivados na mesma, em ordem de me- 
rit©, ate o mimero necessario ao servi- 
go, ficando autorizado o Ministro da 
Educagao e Saude Publica a efetivar 
os restantes em um cargo de carater 
administrative do mesmo Ministerio. 

Capitulo 4.° 

Dos Estabelecimentos de ensino 
secundario 

Art. 32.° — Os estabelecimentos au- 
torizados a ministrar o ensino secunda- 
rio oficialmente reconhecidos serao 
classificados em uma das seguintes ca- 
tegorias ; 

1.' — estabelecimentos oficiais, man- 
tidos pela Uniao, pelo Distrito Federal 
ou pelos Esitados; 

2.a — estabelecimentos livres, manti- 
dos pelas Municipalidades, associagocs 
ou particulares; 

3.° — estabelecimentos sob a inspe- 
gao preliminar. 

Art. 33.° — Cada estabelecimento de 
ensino secundario podera manter so- 
mente o curso fundamental ou este e 
uma ou mais Secgdes do curso comple- 
mentar. 

§ 1.° — As Faculdades ou Institu'os 
superiores, que tiverem autorizagao 
para expedir diplomas habilitando ao 
exercicio do magisterio secundario, po- 
derao manter as Secgoes do curso com- 
plementar que preparem alunos para os 
sens respectivos cursos. 



— 138 — 

§ 2.° — Nas unidades da Uniao que 
nao ipossuiretn Faculdades ou Institutes 
de que traita o paragrafo anterior ou 
nas quais esses Institutes nao mante- 
nlham determinadas Secgoes do curso 
complementar, poderao ser estas Sec- 
goes mantidas junto as escolas superio- 
res a que preparam candidates. 

Art. 34.° — Os estabelecimentos ofi- 
ciais, classificados na l.a categoria do 
Art. 31.°, deverao satisfazer as seguin- 
tes exigenidas essenciais: 

1.a — Dispor de edificio, instalagoes 
e material didatico em acordo com as 
normas estabelecidas pelo Ministro da 
Eduicagao e Saude Piiblica; 

2.* — Ter professores inscritos no 
Registro de Professores e nomeados por 
concurso, nos termos da Constituigaio 
da Republica; 

3.° — Garantir aos professores a qua- 
lidade de funcionarios puiblicos com to- 
das as responsabilidades e vantagens 
que dela derivam, tais como remunera- 
gao qondigna, aposentadoria, monte-pio, 
e, alem disto, a inamovibilidade; 

4." — Manter como diretor do esta- 
belecimento um dos profesores cate- 
draticos do mesmo; 

5.a — Obedecer a organizagao dida- 
tica e ao regime escolar estabelecido 
nesta lei e nos regulamentos e instru- 
goes a este respeito baixados pelo Mi- 
nistro da Educagao e Saude Publica. 

§ unico — Os diretores efetivos de 
estalbelecimentos oficiais, em exercicio 
ao ser promulgada esta lei, serao man- 
tidos no cargo, mesmo que nao preen- 
cham a exigencia 4.a deste Art. 

Art. 35." — Os estabelecimentos li- 
vres, classificados na 2.' categoria do 

Art. 32.°, deverao satisfazer as seguin- 
tes exigencias essenciais: 

1.a — Dispor de edificio, instalagoes 
e material didatico em acordo com as 
normas estabelecidas pelo Ministro da 
Educagao e Saude Publica; 

2.'' — Ter professores inscritos no 
Registro de Professores; 

3.a — Garantir aos professores re- 
muneragao condigna; 

4.a — Garantir estabilidade de car- 
go e remuneragao aos professores que, 
a quailquer titulo, contem tres anos de 
exercicio no estabelecimento, salvo fal- 
ta grave devidamente apurada em in- 
querito instaurado pela autoridade Fe- 
deral competente, a requerimento do 
Diretor do estabelecimento; 

5.a — Manter, na sua diregao, em 
exercicio efetivo, pessoa que apresen- 
te atestadb de idoneidade moral; 

6.a — Oferecer garantias financei- 
ras bastantes para o funcionamento du- 
rante o periodo mfnimo de dois anos; 

7.a — Obedecer a organizagao didati- 
ca e ao regime escolar estabelecido nes- 
ta lei e nos regulamentos e instrugoes 
a este respeito baixados pelo Ministro 
da Educagao e Saude Publica. 

Art. 36.° — Para a abertura de um 
estabelecimento de ensino secundario, 
seja oficial, seja livre, e precise apre- 
sentair ao Ministro da Educagao e Sau- 
de Publica um requerimento instimido 
com a documentagao completa que pro- 
ve a possibilidade de o estabdecimento 
funcionar satisfazendo as exigencias da 
respectiva categoria, referidas nos dois 
artigos preoedentes. 

§ 1.° — O requerimento e a relativa 
documentagao deverao ser apresentados 
ao Ministro da Educagao e Saude Pu- 
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blica durante o mes de Dezembro, de- 
vendo no decurso do mes de Janeiro 
proceder-se, por parte da autoridade 
competente, as verificagoes dos requesi- 
tos exigidos. 

§ 2.° — As despesas necessarias para 
as verificagoes de que trata o paragrafo 
anterior, correrao por conta do estabe- 
lecimento requerente e serao arbitradas 
pelo Ministro da Educagao e Saiide 
Publica; nao podendo, entretanto, exce- 
der de um conto e quinhentos mil reis 
por curso fundamental ou cada uma 
das Secgoes do curso complementar. 

Art. 37.° — Uma vez despachado fa- 
voravelmente pelo Ministro de Educa- 
gao e Saiide Publica o requerimento 
de que trata o Art. precedente, o esta- 
belecimento sera classificado, pelo pra- 
zo de dois anos, pronrogavel por mais 
um, como estabelecimento sob inspegao 
preliminar, na 3.' categoria do Art. 32.°. 

Art. 38.° — No decurso do perlodo 
de inspegao preliminar, o estabelecimen- 
to devera funcionar sob o regime dos 
Art. 34.° ou 35.°, conforme a categoria 
em que, finalmente, pretenda ser clas- 
sificado. 

§ linico — A autoridade federal 
competente providenciara para que a 
fiscalizagao dos estabelecimentos sob re- 
gime de inspegao preliminar seja parti- 
cularmonte rigorosa e freqiiente, po- 
dendo o Ministro, a qualquer momento, 
fechar o estabelecimento sob regime de 
inspegao preliminar, desde que seja ve- 
rificada a impossibilidade de o mesmo 
funcionar dentro das normas exigidas. 

Art. 39.° — Terminado o periodo de 
inspegao preliminar, a autoridade fede- 
ral competente designara uma comis- 
sao de tres inspetores que sera incum- 

bida da revisao das condigoes enumera- 
das nos Arts. 34.° e 35.°. 

§ unico — O relatorio apresentado 
pela comissao de que trata este artigo, 
bem como todos os documentos relati- 
ves ao estabelecimento, serao submeti- 
dos a apreciagao do Conselho Nacio- 
nal de Educagao. 

Art. 40.° — Os estabelecimentos de 
ensino secundario que preencham as 
condigdes do Art. 38.°, mediante pro- 
posta do Conselho Nacional de Educa- 
gao, aprovada por dois tergos dos seus 
membros, serao classificados, por de- 
creto do Governo Federal, em uma das 
duas primeiras categorias do Art. 32.°. 

Art. 41.° — A autoridade federal 
competente notificara aos estabeleci- 
mentos de ensino secundario a eventual 
inobservancia de qualquer dos dispositi- 
vos ou das exigencias da legislagao fe- 
deral do ensino, impondo-lhes ainda, 
conforme a gravidade da infragao ou 
reinddenda na falta cometida, uma das 
seguintes penalidades: 

a) multa de 200$000 a 2:000$000; 
b) suapensao pelo prazo ainda res- 

tante do periodo letivo; 
c) fechamento do estabelecimento. 
§ 1° — De qualquer das penas apli- 

cadas havera recurso para o Ministro 
da Educagao e Saiide Publica dentro do 
praso de 60 dias. 

§ 2.° — O arquivo escolar de qual- 
quer estabelecimento de ensino secun- 
dario, a que for imposta uma das penas 
de que tratam as alineas b) ou c) des- 
te Art., sera recolhido e guardado pela 
autoridade federal competente. 

§ 3,° — Aos alunos dos estabeleci- 
mentos de ensino secundario que sofre- 
rem as penas referidas nas alineas b) 
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ou c) deste Art., sera permitida a 
transferencia para outros estabeled- 
mentos em qualquer epcca do ano, de- 
vendo nestes casos ser expedidas pela 
autoridade federal competente as res- 
pectivas guias de transferencia. 

Capitulo 5.° 

Do regime escolar 

Art. 42.° — O candidate a matricula 
na l.a seric do curso fundamental, pres- 
tara exame de admissao na segunda 
quinzena de fevereiro. 

§ 1.° — A inscriqao neste exame sera 
feita de 1° a 15 do referido mes, me- 
diante requerimento firmado pelo can- 
didate ou seu representante legal. 

§ 2.° — Constarao no requerimento 
a idade, filiagao, naturalidade e resi- 
dencia do candidate. 

§ 3.° — O requerimento vira acompa- 
nhado de atestado de vacinagao anti-va- 
riolica recente, do recibo de pagamento 
da taxa de inscrigao e da certidao do 
registro civil, provando ter o candida- 
te a idade de onze anos, ou que a com- 
pletara ate 30 de junho do ano em 
que requerer inscrigao. 

Art. 43.° — Nao sera permitida ins- 
crigao em exame de admissao, na mes- 
ma epoca, em mais de um estabeleci- 
mento de ensino secundario, sendo nu- 
los os exames realizados com trans- 
gressao deste dispositive. 

§ 1.° — O exame de admissao realizar- 
se-a no estabelecimento de ensino em 
que o candidato pretender matricula. 

§ 2.° — O exame de admissao pres- 
tado nos estabelecimentos da primeira 
categoria sera valido para a matricula 
na 1.' serie do curso fundamental de 

qualquer outro estabelecimento de en- 
sino. 

Art. 44.° — O exame de admissao 
constara de provas escritas, uma de 
Portugues (redagao e ditado) e a ou- 
tra de Aritmetica (calculo elementar), 
e de provas orais sobre elementos des- 
sas disciplinas e mais sobre rudimentos 
de Geografia, Historia do Brasil e 
Ciencias Naturais. 

§ 1.° — Cada uma das provas escri- 
tas referidas neste Art. sera elimina- 
toria, ficando definitivamente exclu'do 
das demais provas o candidato que em 
qualquer das provas escritas nao atingir 
a nota SO sobre 100. 

§ 2.° — A banca examinadora sera 
constituida por tres ou mais professo- 
res do estabelecimento, sob a fiscaliza- 
gao de um inspetor federal. 

Art. 45.° — A matricula em qualquer 
serie do curso secundario sera proces- 
sada de 1.° a 14 de Margo. 

Art. 46.° — O requerimento de ma- 
triicula vira instruido com os seguintes 
documentos: 

a) certificado de habilitagao no exa- 
me de admissao, para a matricula na 
1." serie do curso fundamental, ou cer- 
tificado de habi'litagalo na serie anterior 
para a imatnucula nas demais series; 

b) atestado de sanidade, especifi- 
cando que o candidato nao sofre de 
doengas contagiosas da vista; 

c) recibo do pagamento da taxa de 
matricula. 

§ unko — No caso de transferen- 
cia, o documento referido na alinea o) 
sera suibstituido pela guia de transfe- 
rencia. 

Art. 47.° — A transferencia sera per- 
mitida de um para outro estabelecimen- 
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to de ensino secundario, e so se efe- 
tuara rios periodos de ferias, salvo o 
caso previsto no paragrafo 4.°. 

§ l.o — A transferencia se fara me- 
diante guia expedida pelo estabeleci- 
mento de ensino em que esteja matri- 
culado o aluno e da qual devera cons- 
tar minuciosa informagao sobre a sua 
vida escolar, de acordo com o modelo 
expedido pela autoridade federal com- 
petente. 

§ 2.° — Pela guia de transferencia 
o estabelecimento so podera cobrar a 
taxa fixada pela autoridade federal 
competente 

§ 3.° — As guias de transferencia, 
para que possam produzir efeito, deve- 
rao ser visadas pela autoridade federal 
competente. 

§ 4.° — Os filhos de militares ou 
de funcionarios publicos poderao ser 
transferidos para estabelecimentos de 
outras cidades, em qualquer epoca do 
ano letivo, quando a isso obrigados 
para acompanhar seus pais. 

Art. 48.° — Sera permitida a matri- 
cula nos estabelecimentos de ensino se- 
cundario aos alunos transferidos de es- 
tabelecimentos estrangeiros de ensino, 
desde que fique oficialmente compro- 
vado que o curso seguido no estrangei- 
ro, em seu final, permite a inscrigao 
em institutos oficiais de ensino supe- 
rior do pais de onde provem o can- 
didato. 

§ 1.° — A matricula prevista neste 
Art, sera concedida a vista dos certifi- 
cados do estabelecimento estrangeiro, 
devidamente autenticados pela compe- 
tente autoridade consular brasileira ou 
pelo representante diplomatico do pais 
em que estiver situado o institute de en- 
sino cursado pelo candidato. 

§ 2.° — Aceita a transferencia, sera 
o candidato classificado na serie do 
curso secundario correspondente a que 
teria direito se continuasse seus estudos 
no estabelecimento de origem, subme- 
tendo-se, em epoca legal e pagas as de- 
vidas taxas, a cxames das disciplinas 
de que nao possua certificados de ha- 
bilitagao e exigidas para a sua adapta- 
gao ao curso secundario brasileiro. 

Art. 49.° — O candidato a licenga 
em uma das secgoes do curso comple- 
mentar que apresentar certificado es- 
trangeiro permitindo a matricula em 
estabelecimento de ensino superior em 
seu pais de origem, submeter-se-a, em 
urn dos estabelecimentos de ensino se- 
cundario da 1." categoria do Art. 32.°, 
na epoca legal e pagas as devidas ta- 
xas, aos exames de Portugues, Coro- 
grafia do Brasil, Historia do Brasil e 
das materias da secgao escolhida do 
curso complementar que nao figurem 
com suficiente desenvolvimento no 
programa dos estudos feitos pelo can- 
didato. 

Art. 50.° — O ano letivo obrigato- 
rio comegara em IS de margo e ter- 
minara em 14 de novembro, nao po- 
dendo haver modificagao destas datas 
senao por motivo de forga maior, me- 
diante autorizagao do Ministerio da 
Educagao e Satide Publica. 

§ 1.° — Nos estabelecimentos que 
inidam os cursos em data anterior a fi- 
xada neste Art., a execugao integral 
dos programas de ensino devera ser 
feita dentro do periodo letivo obriga- 
torio. 

§ 2.° — A segunda quinzena de ju- 
nho, embora pertcncente ao periodo le- 
tivo, sera considerada periodo de fe- 
rias. 
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Art. 51° — Em dezembro de cada 
ano o Ministro da Educagao e Saude 
Publica Ibaixara um calendario oficial 
para o ano seguiote, no qual estarao fi- 
xados todos os dias do ano em que, por 
qualquer motivo, nao funcionarao os 
estabelecimentos de ensino secundario. 

§ unico — Somente por decreto.do 
Presidente da Republica deixarao as 
aulas de funcionar em dia que nao es- 
teja mendonado no calendario referido 
neste Art. 

Art. 52.° — O horario escolar sera 
organizado pelo diretor antes da aber- 
tura dos cursos, fixada em SO minuitos 
a dura^ao de cada aula, com interva- 
lo obrigatorio de 10 minutos, no rru- 
nimo, entre uma e outra. 

§ unico — Nos cursos notumos a du- 
raQao de cada aula podera ser limitada 
a 40 minutos, sendo, porem, obrigatorio 
o intervalo a que se refere este Art. 

Art. 53.° — Sera obrigatoria a fre- 
qiienicia das aulas, nao podendo prestar 
exame, no dim do ano, o aluno cuja 
freqiiencia nao atingir metade das aur 
las Obrigatorias para cada disciplina da 
respectiva serie. 

Art. 54.° — Havera durante o ano 
letivo argui(j5es, exerckios e traba- 
Ihos praticos com atribuigao de notas 
graduadas de zero a cem, exceto para 
Musica. 

§ 1.° — Durante os periodos de 15 
de marqo a IS de junho, 1 de julho a 
31 de agosto, 1 de setembro a 31 de 
outubro, devera ser atribuida a cada 
aluno e em cada disciplina, pelo res- 
peotivo professor, pelo menos uma 
nota relativa a argiiigoes, exercicios ou 
trabalhos praticos. 

§ 2.° — Essas notas serao, no fim de 
cada periodo, comunicadas aos pais dos 
alunos. 

§ 3.° — Essas notas terao exclusiva- 
mente carater informativo para as fa- 
milias e professores, nao sendo com- 
puitadas diretamente nas notas finais de 
aproveitamento dos alunos em cada ma- 
teria, exceto para Desenho. 

Art. 4.° — A falta de nota em dado 
periodo, por nao comparecimento, qual- 
quer que seja o pretext©, inclusive por 
doenga, eqiiivale a nota zero. 

Art. 55.° —• O aproveitamento em 
cada disciplina, exceto desenho, musica 
e exercicios fisicos, sera avaliado com 
um exame final sobre toda a materja 
do curso anual, prestado perante uma 
banca de pelo menos tres professores 
do estabelecimento, em primeira ou se- 
gunda epoca, 

§ 1.° — Cada exame constara de 
uma prova escrita e outra oral, ou 
pratico-oral, sendo a nota final da ma- 
teria a media destas duas notas. 

§ 2.° — A nota final de desenho em 
cada serie sera simplesmente a media 
aritmetica das notas olbtidas em todos 
os trabalhos executados no correr do 
ano. 

§ 3.° — Nao havera nota nas cadei- 
ras de musica e exercicios fisicos. 

§ 4.° — Os exames de primeira epo- 
ca terao infcio no dia 16 de novembro 
e os de segunda epoca no dia 1.° de 
margo. 

Art. 56.° — Estara a cargo dos ins- 
petores federais para isso designados, a 
superintendencia geral dos exames, ca- 
bendo-lhes tomar as medidas que jul- 
garem necessarias para a completa mo- 
ralidade dos mesmos. 
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§ 1.° — Os inspetores federals de 
que trata este Art., quando observa- 
rem irregnlaridades no decorrer de 
qualquer das provas, aplicarao ou pro- 
porao imediatamente a aplicaqao de 
uma das penalidades previstas no Art. 
16.°, a todos os membros da respectiva 
banca examinadora. 

§ 2.° — Se os inspetores federals de 
que trata este Art. constatarem irre- 
gularidade grave no decorrer de qual- 
quer prova, por parte dos membros da 
banca examinadora, alem de tomarem 
as providencias previstas no paragrafo 
precedente, deverao anular o respectivo 
exame, que so podera ser repetido em 
um dos estabelecimentos da primeira 
categoria de que trata o Art. 31.°. 

Art. 57.° — Para ser promovido a 
serie seguinte ou licenciado no curso 
fundamental ou complementar, devera 
o aluno conseguir nota nao inferior a 
50 sobre 100 em todas as disciplinas 
da respectiva serie, com excegao de 
miisica e exercicios fisioos, respeitan- 
do-se sempre, porem, o disposto no 
Art. 52.o. 

Art. 58.° — Quando um aluno nao 
alcangar nota suficiente para promogao, 
em primeira epoca, em uma ou duas 
materias no maximo, podera repetir 
os ditos exames em segunda epoca. 

A respeito da reforma proposta ao 
ensino secundario, o prof. Pierre Hour- 
cade apresentou as observagoes que se 
leem abaixo ; 

CONSIDERAQOES SOBRE A RE- 
FORMA DO ENSINO 

SECUNDARIO 

«Estudei atentamente o projeto de 
reforma do Ensino Secundario, elabo- 

rado em outubro de 1936 por meu emi- 
nente colega prof. Luigi Fantappie e 
seus assistente, dr. Ernesto Luis de 
Oliveira Junior. 

A leitura do projeto sugeriu-me, so- 
bre a materia de minha competencia, 
as sugestoes ou objegoes abaixo expos- 
tas. Fique bem claro que todos os ar- 
tigos nao mencionados merecem minha 
inteira aprovagao. O espirito dentro 
do qual foi a reforma concebida, a npo- 
sigao a que o ensino se torne enciclo- 
pedico, o lugar reservado as discipli- 
nas humanisticas, a questao dos hora- 
rios, o alivio e a distribuigao dadas 
aos mesmos, em suma, as diretrizes ge- 
rais correspondem plenamente a meus 
votos e, assim, o quero crer, aos de 
meus colegas, em sua unanimidade. 
Julgo, de intcio, dever acentuar o fato. 

Friso que, ara clareza em minha ex- 
posigao, seguirei, artigo por artigo, a 
ordem do projeto do prof. Fantappie. 

Da analise do artigo 3.° sobressai: 
a) que as cinco linguas vivas, geral- 
mente ensinadas, foram colocadas em 
um mesmo pe de igualdade; — b) que 
o aluno fica obrigado ao estudo de duas 
de entre elas, a sua escolha, mediante 
duas horas semanais, para cada uma, 
durante quatro anos; — c) que, assim 
sendo, a primazia que, ate entao, cabia 
a lingua francesa, desapareceria. 

Operou-se, portanto, radicalmente, 
uma transforraagao no estado de colsas 
existente. Este estabelece tres linguas 
vivas ensinadas nos ginasios brasileiros 
(franees, ingles e alemao) e concede 
ao frances 9 horas; 3 horas no 1.° ano, 
3 no 2.° e 1 no 4.°. Em tese, nenhuma 
dificuldade se me depara em admitir a 
igualdade dos horarios, e acrescento a 
mais que, no projeto do prof. Fantap- 



pi£, a divisao destes me parece mais ra- 
cional do que a atualmente adotada, 
porque, sendo as linguas vivas ensina- 
das do 2.° ao 5.° ano, nao havera para 
estas disciplinas solugao de continuida- 
de entre o curso fundamental e o cur- 
so complementar. Folgo igualmente ao 
ver a lingua italiana reintegrada no 
ensino secundario, depois de haver sido 
do mesmo temporaria e injustamente 
exoluida. Declaro-me, todavia, mais 
ceptico no que diz respeito a necessi- 
dade do estudo do espanhol e, o que 
mais e, em completa igualdade com as 
demais linguas. 

Para um aluno de lingua portuguesa, 
o espanhol e deraasiadamente facil, nao 
oferece real valor educativo. De mais 
a mais, embora espanhol em minha pri- 
meira formaqao, nao fago injuria a cul- 
tura espanhola, dizendo que sua ex'.en- 
sao e sua variedade nao justificam um 
horario tao completo quanto o reserva- 
do ao franees ou ao ingles, por exem- 
plo. Antes que me objetem encontrar- 
se o Brasil rodeado de paises de lingua 
espanhola, responderei: 1.°) que o cri- 
terio que deve orientar a escolha das 
materias a serem ensinadas nos estabe- 
lecimentos secundarios e o valor consi- 
derado do ponto de vista de forma- 
gao intelectual, e nao de utilidade prati- 
ca; 2.°) que a experiencia prova que, 
em caso de necessidade, um brasileiro 
culto rapidamente domina este idioma 
mesmo sem o haver estudado no gina- 
sio. Assim sendo, proponho a supres- 
sao do espanhol dos programas de lis- 
guas vivas e, se razoes de fraternidade 
sul-americana, perfeitamente respeita- 
veis e legfitimas, pesam no prato oposto, 
deixem-no oomo lingua viva suplemen- 
tar e facultativa, com uma hora sema- 
nal durante quatro anos. 

Disse ha poudo que o principio de 
igualdade dos horarios para o ensino 
das linguas vivas era, em teoria, per- 
feitamente justo e admissivel. Fora de 
proposito, entretanto, nao seria, na pra- 
tica, levar em conta a maior ou menor 
dificuldade entre as linguas estudadas. 
Claro que, por exemplo, um jovem alu- 
no paulista aprendera muito mais o ita- 
Hano, e menos o alemao ou o ingles, 
quiga mesmo o frances, tais as razoes 
de afinidade entre a duas linguas, sem 
falar na ascendencia italiana de nao 
pequeno numero de estudantes. Cairia- 
mos, assim, na desigualdade, que o pro- 
jeto pretende evitar, entre duas cultur 
ras estrangeiras ministradas durante o 
curso. Quanto ao frances, juiz e par- 
te, em minha dupla qualidade de profes- 
sor frances e professor de frances, devo 
tocar no assunto com o maximo escrii- 
pulo e grande discregao. Solicitarei, 
unica e exclusivamente, ao examina-lo, 
considerem a experiencia do passado, 
os servigos prestados pelo ensino desta 
lingua e o estudo de seus grandes es- 
critores classicos e modernos a cultura 
nacional e as numerosas geragdes de 
j ovens espiritos brasileiros, servigos que 
constituem a melhor garantia de seu 
valor educativo. Alem disto, estou in- 
timamente convencido de que a solu- 
gao a ser adotada pelas alias autorida- 
des paulistas, seja qual for, surgira 
como a mais justa e a mais conforme 
aos interesses do ensino nacional. 

2.° — A proposito da questao dos 
horarios (artigos 3 a 7) desejaria fi- 
xasse o texto definitive do decreto da 
Re forma, em um titulo especial, um 
horario minimo e um horario maximo 
de todos os professores, nos estabeleci- 
mentos colocados sob a fiscalisagao do 
Governo Federal e determinasse quais 
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as condigoes em que um professor po- 
deria ser autorizado a lecionar simul- 
taneamente em varios estabelecimentos. 
Objetar-se-a que os atuais professores 
do ensino secundario sao os primeiros 
a multiplicar, tanto quanto podem, suas 
horas de aulas, a isto arrastados por 
questoes economicas, uma vez que os 
vencimentos a eles concedidos nao Ihes 
permitem trabalhar em um unko esta- 
belecimento de ensino. 

Seria, portanto, iniquo adotar uma 
medida como a que oferego, a nao ser 
integrada em um conjunto de medidas 
prqprias a levantar o nivel material do 
professorado secundario e a valorizar 
moralmente esta fungao de tamanha re- 
levancia social. Cumpre, por via le- 
gal, por tun paradeiro a exploragao do 
professorado, levada a efeito por dire- 
tores de colegios faltos dos mais co- 
mezimhos principios de justiga e de es- 
crupulo. Um destes, durante o Con- 
gresso de Diretores de Ginasios, no Rio 
de Janeiro, em 1935, chegou a susten- 
tar, como foi publicado em relatorio, 
que um professor podia perfei'amente 
dar 8 horas de aula por dia. Enquanto, 
impunemente, campear semelhante men- 
talidade, as reformas, por mais bem 
concebidas que sejam, tornar-se-ao im- 
profiicuas, e os professores, formados 
embora pelos melhores estabelecimen- 
tos de ensino superior, jamais consegui- 
rao, conscienciosamente, desempenhar os 
seus deveres. O horario semanal maxi- 
mo, alem do qual um professor nao en- 
sina, mas empreende um trabalho «em 
serie», varia segiundo as especialidades, 
mas parece-me razoavel fixar o mime- 
ro em 20 aulas semanais. 

Sob este criterio, e tao somcnte sob 
esta condigao, poderao exigir se dedi- 
que um corpo docente competente a sua 

tarefa, e a ela se consagre exclusiva- 
mente. O prepare das ligoes, a corre- 
gao cuidadosa dos trabalhos escritos, a 
aboligao dos sistema absurdo de «pon- 
tos», a vontade e a possibilidade de 
seguir e apressar o progresso de cada 
aluno, jamais o conseguirao, a nao ser 
deste modo. Mas, insisto, esta regula- 
mentagao de um horario maximo tor- 
na-se inconcebivel, a nao ser acompa- 
nhada de um aumento geral nos venci- 
mentos fixados, segundo uma escala 
progressiva, em que se levem em conta 
a antiguidade e o merito. De mais a 
mais, nunca encontraremos alunos de 
valor para as Secgoes da Faculdade de 
Filosofia, cujo fim unico e o ensino 
secundario, salvo se Ihes garatirmos 
uma posigao digna dos esforgos empre- 
gados para atingi-la. E, sem um pro- 
fessorado competente e dedicado, nao ha 
Re forma possivel. 

Acentue-se que as medidas a que aci- 
ma aludi deveriam estender-se, nao s6 
aos estabelecimentos publicos, mas ain- 
da, e principalmente, aos estabelecimen- 
tos particulares, oficialmente fiscaliza- 
dos, isto e, que se encontram sujeitos a 
fiscalizagao federal. 

Assim reza o artigo 8.°: 

«Para melhor orientagao e or- 
ganizagao do ensino, ficam reii- 
nidas e a cargo de um mesmo 
professor as materias afins, da 
mesma serie, da maneira seguin- 
te; Frances, Italiano, Espanhol». 

Compreendo o raciocinio dos redato- 
res do projeto; cumpre evhar a multi- 
plicagao das especialidades e as cate- 
gorias de lioenciados, e tambem impedir 
o aumento do mimero de professores, 
levando em conta o mimero mais que 

10 — ANUAKIO 



limitado de candidates matriculados na 
Faculdade de Filosofia. Hja, portanto, 
vantagem em agrupar materias afins, 
em confiar o ensino das tres linguas 
latinas, assim como o das duas linguas 
germanicas, alemao e ingles, a urn mes- 
mo professor, especializando-se este, 
desde a Faculdade, nao no estudo de 
tal ou tal lingua, mas em «linguas la- 
tinas» ou em «linguas germanicas». 

Muito embora se nos afigure logico 
este ponito de vista, baseado na expe- 
riencia, declare, a contra-gostb, que 
ao bom funcionamento do ensino cau- 
sam prejuizos e nao vantagens. E' 
claro: ha corweniencia em se evitar a 
especializagao prematura, em dar-se aos 
candidatos ao ensino uma cultura cuja 
base seja a maior possivel. Mas apos 
este estagio em sua formagao, nao e 
menos evidente que deles se deve exi- 
gir uma especializagao bastante solida 
e de molde a Ihes permitir o perfeko 
dominio da materia que pretendem en- 
sinar. Tenho como certo que um mes- 
mo professor deve ensinar o latim e a 
lingua nacional, como acontece na 
Franga e na Italia. Estas duas disci- 
plinas se completam. Nao e possivel a 
gramatica historica, o estudo, sumario 
embora, da evolugao da lingua, sem a 
inteligencia dos classicos, sem cons- 
tantes referencias ao latim. Outro, e 
bem diverse, o caso referente ao fran- 
ces, ao italiano e ao espanhol; sao dis- 
ciplinas complementares, mas vizinhas, 
distintas mas paralelas, pelo menos no 
que diz respeito ao estudo da lingua e 
de seus rudimentos. As tres culturas, 
em sua evolugao, se encontram inteira- 
mente ligadas entre si, mas igualmente 
ligadas as culturas inglesa e alema, e, 
tomando por base este raciocinio, nao 
ha motivos, sob tais condigbes, para 

evitar venha o professor, que ensina in- 
gles ou alemao, a ensinar tambem fran- 
ees, italiano ou espanhol. No estudo 
das linguas vivas, e, para Ihes conser- 
var o verdadeiro valor educativo, ha 
conveniencia em graduar as dificulda- 
des. Ao ensino superior cabe fazer a 
sintese das culturas e deixar patente 
sua solidariedade, analisando suas rela- 
goes e seus pontos de contato, perante 
estudant'es ja familiarizados com os 
autores de varias dentre elas. Assim 
se explica, em uma Faculdade de Le- 
tras, a criagao de uma cadeira de <di- 
teratura comparada». O professor se- 
cundario, esta claro, nao podera evitar 
este contato sugestivo. Como, por 
exemplo, poderia o professor de fran- 
ces mandar lessem seus alunos Ronsard, 
sem evocar o papel capital, essencial, 
representado pela Italia do seculo XV 
no fenomeno europeu da Renascenga? 

Nao menos exato no que diz respei- 
to aos classicos Portugueses do «Qui- 
nhentismo». A pretexto de que Gar- 
rett e os primeiros romanticos brasilei- 
ros sao tributaries de Lamartine, seria 
possivel confiar o ensino do italiano e 
do frances tambem ao professor de 
portugues ? 

Tao somente um solido conhecimento 
de cada uma das linguas e das litera- 
turas, cada uma estudada de per si, per- 
mitiria alcangar esta ordem de conside- 
ragoes. Eis a meta almejada; um pro- 
fessor de linguas, por mais diligente e 
bem formado que seja, jamais conse- 
guiria dominar penfeitamente e ensinar 
de maneira absolutamente correta mais 
de uma lingua viva. Nao ha negar, 
existem brilhantes excegbes, e nada 
mais util do que valer-se delas. Um 
projeto, entretanto, como o que elabora- 
mos neste momento, nao pode basear- 
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se em casos isolados. O ingles e o ale- 
mao sao duas Hnguas germanicas, mas 
partir desta premissa e chegar a con- 
clusao de que um mesmo professor seja 
capaz de ensinar a pronuncia, o voca- 
bulario, a gramatica, as expressoes 
idiomaiticas de ambos, eis o que nao 
posso admitir. Devem elas ser ensina- 
das nos grandes autores e pelos gran- 
des autores, e ate eles chegaremos apos 
haver assimilado os rudimentos tiecni- 
cos da lingua, e sob a direqao de um 
professor que os possua perfeitamente. 
Permitam-me um exemplo pessoal. Es- 
tudei e pratique! o portugues e o espa- 
nhol; familiarizei-me com ambas |as 
culturas. Para ser capaz de falar cor- 
retamente e posteriormente ensinar uma 
delas, fui obrigado a uma escolha: es- 
pecializei-me em filologia luso-brasilei- 
ra. Nem por isso abandonei a cultura 
espanhola. Tenitando, todavia, dedicar- 
me simultaneamente ao estudo de am- 
bas e de amlbas adquirir conhecimen- 
to igual, conclui que jamais consegui- 
ria conhecer convenientemente ^ ambas. 

Pego, assim, que se conserve a sepa- 
ragao que atualmente existe entre as 
diversas Hnguas vivas, e, portanto, pro- 
ponho permanega intato o disposto no 
§ unico do artigo 16.° do Regulamento 
da Faculdade, segundo o qual «o alu- 
no podera matricular-se, preenchidas as 
formalidades legais, em uma ou varias 
cadeiras de linguas estrangeiras». Nos- 
sos estudantes, em sua maioria, apro- 
veitaram a liberdade a eles outorga- 
da: a especializagao em duas Hnguas 
estrangeiras. Ao cabo de dois anos de 
estudo, quati todos abandonaram a ten- 
tartiva, e reconhecem nao so que o tra- 
balho imposto por um curso de cultu- 
ra geral e o estudo de uma lingua ab- 
sorvcm toda sua atividade, mas ainda 

tern como certo nao Ihes ser possivel 
adquirir um conhecimento igual, indis- 
pensavel ao -ensino de duas litnguas es- 
trangeiras. Nao faltara quern pondere 
que a reforma atual, desenvolvendo, 
nos cursos fundamental e complemen- 
tar, o estudo das linguas vivas, dentro 
em pouco fornecera a Faculdade alu- 
nos mais bem preparados e mais aptos 
a enfrentar varios cursos desta mate- 
ria. Setn repisar os argumentos ante- 
riormente expostos, responderei que os 
efeitos desta reforma nao serao imedia- 
tos, e principalmente que a condigao es- 
sencial desta melhoria depende precisa- 
mente do nivel mais alto dos estudos 
das Hnguas estrangeiras, e este, por sua 
vez, depende da competencia dos pro- 
fessores. Ora, esses professores serao 
justamente os alunos que, atualmente, 
passam pela Faculdade. Menosprezan- 
do a teoria, cumpre-nos encarar o fato 
debaixo do ponto de vista restrito das 
oondigoes atuais. Ainda: nao devemos 
afugentar os candidatos a Sub-secgao de 
Hnguas vivas, duplicando as dificulda- 
des aos mesmos impostas. Tendo eles 
mesmos verificado nao Ihes ser pos- 
sivel estudar seriamente mais de uma 
lingua viva na Faculdade, formemos 
bons professores de italiano, de fran- 
ces, etc.; caso contrario, teremos ape- 
nas professores mediocres, ensinando 
mal varias Hnguas simultaneamente, ou 
entao correremos o risco de ver com- 
pletamente esgotado nosso recrutamen- 
to. Assim, sera inocua qualquer re- 
forma. 

Os artigos 18 (§ 1.°) e 19 estabele- 
cem para os professores interinos a 
obrigagao , num prazo de tres anos, de 
concur so perante uma Faculdade ou 
Institute Superior, devidamente habili- 
tado para tal fim pelo Ministerio da 



Educagao, para que possa obter sua ins- 
criqao definitiva nos quadros do ensino 
secundario. Bastante sensata me pare- 
ce esta proposta, mas, em boa logica e 
com a justiqa, deveriam completa-la as 
disposiqoes que esclarecem o sentido do 
artigo 15 letra d. Entendo, assim, que 
o «diploma de habilitagao» previsto no 
citado artigo, deveria ser identificado, 
no que cocicerne a Faculdade de Filo- 
sofia, Ciencias e Letras, com a licenga 
de ensino, concedida no termo do curso, 
aos alunos matriculados nesta Faculda- 
de, fim primordial de seus estudos nes- 
te estabelecimento. Em outros termos, 
consider© ilogica a legislagao atual, se- 
gundo a qual nossos alunos, uma vez 
licenciados, sao obrigados a novo con- 
curso antes de sua nomeagao para tal 
ou qual cadeira. Se nossa Faculdade 
goza, de acordo com o projeto, do direi- 
to de aquilatar do valor dos professo- 
res interinos nomeados anteriormente a 
sua fundagao, e ate mesmo, (artigo 19), 
de um direito que a habilita a julgar os 
titulos dos futures professores interinos, 
— porque novos professores nao mais 
poderao ser nomeados a nao ser que 
provem sua inscrigao nesta Faculdade 
— com mais forte razao os alunos, aos 
quais for concedido o grau, devem ser 
considerados, ipso facto, e sem outra 
formalidade, aptos para o ensino, e, 
portanto, automaticamnete, Ihes caberia 
uma cadeira, nao fosse o texto expres- 
so da Constituigao Federal, que, para 
ingresso no funcionalismo publico, exi- 
ge o concurso. Ainda; a esta exigen- 
cia da Constituigao Federal responderei, 
1.°) que a licenga, tal qual a concede- 
mos, e uma especie de concurso, com 
nao pequeno numero de eliminagoes; 
2.°) que promessas formais, nesse sen- 
tido, foram feitas aos professores es- 

tagiarios, atualmente matriculados co- 
mo alunos da Faculdade, prova evidente 
de que, em dado momento, as autorida- 
des consideravam tal medida como pos- 
sivel e, o que mais e, como legal. 

Nao ha temer, pelo menos nas espe- 
cialidades literarias, venha o numero de 
candidatos a ser superior ao dos car- 
gos a ser preenchidos; o contrario, in- 
felizmente, nos causa certo receio. E, 
como o ensino secundario, oficial ou 
oficializado, tende a um desenvolvimen- 
to consideravel, e provavel que exista 
uma proporgao entre o mimero de li- 
cenciados, embora sofra um aumento, e 
o numero de cargos postos a sua dispo- 
sigao. 

Dando de barato se torne impossivel 
a supressao dos conoursos, tomaria a li- 
berdade de lembrar a sugestao por mim 
oferecida a S. Exda. o sr. Governa- 
dor, em outubro ultimo, e pelo mesmo 
acolhida de modo cativante para seu 
autor. Tinfaa por fim esta sugestao 
garantir aos professores comissionados, 
licenciados apos as exigencias do curso, 
um cargo que Ihes permittisse a perma- 
nencia na Capita^ ate que Ihes fosse 
possivel, uma vez pelo menos, enfren- 
tar as dificuldades de run concurso. De 
fato, sendo precaria a situagao finan- 
ceira de nao poucos de entre eles, ver-se- 
iam, terminados seus estudos, obriga- 
dos a reassumir seus cargos no magis- 
terio primario, no interior do Estado, 
e, assim, carentes dos meios adequados 
para o preparo de um concurso: per- 
didos, portanto, todos os esforgos. 
Claro que nao se trata de uma disposi- 
gao legal a ser incorporada no projeto 
da reforma, mas assim de uma simples 
medida de ordem pratica. Confesso, 
alem disso, que minha primeira propos- 
ta de supressao pura e simples do con- 
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curso para os licenciados e sua nomea- 
gao automatica para os cargos vagos 
ou recem-oreados no ensino secunda- 
rio, ainda me parece preferivel. 

Desejaria, enfim, definisse o projeto 
a situagao e os direitos das licenciadas. 
Este problema se me afigura tanto mais 
digno de interesse quanto o elemento fe- 
minino constitui a quasi totalidade da 
Secgao de Letras da Faculdade de Fi- 
losofia. As licenciadas, parece-me, de- 
veria ser permitido o ingresso nos esta- 
belecimentos de carater masculine, a 
medida e no limite dos lugares vagos, 
por deficiencia de candidates do sexo 
masculino. De modo contrario: 1.°) 
sendo Hmitado o numero de estabeleci- 
mentos femininos de ensino secundario, 
oficiais ou oficializados, essas profes- 
soras, em sua quasi totalidade, ficariam 
sem fungao; 2.°) sendo notoriamente 
insuficiente o numero de professores 
licenciados para essas especialidades, 
algumas cadeiras de portugues e latim, 
e principalmente as de linguas vivas, 
permaneceriam vagas, e assim, por fal- 
ta de professores imlbuidos do espirito 
da Reforma, a ipropria Reforma, em 
tais condigoes, nao passaria de letra 
morta. 

* * * 

Tais as sugestoes que me ocorreram 
a leitura do projeto do prof. Fantappie. 
De modo algum prejulga'm as observa- 
goes que poderia apresentar a respeito 
da Reforma do Regulamento da Fa- 
culdade (que ate agora nao me chegou 
as maos), de modo especial na parte 
referente aos periodos de estudos, or- 
ganizagao da licenga, estagio de ensino, 
conferencias pedagogicas, regime e 
condigoes dc prerrogativas de doutora- 
mento, etc. Nao passam elas de uma 

contribuigao eficaz e leal a reforma do 
Ensino Secundario, levando em conta a 
minha experiencia pessoal e tambem as 
condigoes particulares do meio e, en- 
fim, a importancia primordial de seme- 
Ihante assunto para a formagao das 
elites e o progresso da cultura no Es- 
tado que muito me honrou, solicitando 
minha colaboragao». 

XI 

RELAQOES COM O CONSELHD 
UNIVERSITARIO 

Como esta Faculdade nao possui ain- 
da a sua Congregagao, o Conselho Uni- 
versitario faz as vezes desta, motivo 
por que trazemos para estas paginas 
algumas das suas decisoes mais impor- 
tantes, aquelas, sobretudo, cuja solugao 
possa assumir um carater decisivo e que 
se reflita sobre interesses gerais do en- 
sino. 

A primeira, e a mais importante, re- 
fere-se a um piano de modificagao na 
Secgao de Ciencias Naturais, ao modo 
de interpretagao dc art. 112' do nosso 
Regulamento, e a uma proposta de des- 
dobramento de catedra: 

A — PLANO DE MODTFICAgOES 
PROPOSTAS AO REGULAMENTO 
DA FACULDADE DE FILOSOFIA 
E SUBMETIDAS A APROVAgAO 
DO CONSELHO UNIVERSITARIO 

Exposigao de motives 

Senhores Conselheiros; 
0 Regulamento da Faculdade de Fi- 

losofia, Ciencias e Letras, sem similar 
no ambiente nacional, feito sob a pre- 
mencia do tempo e sem certa elastici- 
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dade de execugao, porisso que preso a 
pontos fixos do padrao federal, tinha 
que apresentar iforgosamente imperfei- 
goes e falhas, algumas imprevisiveis no 
piano abstrato das regulamentagoes, e 
outras que resultariam da necessidade 
de desdobramento e maior expansao das 
catedras, verificaveis somente ao com- 
passo do desenvolvimento do ensino. 

Nao e de estranhar, portanto, que, 
nao obstante o pouco tempo decorrido 
da aprovagao do Regulamento, haja, 
desde ja, raotivo para que o Conselho, 
deliberando em sua sabedoria, reconsi- 
dere alguns pontos em que a pratica ja 
demonstrou a insuficiencia da regula- 
mentagao atual, dispensando a acolhida 
que julgar acertada as solugoes pro- 
postas na presente exposigao. 

a) — Sub-secgao de Ciencias Naturais 

1. A Sub-secgao de Ciencias Natu- 
rais, desenvolvida em tres anos, como 
todos os demais cursos da Faculdade 
de Filosofia, Ciencias e Letras, neces- 
sita de uma revisao urgenlte na sua se- 
riagao, sob pena d'e falhar nas suas fi- 
nalidades. 

O art. 10 do dec. 6.283, de 25 de 
Janeiro de 1934, que criou a Universi- 
dade de Sao Paulo, distribui da se- 
guinte forma as materias da Sub-secgao 
referida; 

1.° ano — Fisica Experimental, Mi- 
neralogia (inclusive petrografia), Bio- 
logia Geral, Botanica, Zoologia; 

2.° ano —■ Geologia, Quimica Bio- 
logica, Botanica, Zoologia, Fisiologia 
Geral; 

3.° ano — Biologia Geral, Fisiologia 
Animal, Fisiologia Vegetal, Geologia. 

Baseado nessa distribuigao, o Regu- 
lamento da Faculdade, baixado com o 
dec. n. 7.089, de 6 de abril de 1935, 
assim estalbeleceu, no seu art. 12, a 
nova distribuigao de cadeiras : 

1.° ano — Fisica Geral e Experimen- 
tal, Quimica, Mineralogia, Biologia Ge- 
ral, Botanica, Zoologia; 

2.° ano — Petrografia e Paleontolo- 
gia, Biologia Geral, Bioquimica, Bo- 
tanica, Zoologia; 

3.° ano — Geologia, Botanica, Zoo- 
logia. 

Estabeleceu mais o art. 12 do Regula- 
mento que, nas cadeiras de Zoologia, 
Botanica e Biologia, o ensino tera ca- 
rater rotative. 

2. De acordo com o Regulamento, 
pois, o primeiro ano da Sub-secgao de 
Ciencias Naturais oompoe-se de seis ca- 
deiras; quatro verdadeiramente de Cien- 
cias Naturais, que sao as de Minera- 
logia, Biologia, Botanica e Zoologia, e 
duas complementares, que sao as de 
Quimica e de Fisica. E' certo que o 
dec. 6.383 previra, no primeiro ano, 
apenas cinco cadeiras, que eram todas 
as constantes do Regulamento, menos a 
de Quimica. O espirito desse decreto, 
contudo, era o de estabelecer, paralelo 
ao curso de Ciencias Naturais, o curso 
complementar, tanto assim que previa 
a cadeira de Quimica Biologica no se- 
gundo ano. Pareceu aos elaboradores 
do Regulamento que, dentro desse es- 
pirito, cabia e se irapunha mesmo a 
criagao itambem de uma cadeira comple- 
mentar de Quimica, no primeiro ano, 
por ser materia a que os alunos terao 
forgosamente de recorrer em todas as 
cadeiras da Sub-secgao, cujo estudo se 
desdobra pelos tres anos do curso, com 
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excepgao da cadeira de Biologia Geral, 
que consta somente de dois anos. 

3. Poder-se-ia talvez imaginar uma 
solugao para o excesso de cadeiras no 
primeiro ano, passando a de Biologia 
Geral para o 2.° e o 3.° anos. Desse 
modo, no primeiro ano ficariam cinco 
cadeiras. 

Mas essa solugao e inexeqiiivel. A 
cadeira de Biologia Geral e ledonada, 
como ficou dito, em dois anos, e e in- 
dispensavel que os alunos estudem, em 
primeiro lugar, a primeira e em segundo 
lugar a segunda parte. Em outras ca- 

deiras, em que tambem se estabeleceu 
o ensino rotativo, tal obrigagao nao 
existe, pois nenhum inconveniente re- 
sulta de ser o curso iniciado por esta 
ou aquela parte da materia. Como isso, 
entretanto, nao se da com a Biologia, 
tomou-se forgada a inclusao da cadeira 
nos tres anos, visto como, para os alu- 
nos que enlrarem para a Faculdade nos 
anos impares, ela se lecionara no 1.° e 
no 2.° anos, e para os que entrarem nos 
anos pares ela se deslocara para o 2'.° 
e 3.° anos. O quadro abaixo esclarece 
melhor a questao; 

1935 1936 1937 1938 1939 
l.o anno l.a parte l.a parte l.a parte 
2.o anno 2'a parte l.a parte 2.a parte l.a parte 
3.0 anno 2.a parte 

Como se ve, as turmas matriculadas 
nos anos pares fazem a cadeira no 2.° 
e 3.° anos, e as dos anos impares fa- 
zem-na no 1.° e no 2.° anos, pois nos 
anos impares sera lecionada a primeira 
parte e nos anos pares a segunda. 

4. Outro alvitre, para evitar a so- 
brecarga de materias, seria o desdobra- 
mento do ourso. A cadieira de Minera- 
logia, Geologia e Petrografia poderia 
passar para as Sub-secgoes de Ciencias 
Fisicas e de Ciencias Quimicas, e as 
demais cadeiras do curso de Ciencias 
Naturais permaneceriam fazendo parte 
desta, uma vez que todas sao ciencias 
biologicas. Alguns argumentos de or- 
dem pratica, entretanto, mostraram que 
nao seria conveniente essa solugao. 
Em primeiro lugar, sendo uma das 
finalidades da Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras formar professores 
aptos para o ensino secundario, isso 

nao se daria em relagao aos que pro- 
curassem a Sub-secgao de Ciencias Na- 
turais. Nos cursos ginasiais, como es- 
tao atualmente organizados, existe a 
cadeira de Historia Natural, em que se 
ensina, ao mesmo tempo, Zoologia, Bo- 
tanica e Mineralogia. Excluir do curso 
da Faculdade a cadeira de Mineralogia 
importaria em formar professores de 
Kistoria Natural, que podiam ser ex- 
celentes no ensino da Zoologia ou da 
Botanica, mas que nao poderiam ensi- 
nar a Mineralogia. Essa solugao tinha, 
pois, de vir acomparthada de outra, de 
carater geral, e que seria a reforma do 
ensino secundario nesse particular, com 
o desdobramento da cadeira de Histo- 
ria Natural, de acordo com essa su- 
gestao. Seria, pois, uma solugao dificil 
e dispendiosa, visto como obrigaria a 
existencia, nos ginasios, de dois profes- 
sores de Historia Natural. O argumen- 



— 152 — 

to, porem, que com maior vigor repeliu 
essa sugestao foi o de que, por essa 
forma, afastando-se a cadeira de Mi- 
neralogia e Geologia da Sub-secqao de 
Ciencias Naturais, para coloca-la entre 
as Ciencias Quimicas e Fisicas, se Ihe 
tiraria o cunho naturalistico. E esse 
cunho e indispensavel, sobretudo no 
Brasil, onde temos ainda poucos tecni- 
cos em Geologia e Mineralogia, e onde 
essas Ciencias precisam ter um desen- 
volvimento consideravel. 

5. Anexos aos demais estabelecimen- 
tos de ensino universitario, ja funcio- 
nam os cursos do Colegio Universitario, 
cujos resultados serao inegaveis em um 
futuro proximo. Na Faculdade de Fi- 
losofia, Ciencias e Letras, entretanto, 
esse curso previo ainda nao se acha 
instalado. Ate 1937, esta estabelecido 
que os candidates aos seus cursos fi- 
carao sujeitos apenas ao exame vesti- 
bular. Mas, por maior rigor que neste 
se empregue, nao sera facil obter ho- 
mogeneidade nas turmas — o que, sem 
duvida, se alcangara com o Colegio Uni- 
versitario. Na Sub-secqao de Ciencias 
Naturais, sobretudo, essa falha e mais 
sensivel, porque, sem conihecimentos so- 
lidos de Quimica, de Fisica e de Ma- 
tematica, nao poucas dificuldades se 
apresentarao ao aluno. O sistema es'a- 
belecido — dos cursos complementares 
de Quimica e de Fisica, paralelamente 
as demais cadeiras, — no primeiro 
ano da Sub-secgao — nao corrige essa 
faliha, porque se torna quasi iniitil o 
estudo simultaneo das materias basicas 
e de outras em que estas sao aplicadas 
no pressuposto de seu conhecimento 
completo. No mundo intelectual, como 
no mundo fisico, os alicerces, por de- 
finigao, tern que ocupar as bases e nao 
os intersticios das construgoes. 

6. Uma tinica solugao, parece-nosr 
se impoe, para corrigir essa falha; a da 
criagao de um curso previo para os 
candidates a Sub-secgao de Ciencias 
Naturais. Ou melhor; a elevagao, para 
quatro anos, do curso de Ciencias Na- 
turais. No primeiro ano, far-se-a o es- 
tudo de Quimica, de Fisica e de Mate- 
roatica, segundo programas organizados 
em colaboragao com os professores de 
Ciencias Naturais e em que estejara 
previstos todos os pontos indispensa- 
veis aos respeotivos cursos. Ministradas 
desse modo, amplamente, as bases im- 
prescindiveis ao estudo das varias ca- 
deiras fundamentals da Sub-secgao de 
Ciencias Naturais, o curso desta se ini- 
ciaria no segundo ano, com as mesmas 
cadeiras que atualmente a compoem, 
excluidas as complementares. Para os 
alunos, havera toda a conveniencia na 
solugao proposta, porquanto, embora 
obrigados a mais um ano de estudos, 
nao serao forgados a um pesada so- 
brecarga de materias, sobretudo no pri- 
meiro ano. E o ensino ganhara extra- 
ordinariamente em eficiencia, pois o 
estudo das Ciencias Naturais se farla 
de modo normal, com a verificagao real 
de conhecimentos basicos e sem a ne- 
cessidade, notada no corrente ano, de 
voltarem os professores ate as bases, 
avivando os conhecimentos dos alunos, 
para depois poderem explanar o ponto 
desejado. 

7. Esse primeiro ano tera canater 
facultative. Os alunos que se julgarem 
em condigoes de entrar diretamente no 
segundo ano deverao sujeitar-se apenas, 
alem dos exames vestibulares, as pro- 
vas finals das materias que constituem 
os programas do primeiro ano. 

Esta nova disposigao das cadeiras po- 
dera ser acompanbada de uma regula- 
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men'agao mais concessiva quanto ao 
tempo e dura^ao do curso, de modo 
que os alunos possam fazer os tres ou 
quatro anos em seguimento continuo 
ou desconti'nuo, a vontade. A licen- 
ciatura na Secgao de Ciencias Natu- 
rais obriga a freqiiencia e aprovaqao 
nas quatro cadeiras fundamentais. Mas, 
se ao aluno convier fazer o curso em 
maior tempo, que Ihe seja facultada 
essa regalia. Apenas, se deve estabele- 
cer que a licenciatura em Ciencias Na- 
turais sera concedida somente ao aluno 
que tiver obtido aprovaqao em todas 
as cadeiras fundamentais, seja em tres, 
em quatro ou mais anos. 

b) — Aplicagao da lei federal que 
concede ao aluno a possibilidade de 
cursar uma determinada disciplina, 

isoladamente. 

8. Outro ponto de modificaqao no 
Regulamento, que submetemos a apro- 
vagao do Conselho, e o seguinte: 

O seu art. 112, repetindo disposiqao 
do § unico do art. Ill da lei que criou 
a Universidade de S. Paulo, permite ao 
candidato 

cinscriqao em qualquer das Sec- 
qoes ou Sub-secqoes para fazer 
o curso completo, de tres anos, 
ou o curso de uma ou mais dis- 
ciplinas de escolha livre, segun- 
do o criterio da especializaQao». 

A comipreensao desse artigo, como ja 
tivemos ocasiao de exarar, em face de 
casos concretos, parece que deva ser o 
seguinte. Cada curso, considerado iso- 
ladamente, e indissoluvel: dentro de 
um determinado curso, nao e permitido 
ao aluno, por'anto, escolher para fre- 
qiientaqao, tais e quais disciplinas, de 

que se compbe a sua totalidade. Masr 
ao lado disso, deve haver cadeiras in- 
dependentes, a que se re fere o disposto 
no Regulamento. Por outro lado, o 
fim da Faculdade nao e exclusivamen- 
te o de formar professores, dos quais 
se deveria exigir uma cultura mais la'a, 
de carater generalizado. E' tambem, e 
principalmente, o de formar homens de 
ciencia, que possam aprofundar o estu- 
do de uma unica e determinada materia. 
Haveria tambem vantagem em que, ou- 
vidos os respectivos professores, fossem 
especificadas, no Regimento Interno, 
quais as cadeiras que estariam em con- 
diqoes de serem consideradas indepen- 
dentes, para a aplicabilidade do texto 
legal. 

A providencia da lei e, pois, salutar e 
deve ser mantida. Mas o Regulamento 
atual, acolhendo essa disposiqao, nao da 
nenhum destino aos estudantes que se 
tenham valido dela para seguir o curso 
de uma so cadeira. Os que fizeram o 
curso completo — voltando ainda a 
Sub-secqao de Ciencias Naturais, que e 
a que melhor exempli fica o caso — 
obterao a licenciatura em Ciencias Na- 
turais, mas os que fizerem em uma ca- 
deira apenas, a de Botanica ou a de 
Biologia, por exemplo, que titulo ou 
diploma Ihes serao outorgados? Pare- 
ce-nos que um certificado da termina- 
qao do curso e a possibilidade de dou- 
toramento apos a defesa de tese, de um 
trabalho de real valor cientifico ou 
uma contribuiqao intrinsecamente valio- 
sa, feita dois anos depois da formatura, 
Hies poderiam ser conferidos com toda 
a justiqa. Surge ai, porem, outra di- 
ficuldade. Devera o candidato que de- 
sejar doutorar-se defender tese perante 
uma banca constituida unicamente pelo 
professor em cuja disciplina se especia- 
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lizau? ou por uma comissao examina- 
dora mais vasta? Cremos q-ue o mais 
acertado seria obriga-lo, por ocasiao da 
defesa da tese, a daze-la perante uma 
comissao presidida pelo examinador nato 
e mais dois professores da Sec^ao, a 
cujas cadeiras, como materias subsidia- 
rias, estaria tambem obrigado a prestar 
exame final vago. 

Os licenciados em Ciencias Naturais, 
e bem de ver, continuarao a ter o di- 
reito ao doutoramento pelo processo 
que Ihes garante o Regulamento; defe- 
sa de tese, a livre escolha, feita dois 
anos apos a formatura e perante banca 
constituida na forma regimental. Re- 
ceberao, entao, o tftulo de «doutor em 
Ciencias Naturais», ao passo que os 
primeiros teriam o titulo de «doutor» 
em determinada disciplina. 

c) — Desdobramento da catedra de 
Literatura Luso-Brasileira 

9. Finalmente, a catedra de Litera- 
tura Luso-Brasileira, pela dificuldade 
de seu preenchimento, impondo, como 
o faz atualmente, conhecimento profun- 
do das literaturas de dois povos, afins 
pela origem, pela tradigao historica e 
pela lingua comum, mas afastados pela 
peculiaridade de seu desenvolvimento 
mental e literario, precisa ser desdo- 
brada em cadeiras de Literatura Por- 
tuguesa e de Literatura Brasileira. 

Regulamentagao 

De tudo quanto ficou exposto, pode- 
mos extrair, sob a forma de artigos, a 
serem introduzidos no Regulamento, as 
seguintes conseqiiencias; 

d) Emendas e aditivos ao Regula- 
mento : 

O art. 12 do Regulamento ficara 
assim redigido: 

Art. 12 — E' a seguinte a distribui- 
qao da Sub-secqao de Ciencias Naturais; 

1.° ano (Curso Facultative) Fisica 
Quimica 
Matema- 
tica 

2.° ano — Mineralogia 
Biologia Geral 
Botanica 
Zoologia 

3.° ano — Petrografia. Paleontologia 
Biologia Geral 
Bioquimica 
Botanica 
Zoologia 

4.° ano — Geologia 
Botanica 
Zoologia 

Acrescente-se, entre os arts. 12 e 13 
do atual Regulamento, o seguinte; 

Art. — O primeiro ano destina-se 
exclusivamente aos alunos que hajam 
feito os exames vestibulares e nao te- 
nham requerido a sua matricula dire- 
tamente no 2° ano. 

§ 1.° — Os alunos que requererem 
matricula diretamente no 2.° ano deve- 
rao, depois de aprovados em exame 
vestibular, submeter-se as provas finais 
das materias que constituem o primeiro 
ano, de acordo com os respectivos pro- 
gramas, e, so se aprovados nas mesmas, 
poderao obter matricula diretamente no 
2.° ano. 

Acrescente-se, onde convier: 
Art. — A licenciatura no curso de 

Ciencias Naturais exige a freqiiencia e 
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o exame das quatro materias que Ihe 
constituem a substancia, podendo, no 
entanto, o aluno fazer o curso em tres 
anos seguidos ou em mais tempo, con- 
forme Ihe iconvenha. 

Art. — O candidate que houver feito 
o curso de uma disciplina isoladamente e 
obtido a aprovagao final recebera um 
certificado de freqiiencia no qual se re- 
gistarao as notas alcangadas, sendo-lhe 
ainda facultado doutorar-se na mesma 
disciplina se, ao cabo de dois anos, e 
observado o que preceitua o artigo 152 
do Regulamento, defender tese perante 
uma banca examinadora, da qual fagam 
parte, como membro nato, o professor 
da cadeira em questao, e mais dois pro- 
fessores de cadeiras afins da respectiva 
Secgao, e que serao consideradas como 
disciplinas secundarias. 

§ unico — O agrupamento entre a 
cadeira fundamental e as que Ihes de- 
vam ser consideradas subsidiarias, sera 
descriminado no Regimento, bem como 
as cadeiras que devam ser consideradas 
independentes, para a aplicabilidade do 
artigo 112 do Regulamento. 

Art. — O candidate que defender 
tese, tendo feito o curso de uma so 
disciplina, recebera o grau de doutor, 
restringindo-se a enunciagao do seu ti- 
tulo a materia cursada. 

Art. — A cadeira de Literatura Luso- 
Brasileira fica desdobrada em Literatu- 
ra Brasileira e Literatura Portuguesa. 

Sao Paulo, 12 de dezembro de 1935. 

a) A. de Almeida Prado 

e) ANEXOS. 

PROGRAMAS FEITOS A PEDIDO 
DO DIRETOR PARA FUNCIO- 

NAMENTO DOS CURSOS PRE- 
VISTOS NA MODIFICACAO PRO- 

POSTA 

Programa para os alunos do curso 
de Ciencias Naturals: 

Quimica inorganica 

(Prof. H. Hauptmann, assistente con- 
tratado da catedra de Quimica). 

Nogoes fundamentais: 
Elemento. Combinagao. Mistura. 
Atomo. Molecula. , 
Peso atomico. Atomo-grama. 
Peso molecular. Molecula-grama 

Leis fundamentais: 
Lei da conservagao da materia. 
Lei das proporgoes definidas e 
multiplas. 

O ar e seus componentes; 
Oxigenio 
Nitrogenio 

A agua e seus componentes; 
PTidrogenio 

Os metaloides mais importante; suas 
combinagoes e reagoes analiticas: 

Cloro. Bromo. lodo 
Enxofre 
Combinagao do nitrogenio 
Fosforo 
Carbono 
Silicio 

Os metais mais importantes; suas rea- 
g5es e combinagoes: 

Sodio 
Potassio 
Calcio 
Aluminio 
Zinco 
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Manganez 
Ferro 
Cobre 
Mercuric 
Chumbo 
Arsenico 
Estanho 

A lei da agao das massas e suas con- 
scqiiencias; 

Dissociagao electroll'tica 
Produto da solubilidade 
Teoria da precipitagao 

Quimica organica 

Os principios da analise quimica orga- 
nica. As fungdes mais importantes da 
serie alifaitica: 

p. e. Carbohidratos 

Halogenetos 
Alcoois 
Acidos 
fiteres 
Aminas 
Nitrilas 
Aldeidos 
Cetonas 
Ureia 

As fungoes mais importantes da serie 
ciclica: 

p. e. Benzeno, Anilina, Fenol, 
Acido benzoico, Naftalina, 
etc. 

As fungoes mais importantes da serie 
hetero-cidlica; 

p. e. Piridina. Pirol. Furan. 

Combinagoes importantes encontradas 
na natureza; 

p. e. Graxas 

Assiicarcs e hidratos de 
carbono 
Corpos proteicos. 

Ffsica 

(Dr. Anfonio Scares Romeo, encarre- 
gado do curso de Fisica, da Secgao 

de Ciencias Naturais). 

1 — Introdugao. Objeto e metodos 
da fisica. Leis. Terias. A materia, 
seus estados. Hipotese molecular. Mas- 
sa das moleculas. Numero do avogra- 
do. O movimento das moleculas e teo- 
ria cinetica dos gases. Nogoes sobre o 
movimento browniano. Os atomos. 

2 — Medida das grandezas fisicas. 
3 — Nogoes da cinematica e da es- 

tatica. 
4 — Nogao de trabalho e potencia. 

Energia. 
5 — Nogoes sobre maquinas simples. 

Genero alavanca, genero piano incli- 
nado. 

6 — Balanga — pesagens. 
7 — Dinamica. Principios e teore- 

mas de dinamica. 
8 — Nogao de pressao. Teorema ge- 

ral da hidrostatica. Teorema de Ar- 
quimedes. Teorema de Pascal. 

9 — Equilibrio dos vasos comunican- 
tes. Manometros e barometros. Medi- 
das das pressoes elevadas. Barometro 
truncado. Vacuometro. 

10 —1 Dessimetria, 
11 — Tensao superficial — capilari- 

dade. 
12 —• Mistura dos gases. Dissolugao 

dos gases nos liquidos. 
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13 — NogSes de hidrodinamica — 
Ciscosidade. 

14 — Nogoes de trigonometria. Mo- 
vimetrto harmonico. Movimento circular 
e uni forme. Representagao vectorial. 
Composigao de movimentos harmonicos. 
Representagao cartesiana. 

15 — Propagagao do movimento har- 
monico. Nog5es sobre ondas e sua 
transferencia, Ondas estacionarias. 

16 — Nog5es de actistica. Qualida- 
des dos sons. Cordas soooras, tubos 
sonoros. Ondas estacionarias. 

17 — Analise e sintese dos sons. 
Sons, ultra-sons, infra-sons. Instrumen- 
tos aciisticos. 

18 —• Termometria. Dilatagao dos 
solidos e liquidos, 

19 — Dilatagao dos gases. Equagao 
dos gases perfeitos. 

20 — Calorimetria. Metodo das mis- 
turas. Metodo da fusao do gelo. Ga- 
lores especificos. Poderes calorificos. 
Termoquimica. Calor animal. Constan- 
te solar. 

21 — Fusao e solidificagao. 
22 — Vaporizagao. 
23 — Sufolimagao. Equilibrio de um 

corpo em seus tres estados. Ponto 
triple. Temperatura critica. Continui- 
dade do estado liquido e do gasoso. 
Experiencia die Andrews. Equagao de 
Van des Waals. 

24 — Liquefagao dos gazes. Iiidro- 
metria. 

25 — DissolugSes. Solugoes satura- 
das. Solug5es diluidas. 

26 — Osmose e pressao osmotica. 
Solugoes coloidais. 

27 — Condugao, convecgao e radia- 
gao do calor (energia radiante). 

28 — NogSes sobre termodinamica. 
Principio de conservagao da energia. 
Principio de equivalencia. 

29 — Principio de Carnot. Principio 
de Nernst. Principio de Le Chaletier. 
Bra won, 

30 — Nogao sobre a teoria cinetica 
dos gases. 

31 — Otica geometrica. Reflexao. 
Refragao simples. 

32 — Otica fisica. Difragao. Dupla 
refragao. Interferencias. Difusao da 
luz. 

33 — Polarizagao. Polarizagao rota- 
toria. 

34 — Dispersao da luz. Analise es- 
pectral. Riscas do espetro. Espetros de 
emissao e de absorpgao. 

35 — Eletricidade. Generalidades. Os 
14 modos de eletrizagao. AtragSes e 
repulsoes. Localizagao da eletricidade 
na superficie dos condutores. Cilindro 
de Faraday. Eletroscopio. Densidade 
eletrica. 

36 — Fenomenos de influencia. Cam- 
pos newtonianos ou coulombianos. 

37 — Potencial e capacidade eletricas. 
Eletrometros. 

38 — Condensadores eletricos e ma- 
quinas eletrostaticas. 

39 — Corrente eletrica. Agoes qui- 
micas da corrente. Eletrolise. Leis de 
Faraday. 

40 — Dissociagao eletrolitica. Teo- 
ria de Airrhenius, o pH, sua determi- 
nagao. 

41 — Efeitos calorificos da corrente. 
Lei de Joule. Resistencia eletrica. 

42 — Geradores e receptores de ener- 
gia eletrica. Lei de Ohm. Leis das 
correntes derivadas. Ponte de Whea- 
tstone. 



43 — Polarizaijao, /pillhas hidroeletri- 
cas, acumuladores. 

44 — Magnetismo. Campo magneti- 
co. Fluxo magnetico. 

45 — Eletromagnetismo. Lei de Biot 
et Savart. Lei de Laplace. 

46 — Imantagao. Intensidade e indu- 
gao magnetica, Histerese. Eletroimans. 

47 —• Galvanometro e suas aplica- 
Qoes. 

48 — Indugao eletromagnetica. Auto- 
indugao. Leis de Faraday e de Lenz. 

49 — Nogoes sobre as maquinas di- 
namo alternadas. Impedancia. Intensi- 
dade e diferenga de potencial eficazes. 
Correntes polifasicas. 

51 — Nogoes sobre os motores ele- 
tricos. 

52 — Nogoes sobre os transformado- 
res. Bolbinas de indugao. 

53 — Oscilagoes eletricas. Alta fre- 
qiiencia. 

54 — Descargas nos gases rarefeitos. 
Raios caoticos, raios positives, raios X. 

55 — Atomo de Bobr. Eifeito foto- 
eletrico. 

56 — Radio - atividade. Transmuta- 
gao dos elementos. 

57 — As novas concepgoes da fisica. 
As teorias de Fresnel e de Maxwell. 
A relatividade de Einstein. Principio 
da constancia da celeridade da luz. 
Principio de relatividade restrita e ge- 
neralizada. 

58 —i Incandescencia e luminescencia. 
FTipotese dos «quanta». A atomo de 
Bohr e as riscas. Efeitos diversos: 
Compton, Raman, etc. 

59 — Ondulagoes e «quanta». As on- 
das associadas. Mecanica ondulatoria. 

Observagoes 

Os pontos ns. 57, 58 e 59, do presente 
programa serao complemento ao estudo 
da Fisica, mas nao entrarao em exames. 
O ourso sera teorico-pratico, prindlpal- 
mente pratico, reduzindo-se ao minimo 
o desenvolvimento matematico. As au- 
las serao em numero de tres por sema- 
na, sendo duas teoricas e nma praticfi. 

Nas aulas praticas de laboratorio, os 
alunos farao, por indicagao do profes- 
sor, registos de experiencias, por meio 
de graficos ou tabelas, para se habitua- 
rem ao verdadeiro metodo das ciencias 
de observagao. 

Se o tempo o permitir, serao desen- 
volvidas algumas outras teorias impor- 
tantes, tais como a da ionizagao dos ga- 
ses, a das ilrutuagoes, etc. 

Matematica 

(Dr. Omar Catunda, assistente, cienti- 
fico da Catedra de Ciencias 

Matematicas). 

Algebra 

1 — Niimeros inteiros; operag5es e 
suas propriedades. Numeros negatives 
e fracionarios. 

2 — Algaritmo algebrico. Mono- 
mios e polinomios. Produtos notaveis. 
Divisao por monomio. 

3 — Equag5es e problemas do 1.° 
grau. Resolugao analitica e grafica. 

4 — Desigualdade. Inequag5es do 1.° 
grau. Estudo elementar dos maximos e 
minimos. 

5 — Divisao de polinomios. Divisi- 
bilidade, fatoragao, maximo comum di- 
visor. 
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Fragoes algebrica. Divisao da for- 
n n 

mula x -f a. 
x + a 

6 — Elementos de analise combinato- 
ria. Binomio de Newton. Aplicacoes. 
Nogoes elementares de probabilidade. 

7 —• Numeros irracionais, definigao e 
operagoes. Radicals aritmeticos. Ex- 
poentes fracionarios e negatives. Ex- 
ipoentes irracionais, 

8 —• Extragao de raizes de numeros 
e polinomios. Racionalizagao de fragoes. 

9 — Fungao. Fungao inteira e racio- 
nal. Sucessao. Limite dte sucessao. Se- 
rie. Fungao continua. 

10 — Igualdades, identidades e equa- 
goes. Equagoes algebricas. Racionali- 
zagao. Sistemas de Equagoes. Exem- 
plos de equagoes que se reduzem ao 
primeiro grau. 

11 — Equagoes do 2.° grau. Discus- 
sao completa do trinomio do 2.° grau. 
Grafico. Problemas. Equag5es biqua- 
dradas. 

12 — Inequagoes do 2.° grau. Ques- 
toes de maximos e minimos. 

13 — Sistemas do 2'.° grau. 
14 —i Fungao exponencial. Logarit- 

mos e suas propriedades. Uso das ta- 
buas. Mudanga de base. Logaritmos 
neperianos. 'Calculo de expressoes por 
meio de logaritmos. 

15 — Matrizes e determinantes. Pro- 
priedades. 

16 — Sistemas de equagSes lineares 
com varias incognitas. Resolugao e dis- 
cussao por meio de determinantes. 

17 — Numeros complexos; definigao 
e operag5es. Representagao grafica. 
Formula de Moivre. Resolugao das 
equagoes binomias. 

18 — Derivado de uma fungaio. Fun- 
goes algebricas e trigonometricas. Fun- 
gao primitiva. 

19 — EquagSes algebricas de qual- 
quer grau. Propriedades elementares. 
Calculos das raizes ipor aproximagao 
e por grafico. 

20 —• Nogoes sobre as equagoes di- 
ferenciais. Exemplos tirados da Geo- 
metria e da Fisica. 

Geometria 

1 — Recordagao dos principios de 
geometria. 

2 — Igualdade entre figuras planas, 
em particular, triangulos. Construgbes 
e problemas. 

3 — Perpendiculares e paralelas. 
Propriedade do ciroulo. Problemas. 

4 — Figuras eqiiivalentes. Constm- 
e problemas. 

6 — Medida de segmentos. Relagoes 
metricas no triangulo e entre figuras 
proporcionais. Problemas. 

7 —• Perimetros. Poligonos regula- 
res. Medida da circunferencia. Medi- 
da de Angulos. 

8 — Calculo de areas do circulo, etc. 
9 — Estudo elementar da elipse, hi- 

perbole e parabola. 
10 — Geometria no espago. Retas e 

pianos. Retas e pianos ortogonais e 
paralelos. Angulos. 

11 — Igualdades entre figuras no es- 
ipago. Diedros e angulos poliedricos. 

12 — Figuras solidas. Superficies 
equiiivalentes. Volumes eqiiivalentes. 

13 — Medidas de areas e volume*. 
Prisma, piramide, cilindro, co(ne, tes- 
fera.. Teoremas de Guldin. 

IS — Semelhanga e homotetia no es- 
pago. Simetria. 
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16 — Transformagao das figuras em 
geometria, homotetia, projegoes, inver- 
sao. AplicagSes. 

17 — Nogdes de geometria descriti- 
va. Reprodugao de pontos, retas e pia- 
nos. Interse^oes. 

Trigonometria 

1 — Fungoes circulares diretas e in- 
versas. Graficos. 

2 — Projegoes otogonais. Relagoes 
funidamentais entre as fiungoes trigono- 
metricas. Formulas de adigao, multi- 
plicagao e divisao de arcos. 

3 — Caloulo logaritmico das expres- 
s5es trigonometricas. Uso das tabuas. 

4 — Equag5es e identidades trigono- 
metricas. Problemas, 

5 — Resolugao de triangulos pianos. 
Problemas. 

6 — Nogao de vectos. Soma. Produ- 
to, escalas e vectorial. 

7 — Formulas de trigonometria esfe- 
rica. 

8 — Resolugao de triangulos esferi- 
•cos. Problemas. 

Geometria analitica 

1 — Representagao de um ponto so- 
bre uma reta. Mudanga de origem. 
Coordenadas cartesianas no piano. 
Equagao de uma reta. Posigoes parti- 
culares. 

2 — Intersegao de retas. Distancias 
de dois pontos. Relagoes angulares. 
Equagao normal de uma reta. Dis an- 
cia de um ponto a uma reta. 

3 — Transformagao de coordenadas. 
Coordenadas polares. 

4 — Curvas planas. Curvas algebri- 
■cas, ordem, Simetria em relagao a um 

dos eixos ou a origem. Tangente. Pro- 
blemas. 

5 — Equagao da circunferencia. Pro- 
priedades do circulo, deduzidas da sua 
equagao. Equagao em coordenadas po- 
lares. 

6 — Ellipse, hiperbole e parabola. 
Estudo analitico elementar. 

7 — Estudo de outras curvas parti- 
culares, em coordenadas cartesianas ou 
polares; sinusoide, cicloide, curva expo- 
nencial, espirais, etc. 

8 — Coordenadas cartesianas no es- 
pago. Equagoes de retas e de pianos. 
Intersegoes. Problemas. 

9 — Condigao para que um piano 
passe por um ponto ou uma reta. 

10 — Relagbes angulares no espago. 
Equagao normal de um piano. Angulos 
de retas e de pianos. Problemas. 

11 — Transformagao de coordenadas 
no espago. Coordenadas e cilindricas. 

12 — Lugares geometricos. Superfi- 
cies e linhas em geral. Superficies e li- 
nhas algebricas. Ordem. 

13 — Equagao da espera. Superfi- 
cies da revolugao. Exemplos de equa- 
goes de superficies e linhas. 

PARECER 

A essa proposta, deu o Conselho Uni- 
versitario a decisao constante dos ter- 
mos do oficio, que abaixo transcreve- 
mos: 

Of. n.0 178 da Reitoria da Universi- 
dade de Sao Paulo. — 17-3-1936. — 
Senhor Diretor. Cora referencia ao ofi- 
que acompanhou um piano de reforma 
cio n.0 433, de 10 de dezembro de 1935, 
do Regulamento dessa Faculdade, tenho 
a honra de comunicar a V. Excia.. que. 
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submetido esse piano a deliberacao do 
Conselho em sessao de 12 de fevereiro 
p.p., com o respective parecer da Co- 
missao de Legislagao e Recursos, foi 
este parecer aprovado, com um aditi- 
vo do professor Fonseca Teles.—Para 
orientagao de V. Excia. envic copia 
desse parecer, que conclui pela aprova- 
gao das modificagoes propostas, nos se- 
guintes itens: I — Sub-Sec(ao de 
Ciencias Naturais. Opinou a Comis- 
sao pela criagao de um ano preiiniver- 
sitario, facultative, para os candidates 
que apresentarem certificados de curso 
ginasial anterior a 1935, compreenden- 
do as tres materias citadas (Flsica, 
Qulmica e Matematica) cuja organi- 
zagao podera efetuar-se no Colegio Uni- 
versitario, dentro de seus cursos regu- 
lares. Para o caso dos candidates que 
concluiirem o curso complementar, na 
forma da legislagao federal em vigor. 
11 — Curso de v.ma disciplina isolada: 
Opinou a Comissao favoravelmente a 
aplicagao da lei federal, que concede ao 
aluno a possibilidade de cursar uma dis- 
ciplina isoladamente, manifestando-se, 
porem, contrariamente ao doutoramento 
em uma so cadeira. Prevaleceu, neste 
particular, o aditivo do professor Fon- 
seca Teles, que manda conferir ao alu- 
no que concluir o curso de uma disci- 
plina e defender tese o titulo de «gra- 
duado». Ill — Desdobramenlo da cd- 
tedra de llteratura luso-brasileira. Foi 
aprovado o desdobramento iproposto. — 
Rogando a V. Excia. providenciar a re- 
dagao dos novos artigos do Regulamen- 
to desse Institute, em conformidade com 
as resolugoes do Conselho, apresento a 
V. Excia. os protestos de minha estima 
c consideragao. a) Reynaldo Porchat. 
— Reitor. 

B — BOLSAS DE ESTUDO E 
COMISSIONAMENTO 

A Regimentagao das Bolsas de Estu- 
do e Comissionamento de professores, 
que figura no volume precedente, foi 
feita com fim predeterminado e com 
verba para isso especialmente votada no 
ano de 1936. Em 1937, nao havendo 
possibilidade de se chamar a concor- 
rencia professores normalistas, porque 
a isso se opunha a legislagao federal, 
em virtude do funcionamento obriga- 
torio dos cursos complementares, pare- 
ceu a esta Diretoria que nao poderia 
continuar a vigorar o mesmo sistema, 
quanto ao comissionamento. Em rela- 
gao as «bolsas de estudo», foi enviada 
ao Conselho Universitario uma consulta 
consubstandada no oficio que passamos 
a transcrever e a respectiva resposta 
dada pelo Conselho: 

«Of. n. 597 — 5 de Agosto de 1936 
— Senhor Reifor. Tenho a honra de 
solicitar a V. Excia. encaminhar ao no- 
bre Conselho Universitario a consulta 
seguinte: 

No ano pasado, o Conselho Universi- 
tario, por proposta dio ilustre Diretor 
do Ensino, dr. A. de Almeida Junior, 
tomou a loiwavel iniciativa de fazer in- 
cluir no orgamento de 1936 uma verba 
especial destinada a concessao de «bol- 
sas de estudo», regulamentando, ao 
mesmo tempo, os concursos de comis- 
sionamento de professores. 

O regime de transigao que estamos 
atravessando, em materia de ensino, 
obriga-nos, contudo, a uma consulta re- 
lativamente a aplicagao dessa ideia no 
proximo ano, bem como nos subseqiien- 
tes. 

11 — ANUAIIIO 
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Com efeito, em 1937 esgota-se o pra- 
zo concedido aos portadores de certifi- 
cados de conclusao de curso ginasial, 
expedidos aite 1934, para que obtenham 
matiniaila direta no 1.° ano dos cursos 
superiores, com dispensa do curso com- 
plementar correspondente. E' de pre- 
ver, portanto, seja muito reduzido o 
ni'imero de candidates ao 1.° ano da 
Faculdade, no proximo ano. O maior 
numero de inscriqoes dar-se-a, sem du- 
vida, no Colegio Univertitario, ao qual 
sao obrigados os alunos que concluiram 
o curso fundamental em 1935 e 1936. 

A consulta que desejamos fazer ao 
Conselho e a seguinte; 

— Devem realizar-se no ano proxi- 
mo os concursos de «bolsas de estudo» 
apenas para os candidates que procura- 
rem o 1.° ano da Faculdade, ou para 
os que se destinarem ao Colegio Uni- 
versitario ? 

Imp5e-se a consulta porque, sendo 
reduzido o numero dos candidates, o 
concursd podera tornar-se menos dispu- 
tado. 

O Regulamento dos concursos so 
preve a existencia de «bolsas» nos cur- 
sos universitarios, sem se referir aos 
preiiniversitarios. Como, porem, a 
partir do proximo ano, estes, para a 
maioria dos alunos, sao considerados 
obrigatorios, seria conveniente deixar 
claro se esse Regulamento deve ser 
interpretado de modo restritivo, aplica- 
do somente ao curso propriamene uni- 
versiario, ou si deve ter interpretagao 
mais lata, abrangemdo tambem os cur- 
sos preiiniversitarios. 

Solicitando uma resoluqao do Conse- 
lho nesse sentido, reitero a V. Excia. 
os protestos de minha distinta conside- 
ragao. a) Dr. A. de Almeida Prado — 

Diretor. — Ao Exmo. Snr. Dr. Reynal- 
do Porchat — DD Reitor da Universi- 
dade de Sao Paulo». 

«Of. n. 647/1059 da Reitoria da Uni- 
versidade de Sao Paulo. — Sao Paulo, 
5 de Setembro de 1936. — Senhor Di- 
retor. — Cumpre-me comunicar a V. 
Excia. que o Conselho Universitario, em 
sessao de 3 do corente, conhecendo da 
consulta a ele formulada por V. Excia 
sobre a possibilidade de se estender o 
concurso para «lbolsas de estudo» aos 
alunos que se destinarem ao Colegio 
Universitario anexo a esse Instituto, 
decidiu aprovar o parecer da Comis- 
sao de Ensino e Regimentos, nos ter- 
mos da copia inclusa. Tenho a honra 
de apresentar a V. Excia., os protestos 
de minha estima e consideragao. — a) 
Reynaldo Porchat. Reitor. 

«PARECER» 

«0 Dr. Diretor da Faculdade de Fi- 
losofia, Ciencias e Letras consulta este 
egregio Conselho sobre se o concurso 
para «biolsa de estudo» deve realizar-se 
apenas para os alunos que procurarem o 
1.° ano daquela Faculdade ou se, visto 
a possibilidade de pequeno numero de 
candidates no proximo ano, pelo regime 
em que estamos de transigao do ensino, 
se deve estende-lo aos alunos que de- 
mandarem o Colegio Universitario ane- 
xo aquela Faculdade. — A «bolsa de 
estudo» foi criada para beneficiar alu- 
nos dos institutes universitarios e, sen- 
do o Colegio Universitario um prolon- 
gamento do curso ginasial, parece, nao 
se deve a eles estender aquela conces- 
sao. — Sao Paulo, 11 de agosto de 
1936. — aa) Altino Antunes, Raul Bri- 
quet e J. Aguiar Pupo. — Aprovado 
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em sessao de 3-IX-36 a) Murilo Men- 
des — Secretario Gerab>. 

A vista dessa decisao, foi incluida no 
orQamento de 1937 uma verba igual a 
consignada em 1936, para ser disputada 
entre os alunos que se destinassem ao 
1.° ano da Faculdade. 

C _ CONCESSAO CONDICIONAL 
DE MATRlCULAS A ESTUDAN- 
TES CUJOS EXAMES VESTIBU- 

LARES FORAM FEITOS EM 
OUTRAS FACULDADES 

O regime universitario pressupoe 
eqiiivalencias de cursos identicos, fei- 
tos embora em institutes congregados 
diferentes. O caso de que se trata no 
presente item e o de estudantes que, 
tendo feito exames vestibulares na Fa- 
culdade de Direito, pretendiam te-los 
como validos, comprometendo-se a com- 
pletar os restantes nesta Faculdade. 
Transorevemos abaixo a informagao fa- 
voravel que demos ao caso, acompanha- 
da, ao ser remetido ao Conselho, do se- 
guinte despacho: «Inscreva-se condicio- 
nalmente o candidate, de acordo com 
a informagao, consultado a respeito o 
Conselho Universitario». 

«I N FO RM A C AO» 
Requerimento: Inscrigao em exame 

vestibular — Requerente; Noedy Kra- 
henbuhl Costa — Embora as Instru- 
goes da Diretoria Nacional de Educa- 
gao estabelegam, no Capitulo «Exames 
Vestibulares», n." 6. que «nao ha, em 
caso algum, dispensa de exame vesti- 
bular», quer-nos parecer que a inscri- 
gao do candidate, nas condigoes em que 
requer, podera ser atendida. Realmen- 
te, pela certidao da Faculdade de Direi- 
to, que junta, prova ele ter sido admi- 
tido no Curso de Bacharelado mediante 

exame vestibular de Latim, Psicologia 
e Logica, Literatura, Geografia e Hi- 
giene. Para matricula na Sub-Secgao 
de Letras Oassicas e Portugues desSa 
Faculdade, caber-lhe-ia prestar exames 
vestibulares de Latim, Grego, Litera- 
tura, Historia da Lingua Portuguesa e 
Sociologia (lingiiistica e estetica). Den- 
tre esses exames, o requerente ja pres- 
tou, pois, os de Latim e Literatura, 
para ingresso em outro Insti'.uto supe- 
rior de ensino, pertencente tambem a 
Universidade de S. Paulo. Parece, pois, 
que nao fugira a exigencia da Direto- 
ria Nacional de Educagao, se se dis- 
pensar a requerente dos exames vesti- 
bulares que ja prestou, mandando que 
se submeta apenas aos demais. Com 
esta informagao, sobe o processo a des- 
pacho do Sr. Diretor, — lS-2-936». 

«INFORMACAO» — Requerente: 
Carlos Nobrega Duarte — Assumo; 
Inscrigao lem exame vestibular, com 
dispensa da materia. — Embora as Ins- 
trugoes da Diretoria Nacional de Edu- 
cagao estabelegam, no Capitulo «Exa- 
mes Vestibulares», n.0 6, que «nao ha, 
em caso algum, dispensa de exame ves- 
tibular», quer-nos parecer que a inscri- 
gao do candidate, nas condig5es em 
que requer, podera ser atendida. Real- 
mente, pela certidao da Faculdade de 
Direito, que junta ao requerimento, pro- 
va ele ter sido admitido no Curso de 
Bacharelado, mediante exame vestibu- 
lar de Latim, Literatura, Psicologia e 
Logica, Geografia e Higiene. Para 
matricula na Secgao de Filosofia, des- 
ta Faculdade, a qual se destina, caber- 
lhe-ia prestar exames vestibulares de 
Psicologia, Moral, Logica, Historia da 
Civilizagao e Latim, Dentre esses exa- 
mes, o requerente ja prestou os de La- 
tim. Psicologia e L6gica. para ingresso 
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em outro Institute superior de ensino, 
pertencente tambem a Universidade de 
S. Paulo. Parece, pois, que nao se 
fugira a exigencia da Diretoria Nacio- 
nal de Educagao, se se dispensar o re- 
querente dos exames ves'ibulares e de 
Moral. — Com esta informagao, sobe 
o processo a despacho do Sr. Diretor. 
15-2-1936. — aa) Ruy Bloem — Se- 
cretario — A. de Almeida Prado —1 

Diretor», 
«rNFORMA£AO» — Requerente!: 

Lourival Gomes Macbado — Assunto; 
Inscrigao em exame vestilbular, com 
dispensa de materias. — O requerente 
pleiteia a sua inscrigao no exame vesti- 
bular correspondente a Sub-Secgao de 
Ciencias Socials e Politicas. Tendo ja 
prestado, em 1934, como o prova com a 
certidao junta, exame de Kistoria da 
Civilizagao, Geografia, Psicologia, Hi- 
giene, Latim, Sociologia, Literatura, 
Logica, Historia da Filosofia e Nogoes 
de Ecooomia, no extinto Curso Preju- 
ridico, anexo, a Faculdade de Direito, 
e tendo sido, mediante esses exames, ad- 
mitido a matricula no curso daquela Fa- 
culdade, requer seja apenas submetido 
ao exame vestibular de Moral, para in- 
gresso na Sub-secgao referida. Nessa 
Sub-secgao, seriam os seguintes os exa- 
mes a que normalmente seria dhama- 
do: Elementos de Sociologia, Moral, 
Logica, Historia da Civilizagao, Ele- 
mentos de Economia e Estatlstica. Ve- 
rifica-se, pois, realmente, que apenas nao 
prestou o requerente, para ingresso na 
Faculdade de Direito, o exame vestibu- 
lar de Moral. Embora as Instrugoes da 
Diretoria Nacional de Educagao esta- 
belegam, no Capitulo «Exames Vesti- 
bulares», n.0 6, que «nao ha, em caso 
algum, dispensa de exame vestibular» 
quer-nos parecer que a inscrigao do can- 

didate, nas condigoes em que requer, 
deve ser aitendida, visto como, nas ma- 
te/rias para as quais requer dispensa de 
exame, ja obteve aprovagao em prova 
vestibular para outro iostituto superior 
de ensino, pertencente tambem a Uni- 
versidade de Sao Paulo. — Sobe hoje 
o processo a despacho do Sr. Diretor, 
por so ter sido apresentada nesta data 
a certidao da Faculdade de Direito. — 
19-2-1936. aa) Ruy Bloem — Secre- 
tario — A. de Almeida Prado — 
Diretor». 

PARECER 
«Of. n.0 185 da Reitoria da Univer- 

sidade de Sao Paulo ao Exmo. Sr. Dr. 
A. de Almeida Prado. Diretor da Fa- 
culdade de Filosofia, Ciencias e Letras. 
— 19-3-1936. — Senhor Diretor. — 
Comunico a V. Excia. que o Conselho 
Universitario ,em sessao de 18 do cor- 
rente, tomando conhecimento do Oficio 
n.0 489 de 19 de fevereiro p.p., dessa 
Faculdade, e, na conformidade do pare- 
cer oferecido pela Comissao de Ensino 
e Regimentos, deliberou aprovar as ins- 
crigoes dos Srs. Lourival Gomes Ma- 
chado, Noedy Krahenlbiil Costa e Car- 
los Nobrega Duarte, feitas nos exames 
vestibulares desse Institute, a vista das 
informag5es que instruem as respecti- 
vas petigoes, que com o presente sao 
devolvidas a V. Excia. — Apresen'o a 
V. Excia. os protestos de minha eleva- 
da estima e consideragao. a) Reynaldo 
Porchat — Reitor». 

D — REPRESENTACAO AO CON- 
SELHO ATINENTE A MANEIRA 
DE ADMISSAO DOS PRIMEIROS 
ALUNOS A SECgAO D'E LETRAS 

DO COL6GIO UNIVERSITARIO 
Relatiivamente a este assunto, em data 

de 13 de abril, mandamos ao Conselho 



— 16S — 

a seguinte representaqao: — «De acor- 
do com o entendimento havido com o 
Sr. Secretario da Educagao e os Dire- 
tores da Faculdade de Medicina, Facul- 
dade de Direito e Escola Politecnica, 
ficamos encarregado, na qualidade de 
Diretor da Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras, de criar a Secgao 
do Colegio Universitario (5.* Secgao) 
destinada aos alunos que desejarem cur- 
sar as Sub-secgoes de Letras Classicas 
e Portugues e de Linguas Estrangeiras. 
As outras Secgoes — 1.", 2.'' e 3.a — 
destioadas a fornecer alunos para as de- 
mais Sub-secgoes desta Faculdade, fi- 
carao agregadas as Secgoes ja existen- 
tes e em funcionamento na Faculdade 
de Direito, na Faculdade de Medicina e 
na Escola Politecnica, respectivamente. 
A Secgao verdadeiramenite nova, a ser 
instalada, e a que se refere a de Letras, 
desta Faculdade. Segundo dispoe a le- 
gislagao federal, os alunos que oonclui- 
rem o curso ginasial depois de 1934 se- 
rao obrigados a urn curso complemen- 
tar de dois anos, afim de poderem in- 
gressar nas Faculdades superiores; ora, 
acontece que a aplicagao rigorosa do 
texto legal iria criar uma solugao de 
continiiidade na vida escolar desta Fa- 
culdade. Os alunos que ingressarem no 
Colegio Universitario em 1936 passarao, 
em 1937, para o segundo ano do mesmo, 
e assim ficaria a Faculdade privada, por 
um ano, de receber alunos do Colegio 
Universitario. Em 1937, so poderiam 
matricular-se na Secgao de Letras, bem 
como nas demais Secgoes de seu curso, 
os alunos, em numero muito reduzido, 
que tivessem concluido o curso ginasial 
ate 1934, e, em numero ainda mais es- 
casso, os que tiverem o curso de madu- 
reza. Alem desses, poderao ainda en- 
trar, sujeitos a obrigatoriedade de exa- 

me vestibular, os diplomados por cursos 
superiores. fisses, como se tern verifi- 
cado ate hoje, sao tambem de numero 
semipre minguado. Todas essas circuns- 
tancias convergem para reduzir ao mr- 
nimo a freqtiencia nessa Secgao, como 
nas demais. — Para obviar a esse incon- 
veniente, propomos que, a exemplo do 
que se fez quando se ins^alaram as ou- 
tras Secgoes do Colegio Universitario, 
sejam os alunos admitidos ao 1.° e ao 
2.° anos das Secgdes, simultaneamente. 
No 1.° ano serao admitidos, se nao ex- 
ceder o numero de candidates ao de va- 
gas prefixado, todos os alunos que hou- 
verem terminado o ourso de ginasio de- 
pois de 1934, median'e simples reque- 
rimento. Os que houverem terminado 
o curso ginasial antes de 1934, e aos 
quais assiste mesmo o direito de plei- 
tear, ate o iproximo ano, o ingresso dire- 
to ao primeiro ano da Faculdade, pode- 
rao ser admitidos ao 2.° ano do Colegio 
Universitario, independentemente de 
concurso. Os demais serao selecionados 
por provas de concurso. — Mas, para 
se realizar essa seriagao inicial, que 
contraria o que disp5e a lei, a qual exi- 
ge dois anos de curso complementar en- 
tre o ginasio e a escola superior, torna- 
se necessaria a aprovagao do Conselho 
Nacional de Educagao as providencias 
que lembramos aqui. — Propomos, pois, 
que, afbraves d'este Conselho, sejam en- 
caminhados ao Conselho Nacional de 
Educagao as seguintes sugestoes: 1.° — 
Que, para o recrutamen'o de alunos das 
diversas Secgoes do Colegio Universita- 
rio, destinadas a preparar os futures 
alunos desta Faculdade, seja permitido 
que, inicialmente, como medida excep- 
cional, e so para o presente ano, haja 
matriculas no 1.° e no 2.° anos; 2.° — 
Terao o direito de entrar no 1.° ano, 
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mediante simples requerimecito e prova 
de haver terminado o curso ginasial de- 
pois de 1934, todcs os candidates nessas 
condigdes; 3°. — Se o numero de can- 
didates for maior que o prefixado 
(quarenta para todas as Sub-secqoes 
desta Faculdade, exoepto as de Quimi- 
ca, Fisica e Ciencias Naturais, em que 
o limite e de vinte) havera concurso 
de jprovas entre eles; 4.° para o segun- 
do ano enlrarao diretamente os alunos 
que hajam terminado o curso ginasial 
ate 1934, inclusive, aos quais assiste o 
direito atual de entrar diretamente no 
curso superior, mediante exame vestibu- 
lar; poderao tambem matricular-se no 
segundo ano os que tiverem curso de 
madureza e os que terminarem o curso 
ginasial em 1935, estes apos provas se- 
letivas de concurso, com programas or- 
ganizados pelos respectivos professores 
do Colegio Universitario e atinentes as 
materias ensinadas no 1° ano do Co- 
legio. — Pedimos ao ilustre Conselho 
Universitario que, compreendendo o al- 
cance desta medida, essencial para a 
vida letiva da Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras, ampare estas suges- 
toes e as encaminhe ao poder compe- 
tente, para que possam produzir efei- 
tos imediatos na instalagao da 5.a Sec- 
gao do Colegio Universitario, agora em 
organizagao, bem como nas demais Sec- 
g5es, ja criadas e pelas quais deverao 
passar os candidates as demais Sub-sec- 
g5es desta Faculdade. — a) Dr. A. de 
Almeida Prado — Diretor». 

Em resposta a esta representagao, re- 
cebemos o seguinte oficio; 

«Of. n.0 265 da Reitoria da Univer- 
sidade de S. Paulo ao Sr. Diretor da 
Faculdade de Filosofia, Ciencias e Le- 
tras. — 1936 — Senhor Diretor. — 

Com referencia ao seu oficio n.0 529, de 
14 do corrente, comunico a V. Excia. 
que o Conselho Universitario, em ses- 
sSo de 17 ultimo, aprovou a proposta 
dos Srs. Fernando Azevedo e Milton 
da Silva Rodrigues sobre a criagao da 
S.3 Secgao do Colegio Universitario e 
da qual vai inclusa uma copia. Apre- 
sento a V. Exicia. os protestos de mi- 
nha mais alta estima e consideragao. a) 
A. de Almeida Prado — Vice Reitor 
em exerdcio». 

SOLUCAO APROVADA 

«Proposta dos Srs. Fernando de Aze- 
vedo e Milton da Silva Rodrigues: 
Propomos que, para a constituigao da 
S.a Secgao do Colegio Universitario, que 
funciooara anexa a Faculdade de Filo- 
sofia, Ciencias e Letras, sejam instala- 
dos os dois anos do curso complementar 
ou Colegio Universitario; o primeiro, de 
classe composta de alunos que tenham 
terminado o curso ginasial fundamental 
em 1935, e que serao obrigados, de 
acordo com a lei federal, ao curso com- 
plementar completo; e o segundo, de 
classes compostas de candidates que te- 
nham terminado o curso ginasial, em 
estabelecimentos oficiais ou reconheci- 
dos, em 1934 e anteriormente, ou te- 
nhaim ieito exames de madureza, ou 
apresentem diplomas de cursos em Es- 
colas Superiores. Em um e outro caso, 
se o numero de candidates for superior 
ao de vagas, proceder-se-a a exame ves- 
tibular ou concurso de selegao. — Sao 
Paulo, 17 de abril de 1936 aa.) Fer- 
nando Azevedo, Milton da Silva Ro- 
drigues. Aprovado e msessao de 17-4- 
1936 — a) Murilo Mendes — Secreta- 
rio Gerab. 



E — VALIDACAO DE CURSOS 
IDENTICOS PROFESSADOS EM 
OUTRO INSTITUTO SUPERIOR 

UNI VERSIT ARIO 

Dois alunos da Escola Politecnica 
requereram a matncula no 2.° ano do 
curso de Ciencias Matematicas, ale- 
gando terem frequentado o 1.° em co- 
mum com os alunos da nossa Faculda- 
de, no ano anterior. Apresentamos o 
caso a consideragao do Conselho sob o 
seguinte teor: 

«Of. n.0 531 de 15-4-1936 — Senhor 
Reitor. — Tenho a honra de passar as 
maos de V. Excia., para que se digne 
encaminha-los ao Conselho Universita- 
rio, nos termos do art. 188 do Regula- 
mento desta Faculdade, os dois requeri- 
mentos iraclusos, dos srs. Fernando Jose 
de Oliveira Escorel e Joao Augusto 
Breves Filho. — Alunos da Escola Po- 
litecnica, ambos cursaram ai, em 1935, o 
1.° ano, sendo aprovados. Agora, ale- 
gando que as cadeiras do 1.° ano da 
Sub-secgao de Ciencias Matematicas 
desta Faculdade foram, em 1935, co- 
muns aos alunos da Escola Politecnica, 
requerem sejam considerados validos 
tais exames, para que tenham o direito 
de matricula no 2.° ano daquela Sub- 
secgao. — Efetivamente, as materias do 
1.° ano da Sub-secgao de Ciencias Ma- 
tematicas sao as seguintes: Geometria 
projetiva e analitica: Analise Mate- 
matica (1.* parte) ; Fisica Geral e Ex- 
perimental (1." parte); Calculo Vecto- 
rial. Lecionadas em comum para as 
duas escdlas pelos professores Luigi 
Fantappie e Gleb Wataghin, tais mate- 
rias figuram no atestado de aprovagao 
fomecido pela Secretaria da Escola Po- 
litecnica, — Parece-nos que os reque- 
rentes poderiam ser atendidos. Mas, 

para a efetivagao da matncula pelos 
mesmos requerida, e necessaria a auto- 
rizagao do Conselho Universitario, se 
este resolver dar valor, ara o curso 
desta Faculdade, aos exames das mate- 
rias comuns prestados na Esc61a Poli- 
tecnica. Reitero a V. Excia. os pro- 
testos de minha distinta consideragao. 
— a) Dr. A. de Almeida Prado. Ao 
Exmo, Sr. Reitor da Universidade de 
S. Paulo. 

RESOLUgAO DO CONSELHO 
Esta nossa consulta recebeu a se- 

guinte resposta: ^Of. n.0 260, da Rei- 
toria da Universidade de S. Paulo. — 
Sr. Diretor. Com referencia ao seu 
oficio n.0 531, de 15 do corrente, de- 
volvendo o processo, comunico a V. 
Excia. que o Conselho Universitario, 
em sessao de 17 deste mes, deferiu os 
requerimentos dos Srs. Joao Augusto 
Breves Filho e Jose de Oliveira Esco- 
rel, pedindo sejam considerados vali- 
dos os exames prestados em 1935, afim 
de se matricularem no 2.° ano da Sub- 
secgao de Ciencias Matematicas da Fa- 
culdade de Filosofia, Ciencias e Letras. 
Apresento a V. Excia. os protestos de 
minha estima e consideragao. a) A. de 
Almeida Prado. —1 Vice-reitor em exer- 
cicio. 

F — LIMITACAO DE MATRt- 
CULAS 

Manda o Regulamento, no seu art. 
109, que se limite, em tempo oportuno, a 
matncula aos diferentes cursos da Fa- 
culdade. O oficio abaixo propoe ao 
Conselho o mimero de vagas a serem 
abertas nas diferentes secgoes da Fa- 
culdade. Of. n.0 D/658. — 30-11-1936. 
— Senhor Reitor. — Estabelece o Re- 
gulamento desta Faculdade no art 109: 
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«Art. 109 — A matncula nos diversos 
cursos da Faouldade sera limFada de 
acordo com a capacidade das instalagoes 
e com as possibilidades didaticas. — 
§ unico — Essa limita<;ao sera fixada 
por ato anual da Congrega^ao, em ses- 
sao de 10 de dezembro». — Tendo o 
Conselho Universitario na forma do 
Regulamento, as fungoes de Congrega- 
gao, rogo a V. Excia. encaminhar ao 
mesmo, para que delibere na sua ses- 
sao de dezembro, a seguinte proposta 
de limitagao, que itambem se referira ao 
Colegio Universitario: Secgoes teoricas 
(Filosofia, Ciencias Sociais e Politicas, 
Geografia e Historia, Letras Classicas 
e Portugues e Linguas Estrangeiras) 
— 40 vagas. Secgoes de laboratorio 
(Ciencias Matematicas, Ciencias Fisi- 
cas, Ciencias Quimicas e Ciencias Na- 
turais) — 20 vagas. — Reitero a V. 
Excia. os protestos de minha distinta 
consideragao. a) Dr. A. de Almeida 
Prado — Diretor. Ao Exmo. Sr. Dr. 
Reynaldo Porchat, DD' Reitor da Uni- 
versidade de Sao Paulo». 

APROVAgAO DO CONSELKO 

Transcrevemos a seguir a resposta a 
nossa proposigao; «Of. 896, da Reitoria 
da Universidade de Sao Paulo. — Sr. 
Diretor. — Em resposta ao OfSdo 
D/658, de 30 de novembro p.p., dessa 
Faculdade, em que V. Excia. apresentou 
uma proposta de limitagao de niatr> 
culas para esse Institute, cumpre-me 
comunicar a V. Excia. que o Conseliho, 
em sessao de 14 do corrente, aprovou 
por unanimidade o parecer da Comissao 
de Ensino e Regimentos que opinava 
pela aprovagao integral da proposta de 
V. Excia. — Apresento a V. Excia. os 
protestos de minha elevada considera- 

gao. a) Dr. A. de Almeida Prado — 
Vice-reitor em exercicio. 

G — DISTRIBUICAO DAS MATE- 
RIAS DO CONCURSO DE SELE- 
CAO PARA O COLEGIO UNIVER- 

SITARIO 

Dependendo a distribuigao das mate- 
rias de resolugao a cargo do Conselho 
Universitario, consultou o Diretor, em 
tempo oportuno, sobre a maneira pratica 
de por em execugao o art, 40 do Regu- 
lamento do Colegio Universitario: «Of. 
n.0 D/659. — 30. 11. 1936. — Senhor 
Reitor. — Dispoe o art. 40, § 1.° do 
decreto estadual n.0 6.829, de 30/11/34, 
que regulamentou o Colegio Universi- 
tario; «Art. 40 — Havendo pedidos de 
matricula a l.a serie em mimero supe- 
rior ao de vagas, proceder-se-a a coo- 
curso entre os candidates. § 1.° — O 
concurso constara de prova escri'a de 
3 materias do 5.° ano ginasial, fixadas 
pela Congregagao do Instituto». — Na 
forma do Regulamento desta Faculdade, 
o Conselho Universitario funcionara 
como Congregagao, enquanto esta nao 
estiver constituida. — Rogo, pois, a V.. 
Excia. solicitar do digno Conselho Uni- 
versitario fixar as materias da 5.a serie 
ginasial que deverao ser exigidas no 
concurso mencionado para as varias 
Secgoes em que se divide a Faculdade, 
a saber: Filosofia, Ciencias Sociais e 
Politicas e Geografia e Historia (ane- 
xadas a 1.* Secgao do Colegio Univer- 
sitario) ; Ciencias Naturais (anexadas 
a 2." Secgao do Colegio Universitario) ; 
Ciencias Fisicas, Ciencias Quimicas e 
Ciencias Maitematicas (anexadas a 3.* 
Secgao do Colegio Universitario; Le- 
tt as Classicas e Linguas Estranjeiras 
(componentes da 5.a Secgao do Colegio 
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Universitario). — Cumpre acrescemtar 
que, na conflormidade do art. 3.° do de- 
creto federal n.0 19.890, de 18 de abril 
de 1931, que dispoe sobre a organizaQao 
do ensino secundario, sao as seguintes 
as materias da 5.' serie ginasial: Por- 
tugues, Latim, Alemao (facul'ativo), 
Geografia, Matematica, Fisica, Quimi- 
ca, Historia Natural, Desenho. Quanto 
a limitagao do numero de vagas, e feita 
consulta em separado. — Agradecendo 
a V. Excia. as prcwidencias que der 
junto ao Conselho Universitario para 
solugao desta consulta, reitero a V. 
Excia. os proteslos de minha disttinta 
consideragao. a) Dr. A. de Almeida 
Prado. — Diretor, Ao Exmo. Sr. Dr. 
Reynaldo Porchat — DD. Reitor da 
Universidade de S. Paulo». 

APROVACAO DO CONSELHO 

«Of. n.0 897 da Reitoria da Univer- 
sidade de S. Paulo. Senhor Diretor. — 
Com referencia ao Oficio D/659, de 30 
de novemlbro p.,p., em que V. Excia. so- 
licitcvu ao Conselho Universitario, fun- 
cionando como Congregagao desse Ins- 
titute, que dixasse as materias de exame 
para o concurso de admissao, em 1937, 
as diferentes Secgoes do Colegio Uni- 
versitario anexo a essa Faculdade, cum- 
pre-me comunicar a V, Excia. que o 
Conselho aprovou, em sessao de 14 do 
corrente, o parecer constante da copia 
inclusa. Reitero a V. Excia. a expres- 
sao do meu distinto aprego, a) Dr. A. 
de Almeida Prado. — Vice-reitor em 
exercicio. Ao Exmo. Sr. Diretor da Fa- 
culdade de Filosofia, Ciencias e Letras». 

«Parecer da comissao de ensino e re- 
gimento. — De acordo com o solicitado 
pelo Sr. Dire'iOr da Faculdade de Filo- 
sofia, Ciencias e Letras, esta Comissao 

e de parecer sejam fixadas as seguintes 
materias para o concurso de admissao, 
em 1937, as diferentes Secgoes do Co- 
legio Universitario, anexo aquela Fa- 
culdade ; 

1.' Secgao: 
Filosofia, Ciencias Sociais e Politicas 
e Geografia e Historia (Portugues, 
Geografia e Historia Natural). 

2.° Secgao; 
Ciencias Naturais (Fisica, Quimica e 
Historia Natural). 

3." Secgao: 
Ciencias Fisicas, Ciencias Quimicas 
e Ciencias Matematicas (Fisica, Qui- 
mica e Matematica). 

5." Secgao; 
Letras Classicas e Linguas Estran- 
jeiras (Portugues, Latim ou Grego 
e Geografia). 

Sao Paulo, 9 de dezembro de 1936. 

aa) Altino Antunes, J. Aguiar Pupo, 
Raul Briquet». 

H — SOBRE A EXECUQAO DO 
CONCURSO SELETIVO ENTRE 
ALUNOS PROVENIENTES DO 
COLBGIO UNIVERSITARIO, DOS 
CURSOS COMPLEMENTARES E 
DE OUTROS QUE TfiM, AT£ 
1937, O DIREITO DE DISPUTAR 
A ENTRADA DIRETA NA FA- 

CULDADE 

Of. n.0 S8S. — 28.7.1936. — Senhor 
Reitor. — O inicio do funcionamento 
do Colegio Universitario correspondente 
as varias Secgoes desta Faculdade veio 
criar para esta, em face do seu Regu- 
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lamento, um problema novo, a respeito 
do qual pego a V. Excia. ouvir o nobre 
Conselho Universitario. Trata-se do se- 
guinte; 

1. O § 1.° do art. 108 determina que 
«o curso complementar e facultativo 
ate 1938». Para matrkula, estabelece 
o art. 113 quais as disdplinas exigidas 
no concurso para as diversas Secgoes, 
cumprindo acrescentar que foram as 
mesmas, em cada Secgao, escolhidas en- 
tre as materias lecionadas no Colegio 
Universitario correspondente. 

2. No ano proximo, contudo, ja ha- 
veiria alunos, atualmente na 2,1 serie do 
Colegio Universitario, que disputarao 
matricula no 1.° ano das Secgoes da 
Faouldade a que se destinam. Ora, de 
acordo com o § unico do art, 53 do dec. 
6.829, de 30/11/34, que disp5e sobre o 
Colegio Universitario, e Ihe da Regu- 
lamento, — «se o mimero de candida- 
tes a matricula for superior ao mimero 
de vagas, Jiavera concurso, a que serao 
admitidos todos os inscritos, quer pro- 
venientes do Colegio Universitario, quer 
dos cursos complementares equivalentes 
existentes nos ginasios oficiais ou ofi- 
cializados». 

3. Em 1937, entretanto, havera ain- 
da alunos que, em viriude do regime de 
transigao, que entao se esgota, terao di- 
reito a ingresso direto no 1.° ano dos 
cursos, com dispensa de aprovagao no 
Colegio Universitario. Sao os que, ten- 
do feito exames de madureza, ou tendo 
concluido o ourso ginasial ate 1934, se 
encontram favorecidos, nos termos da 
legislagao federal, pelo § 1.° do art. 108. 

4. As consultas que nos parecem ne- 
cessarias, para esclarecer a efetivagao 
dos exames vestibulares no ano proxi- 
mo, sao as seguintes : 

a) Devem tais exames ser realiza- 
dos na forma do art. 113 para todos os 
alunos, provenham ou nao do Colegio 
Universitario. 

b) Deve aplicar-se esse regime de 
exames, 'com programas limitados, ape- 
nas aos candidates nao obrigados ao 
Colegio Universitario ? 

c) Ou devem ser adotados, nos exa- 
mes vestibulares, os programas estabele- 
cidos para os cursos do Colegio Uni- 
versitario ? 

5. O Regulamento do Colegio Uni- 
versitario (lei n.0 6.829, citada) deter- 
mina, no art. 61, n.0 2, que, «se o mi- 
mero de inscritos for superior ao de 
vagas, havera concurso entre todos, so- 
bre as materias do exame de admissSo, 
ressalvando o disposto no § 2.° do art. 
S9» (aplicavel so em 1935). 

Assim, para tornar bem claro o me- 
todo que deve presidir a organizagao 
dos programas de admissao as varias 
Secgoes da Faculdade, pedimos a aten- 
gao do digno Conselho presidido por V. 
Excia., para a presente consulta. 

Reitero a V. Excia. os protestos de 
minha distinta consideragao. 

a) A. de Almeida Prado, Diretor. 

Of.n.0 816 da Reitoria da Universi- 
dade de Sao Paulo. — 17.11.1936. — 
Senhor Diretor. — Com referencia a 
consulta do seu oficio n.0 585, de 28 
de julho ultimo, com unico a V Excia. 
que o Conselho Universitario, em sessao 
de 13 do corrente, aprovou o parecer da 
Comissao de Legislagao e Recursos que 
vai junto por copia. 

Apresento a V. Excia. os protestos 
de minha estima e consideragao. (a) 
Reynaldo Porchat, Reitor. 
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PARECER 

Parecer. — O Dr. Diretor da Facul- 
dade de Filosofia, Ciencias e Letras 
consulta se os exames vestibulares a 
realizarem-se em 1937, na forma do art. 
113 do Regulamento dessa Faculdade. 
sao necessarios para todos os alunos 
que se candidatem a mesma, quer pro- 
venham do Colegio Universitario, quer 
nao. 

Pensamos que se deve responder a 
consulta declarando que, nos termos do 
art. S3 § unico do Regulamento do Co- 
legio Universitario, os candidates que 
dele provierem nao estao sujeitos a con- 
curso se o numero de vagas a pre- 
enoher for superior ao numero de 
candidates porem, se for inferior, su- 
jeitam-se ao concurso seletivo para 
serem admitidos tantos alunos aprova- 
dos quantas forem as vagas a preen- 
oher. Qiuanto aos demais, nao estao 
dispensados de concurso, conforme o 
citado artigo e paragrafo e o art. 61, 
nA 2. 

A segunda consulta indaga se nesse 
exame se adotam os programas limita- 
dos ou se os programas estabelecidos 
para os cursos do Colegio Universitario. 

Pensamos que a consulta deve ser 
respondida no sentido de adotar os pro- 
gramas Hmitados, somente para essa 
prova de seleqao referente ao que dis- 
poe o art. 53, § unico. 

O terceiro ponto da consulta refere- 
se aos programas de exames vestibula- 
res, indagando se devem ser os estabe- 
lecidos para os cursos do Colegio Uni- 
versitario. 

Pensamos que se deve responder que 
nos exames vestibulares os programas 
devem ser cakados nos programas es- 
tabelecidos para os cursos do Colegio 

Universitario, e comportar grau de de- 
senvolvimento equivalente, nao sendo 
essencial, porem, que tais programas re- 
produzam ipsis litteris os estabelecidos 
para os cursos do Colegio Universita- 
rio. S. Paulo, 13 de outubro de 1936. 

Os Membros da Comissao de Legis- 
lagao e Recursos. (aa) Jorge Amieri- 
enno — Francisco Morato. 

XII 

LEGITIMAQAO DE 
MATRfCULAS CONDICIONAIS 

Devendo diplomar - se. em fins de 
1936, a primeira turma de alunos da 
Faculdade, que contava em seu seio pro- 
fessores normalistas, matriculados con- 
dicionalmente «ad referendum» do Con- 
selho Nacional de Educagao, resolveu 
o Sr. Diretor solicitar ao Exmo. Sr. 
Ministro da Educagao e Saiide Publica 
uma decisao definitiva daquele supremo 
orgao do ensino sobre a situagao dos 
referidos alunos, N6sse sentido, enviou 
ao Exmo. Sr. Dr. Gustavo Capanema, 
Ministro da Educagao e Saude Publica, 
a seguinte exposigao, em offcio datado 
de 29 de outubro; 

D/647 — 29/Outubro/36. 

Exmo. Sr. Ministro da Educagao e 
Saude Publica. 

Ao se fundar, em 1934, a Faculdade 
de Filosofia, Ciencias e Letras da Uni- 
versidade de S. Paulo, resolveu a Se- 
cretaria da Educagao e da Saude Pu- 
blica do Estado autorisar o respetivo 
Diretor, entao o eminente professor 
Dr. Teodoro Augusto Ramos, a permi- 
tir a inscrigao de professores normalis- 
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tas, que se candidatassem aos exatnes 
vestibulares. Nesse sentido, foi publica- 
do por aquele saiidoso educador o se- 
guinte edital: 

«Fago publico, para conheci- 
mento dos interessados, que os 
professores diplomados por esco- 
la normal oficial do Estado po- 
derao inscrever-se para prestar 
exames vestibulares aos cursos 
da Faculdade de Filosofia, Cien- 
cias e Letras, nos termos do edi- 
tal ja piiblicado. Uma vez apro- 
vados, serao admitidos a matri- 
cula, que sera condicionada a 
aprovacao do Conselho Nacional 
de Educagao, ao qua! vai repre- 
sentar a Faculdade. — S. Paulo, 
IS de junho de 1934. — (a) 
Teodoro A. Ramos, Dire^on). 

Nos itermos dessie edital, inscreveram- 
se em exames vestibulares, sendo apro- 
vados e matriculando-se nos cursos da 
Faculdade, condicionalmente, varies alu- 
nos que nao provinham de cursos gi- 
nasiais, mas de escolas normais do Es- 
tado. 

De entire os alunos maitriculados em 
1934, com dependencia dessa aprovagao 
das autoridades federals do ensino, al- 
guns se acham atualmente cursando o 
terceiro ano das Secgoes da Faculdade. 
Concluindo, pois, agora, o seu curso, 
torna-se urgente deixar clara a situagao 
dos mesmos. 

Legalmente, se os seus diplomas de 
normalistas nao forem equiparados aos 
certificados de 5.a serie ginasial, nao 
poderao eles ter o seu curso, feito na 
Faculdade, reconhecido pelo Governo 
Federal, por nao se terem apresentado 
ao exame vestibular e a matricula com 
as condigoes exigidas pelo n.0 I do art. 

81 do dec. 19.851, de 11 de abril de 
1931, isto e, certificado de curso fun- 
damental de cinco anos. Mas, por outro 
lado, parece de justiga que se Ihes con- 
ceda tal equiparagao, a vista dos resul- 
tados pelos mesmos obtidos nos cursos 
desta Faculdade, — cursos rigorosos de 
ensino superior e distribuidos em tres 
anos de estudos intensos, que nao po- 
deriam acompanhar se Ihes faltasse a 
base ministrada nos cursos secundarios, 
a que se re fere a lei. 

Alem disso, tais professores adquiri- 
ram, merce da matricula na Faculdade, 
uma expectativa de direito, que cumpre 
ao Governo efetivar apos a terminagao 
dos respectivos cursos. Nao seria ho- 
nesto, da parfe desta Diretoria, se, ha- 
vendo recebido tais alunos nas condi- 
goes precarias em que foram admitidos, 
nao envidasse agora todos os esforgos 
para homologagao de um ato em que os 
mesmos nao tiveram nenhuma partici- 
pagao. 

Cumpre acrescentar que tambem em 
1935 e 1936, dentro da mesma autori- 
zagao, e de acordo com- o Conselho Uni- 
versitario, foram admitidos a matricula 
novos professores normalistas, em iden- 
ticas condigoes, isto e, mediante exame 
vestibular e com matricula condicional. 

* * * 

Justifica-se, alias, facilmente o onto 
de vista que determinou essa inscrigao 
oondioional, atttorizada pelas autoridades 
do ensino em S. Paulo. O proprio de- 
creto do Governo Federal, que instituiu 
as universidades brasileiras, salienta, na 
exposigao de motives que o acompanha, 
apresentada ao Exmo. Chefe do Gover- 
no Provisorio pelo entao Ministro da 
Educagao, a necessidade de se organi- 
zar um corpo de professores do ensino 
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secundario, apto para o exercicio da 
importajntissima tarefa a seu cargo, — 
base, mesmo, de toda a reforma entao 
iniciada; 

«As lacunas do ensino brasi- 
leiro — escreveu, nessa exposi- 
Qao de motives, o sr. dr. Fran- 
cisco Campos — sao exatamente 
relativas ao corpo docente e ao 
regime escolar. Quanto ao corpo 
docente, ja mostrei as providen- 
cias tomadas em relagao ao do 
ensino secundario, cujo recruta- 
mento se passara a fazer entre 
os licenciados pela Faculdade de 
Educagao, Ciencias e Letras». 

Em outro ponto da mesma exposigao 
de motivos, acentuava ainda com mais 
precisao o ilustre titular da pasta da 
Educagao e da Saiide Publica; 

«0 ensino secundario, tal como 
o temos no Brasil, sera, ainda 
por muitos anos, e por maiores 
que sejam os nossos esiforgos, um 
ensino pobre, ineficiente e muitas 
vezes nulo, O que Ihe falfa so- 
bretudo e corpo docente de orien- 
tagdo didatica scgura e com so- 
lidos fundamentos em uma tra- 
digao de cultura, particularmen'e 
no que se refere as Ciencias ba- 
sicas e fundamentais, sem cuja 
posse plena e desembaragada se 
torna impossivel elevar os anda- 
res superiores da grande, auten- 
tica e alta cultura». 

E ainda: 

«A Faculdade de Educagao, 
Ciencias e Letras esta, como se 
ve, destinada a exercer uma 
grande influencia renovadora no 

nosso sistema de ensino, concor- 
rendo, de modo eficaz, para que 
em alguns anos de honesta e ri- 
gorosa execugao se transforme, 
das fundagoes a ciipula, o arrui- 
nado edificio do nosso ensino se- 
cundario, indigno, sab todos os 
pontos de vista, da missao que 
Ihe e reservada em todos os par- 
ses cultos, de elevar a cultura 
geral do povo ao grau das exi- 
gencias e imperatives, cada dia 
mais urgentes e rigorosos, da ci- 
vilizagao contemporanea». 

Instalando a primeira Faculdade de 
Filosofia, Ciencias e Letras do Pais, 
com um icurso anexo de Educagao, den- 
tro, portan'o, da orientagao renovadora 
tragada pelo Govemo da Uniao, o Es- 
tado de S. Paulo teve principalmente 
em mira concorrer, dentro do seu terri- 
torio, para a solugao desse problema ba- 
sic©, que e formagao do professorado 
secundario. 

Paira obter mais depressa esse corpo 
de professores secundarios, pensou o 
Governo de S. Paulo em recor-rer aos 
proprios professores primarios, ja orien- 
tados nos problemas educaciouais, e que, 
ingressando nos cursos da Faculdade, 
para a necessaria especializagao, me- 
diante rigorosos exames seletivos, per- 
mit! riam atingir-se desde logo aquela 
^finalidade. Para esse efeito, autorizou 
a matricula dos mesmos, nas condigbes 
mencionadas. E o aproveitamento de- 
monstrado por esses alunos, os primei- 
ros dos quais estao a concluir o curso 
no corrente ano, vem por em evidencia 
o acerto dessa decisao, que, para ser de- 
finitiva, necessita agora a aprovagao do 
Governo Federal, com a equiparagao dos 
diplomas desses professores, expedidos 
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por escolas normals do Estado, aos cer- 
tificados de 5.a serie ginasial. Para 
tanto, nem seria necessario que essa 
equiparaQao se fizesse indistintamente 
para todos os portadores de diploma de 
esc6la normal oficial do Estado. Bas- 
taria que uma lei federal estabelecesse 
tal regalia para aqueles que provassem 
haver-se matriculado na Faculdade de 
Filosofia, Ciencias e Letras da Univer- 
sidade de S. Paulo com a apresentaqao 
daquele diploma, e haver concluido o 
curso da mesma Faculdade, — valendo 
este curso como a comfirmaqao da sua 
aptidao inicial. 

* sjf >Jc 

Outro ponto para o qual pedimos a 
atengao de V. Excia., Senhor Ministro, 
e o que se re fere aos exames vestibu- 
lares, Determinam, com efeito, as ins- 
truqoes expedidas pela Diretoria Na- 
cional de Educaqao, de maneira abso- 
luta, que nao havera, em caso algum, 
sejam quais forem os titulos apresen- 
tados, dispensa de exame vestibular 
para ingresso nos cursos superiores. 

A Faculdade de Filosofia, Ciencias e 
Letras da Universidade de S. Paulo, ao 
se fundar, em 1934, permitiu o ingresso 
de alunos, com dispensa de exame ves- 
tibular, desde que matriculados ou di- 
plomados em cursos superiores corres- 
pondentes as seccoes a que se destina- 
vam. Em 1935, fez outras matriculas 
em identicas condigoes. Em 1936, con- 
tudo, em obediencia as expressas de- 
terminagbes da Diretoria Nacional de 
Educagao, suspendeu tal concessao. 

Esta, no entanto, vinha demonstrando 
ser de grande alcance, porque colocava 
a Faculdade de Filosofia, Ciencias e 

Letras como cupula da Universidade. 
As qualidades culturais dos seus alunos, 
em grande parte ja portadores de di- 
plomas de outros cursos superiores, tor- 
nou mais alto o nivel dos seus cursos. 

A cassagao dessa regalia determinou, 
como nao podia deixar de acontecer, 
que os cursos da Faculdade fossem pro- 
curados especialmente por alunos pro- 
cedentes de giuasios e escolas normais, 
ainda sem a maturidade necessaria para 
a realizagao de cursos de especializa- 
gao. Realmente, um medico podera fa- 
zer com maior eficiencia o curso da 
Sub-secgao de Ciencias Naturais, ou um 
engenheiro o de Ciencias Matematicas, 
ou um advogado o de Filosofia ou 
Ciencias Sociais e Politicas, do que um 
estudan'.e recem-saido de um ginasio. A 
presenga de tais elementos nos cursos 
torna, naturalmente, mais alto o nivel 
destes. 

Mas nao e so esse o inconveniente 
demonstrado pela determinagaq mencio- 
nada. Tendo os cursos da Faculdade o 
cunho de ministradores de cultura de- 
sinteressada — porque o ensino secun- 
dario nao chega a ser, para os alunos, 
uma finalidade pratka, como qualquer 
outro curso superior, que confere auto- 
maticamente o direito do exercicio de 
uma profissao — pouca atragao ofere- 
cem ao estudante que, terminando os 
cursos ginasiais, busca, num curso su- 
perior, elementos para exercer uma pro- 
fissao futura. Assim, nao e, nem pode 
ser por enquanto, grande o mimero de 
alunos da Faculdade, particularmente em 
determinadas Sub-secgoes em que se di- 
vide o seu curso. 

Aoresce a circunstancia de que a 
exigencia, atualmente em vigor, de dois 
anos de curso complementar reduziu e 
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reduzira ai'rda mais o niimero dos alu- 
nos que procuram a Faculdade de Fi- 
losofia, Ciencias e Letras. Ginasianos 
de desenvolvimento mental ainda imatu- 
ro, j ovens que terminaram apenas os 
sens estiudos secundarios, nao tem ainda 
a alta compreensao dos estudos e das 
persipectivas praticas que os cursos da 
Faculdade possam outorgar. 

Fechada que seja a Faculdade, corao 
estabelece o rigor das instrug5es atuais, 
aos normalistas e aos diplomados por 
cursos superiores, os primeiros por fal- 
ta de curso ginasial e os segundos pela 
exigencia da passagem obrigatoria pelos 
cursos complementares, — a Faculdade 
tera, ainda por muito tempo, vazios os 
seus cursos. 

Ora, levando em considera^ao os gas- 
tos vultosos que o Governo do Estado 
tem feito para arma-la convenientemen- 
te, material e cientificamente, mantendo 
um corpo docente dos melhores do pals 
e oomposto, em grande parte, de profes- 
sores estrangeiros, seria um grave de- 
feito se, limitando-se assim o niimero 
dos seus alunos ao mlnimo, nao se re- 
tirassem da sua organiza?ao didatica 
todas as vantagens que seriam de es- 
perar. 

♦ * * 

Solicitando, pois, a Vossa Excelencia 
as necessarias providencias no sentido 
de serem atendidas essas duas sugestoes, 
tenho a honra de apresentar a Vossa 
Excelencia os protestos da minha dis- 
tinta consideragao. 

Dr. A. de Almeida Prado 
Diretor 

Ao Exmo. Sr. Dr. Gustavo Capanema. 

A DECISAO DO CONSELHO NA- 
CIONAL DE EDUCACAO 

Em 18 de Janeiro de 1937, o Sr. 
Reitor da Universidade de S. Paulo, 
prof. dr. Reynaldo Porchat, enviou a 
Faculdade de Filosofia, Ciencias e Le- 
tras o seguinte oflcio, dando conta da 
decisao do Conselho Nacional de Edu- 
cagao: 

«Seiihor Diretor. 
Junto envio a V. Excia. copia do 

oflcio n. 90 da Dirctoria Geral de Edu- 
cagao e do parecer n. 204, da Comissao 
de Legislagao e Consultas do Conselho 
Nacional de Educagao. 

Apresento a V. Excia. os protestos 
de minha estima e consideragao — (a) 
Reynaldo Porchat, Reitor». 

Sao os seguintes o oflcio e o parecer 
a que se refere o Sr. Reitor: 

«Secretaria de Estado da Educagao e 
Saude Piiblica. — Diretoria Geral de 
Educagao — N.0 90 — OM/MCS. 
36/6369 — 22. — Rio de Janeiro, 14 
de Taneiro de 1937. 

Exmo. Sr. Reitor da Universidade de 
S. Paulo. — Em anexo envio a V. 
Excia. copia do parecer n. 204 da Co- 
missao de Legislagao e Consultas do 
Conselho Nacional de Educagao, una- 
nimemente aprovado em sessao de 23- 
12-936. 

Comunico ainda que, em despacho mi- 
nisterial de 4 do corrente, foi o pare- 
cer homologado nos seguintes termos: 
«Homologo o parecer. De-se conheci- 
mento dos itens o e /> ao Diretor da 
Faculdade. 4-1-937. (a) Capanema». 
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Rogo a V. Excia. dar conhecimento 
do assunto ao diretor da Faculdade de 
Filosofia, Cienicias e Letras. 

Atenciosas saudaqdes. — (a) Anto- 
nio Leal Costa, respondendo pelo expe- 
diente da Diretoria Nacional de Edu- 
cagao. 

Eis o parecer n. 204, acima referido: 

«Conselho Nacional de Educagao — 
1936 — Comissao de Legislagao e Con- 
sultas. 

Copia do parecer n. 204 — Processo 
n. 36/6369 — Lido em 16-12-936. Apro- 
vado unanimemente em 23-12-36 — (a) 
A. Lacomlbe. 

Resumo do processo 

Em oficio, enderegado ao sr. ministro, 
o sr. A. de Almeida Prado, diretor da 
Faculdade de Filosofia, Ciencias e Le- 
tras de S, Paulo, historiando os antece- 
dentes da Faculdade e a sua situagao 
atual, em face das leis do ensino, plei- 
teia a aceitagao de duas sugestoes, que 
apresenta, afim de incrementar a ma- 
tricula nos cursos da mesma Faculdade 
e, ao mesmo tempo, de salvaguardar 
interesses de alunos que nela se ma- 
tricularam condicionalmente, e que estao 
prestes a concluir esses cursos nas res- 
pectivas Secgoes. 

Tais sugestoes podem resumir-se da 
segukite maneira: Primeira: — Eqiii- 
paragao dos diplomas de normalistas, 
expedidos pelas escolas Normals oficiais 
do Estado, aos certificados de exame 
de 5." serie ginasial, para os efeitos do 
n. 1 do art. 81 do dec. n. 19.851, de 11 
de abril de 1931. isto e, certificado do 
curso fundamental de cinco anos. — Se- 
gunda: — Dispensa de exame vesti- 
bular para os portadores ere diplomas 

de cursos superiores correspondentes as 
Secgoes em que se suibdividem os cursos 
da Faculdade. 

Discussao 

A primeira sugestao desdobra-se em 
duas, que, para maior clareza da discus- 
sao e das conclusoes, estudaremos sepa- 
radamente, e que podem ser assim 
enunciadas: a) a aprovagao das matri- 
culas condicionais, efetuadas em 1934, 
1935, «ad referendum» do Conselho Na- 
cional de Educagao, de alunos diploma- 
dos nos cursos normais oficiais do Es- 
tado e habilitados nos respectivos exa- 
mes vestibulares; b) eqiiiparagao pura e 
simples, e d'e canater geral, dos diplo- 
mas expedidos pelas escolas normais do 
Estado aos certificados de exames da 
5.11 serie ginasial. 

a) As matriculas de 1934 provie- 
ram da resolugao da Secretaria da Edu- 
cagao e Saiide Publica do Estado, que 
autorizou o saiidoso professor Teodoro 
Ramos, enlao diretor da Faculdade, a 
permitir a inscrigao de professores nor- 
malistas, que se candidatassem aos exa- 
mes vestibulares, sendo, nesse sentido, 
baixado edital competente. 

Nos termos do mencionado edital, 
inscreveram-se varios professores nor- 
malistas nos exames vestibulares, sendo 
aprovados e matriculados. Tal pratica 
se repetiu em 1935 e 1936, dentro 
da mesma autorizagao e de acordo com 
o Conselho Universitario. As raz5es 
que motivaram essa deliberagao, sao 
obvias, em se traitando de uma escola 
cuja finalidade e o prepare de pro- 
fessores de curso secundario e se acham 
longamente expostas a fls. 3 e 4 do me- 
morial. Tais razoes, expos'as na frieza 
de um comentario, parecem aberrantes 
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das normas que legalmente deveriam 
ser seguidas. Entretanto, militam em 
sen favor circunstancias pra'.icamente 
ponderaveis, quais sejam; 1) o aiprovei- 
tamento, como professones seoundarios, 
de individuos ja exercitados no mais 
penoso e no mais absorvente dos ma- 
gisterios: o primario; 2) poderemos 
considerar praticamente equivalences o 
curso secundario fundamental e os cur- 
sos normals ipaulistas; 3) a aprovaqao 
desses professores nos exames vestibu- 
lares e o aproveitamento e a eficiencia 
demonstrados pelos mesmos nos cursos 
da Faculdade. Sobre assunto identico 
ja se manifestou, alias, este Conselho, 
no parecer n. 130, da Comissao de Re- 
gimentos, unanimemente aprovado em 
15 de julho ultimo, relative ao pronun- 
ciamento sobre matriculas, nas mesmas 
eondigoes, permi Idas pelo Institute Su- 
perior de Pedagogia, Ciencias e Letras. 
Assim reza o parecer: «Quanto a obser- 
vaqao, feita pela diretoria Nacional de 
Educagao, relativa a conveniencia de 
pronunciar-se este Conselho sobre a va- 
lidade das matriculas aceitas com di- 
plomas de escolas oormais, pensa a co- 
missao devem considerar-se validas so- 
men'e as matriculas nessas condigoes 
permitidas em 1936 e 1937 aos candi- 
dates que tiverem concluido o curso 
normal ate 1934». Concluindo dessa 
forma, a Comissao ressalvou a obriga- 
toriedade do curso complementar para 
os alunos a ele atualmente sujeitos. 

b) a proposigao que se inscreve "sob 
a letra «b» nao nos parece aceitavel, 
nem na simplicidade do seu enunciado, 
nem sob o aspeto focalizado pela peti- 
gao inicial, folha 4, «in fine», isto e, 
com carater de regalia especial da Fa- 
culdade, e isso pelos seguin'es motives: 
1) ser da algada do Legislative federal; 

2) por nao cogitar da obrigatoriedade 
do curso complementar, atualmente exi- 
xido para matricula nos cursos supe- 
riores, como judiciosamente observa o 
auxiliar tecnico, sr. Costa Ribeiro; 
3) por estabelecer um privilegio nao 
condizente com o regime. 

Segunda sugestao 

A segunda sugestao provem do fato 
de haver a Diretoria Nacional de Edu- 
cagao expedido instrugoes, nas quais se 
consigna proibigao terminante da dis- 
pensa de exame vestibular, sejam quais 
forem os titulos apresentados. «Tal 
exigencia teve como fundamento, in for- 
ma o auxiliar tecnico sr. Costa Ribeiro, 
um despacho ministerial (proc. 3205- 
35), que considerou como contraria ao 
art. 158 da Constituigao Federal qnal- 
quer dispensa de exame vestibular nos 
institutes de ensino superior, mesmo em 
se tratando de candidates a matriculas 
que ja possuam diplomas de outros ins- 
titutes superiores». fisse criterio e per- 
feitamente justo e razoavel, quando nao 
se trate de cursos afins, com progra- 
mas iguais ou semelhantes. Desde, po- 
rem, que haja afinidade entre o diplo- 
ma de curso superior apresentado pelo 
candidate e o programa da Secgao a 
que se destina o mesmo, nao vemos, no 
caso, infragao ao dispositivo constitu- 
cional, mas, apenas, o reconhecimento, 
por parte do poder publico, da validade 
de provas de habilitagao e de titulos 
outorgados sob sua fiscalizagao e que 
possuem tanto ou mais valor do que os 
exigidos para ingresso no novo curso. 
Assim, parece-nos que um medico pode- 
ria ingressar no curso de Ciencias Na- 
turais, um engenheiro no de Matemati- 
ca e um advogado no de Filosofia ou 
de Ciencias Politicas e Sociais, indepen- 

JZ —• ANUAKIO 



— 178 — 

dente de qualquer novo exame, visto 
como, mais do que qualquer aluno pro- 
veniente dos ginasios, aqueles candida- 
tos estao em condiqoes de obter a ma- 
xima eficiencia nos estudos, ja pelo pre- 
pare anteriormente adquirido, ja pela 
maior autoridade de espirito. Pensa- 
mos nao haver inconveniente, nem que- 
bra de principios, na adogao desse cri- 
terio, desde que, como acontece atual- 
mente, o numero de vagas nos respec- 
tivos cursos seja superior ao numero 
geral de candidates de qualquer pro- 
cedencia. Desde, porem, que o numero 
de vagas seja inferior ao de candidates, 
impoe-se o exame vestibular para todos. 
como criterio seletivo, que e, para nos 
fornecer os meios de aferir a capacida- 
de de cada um, aproveitando os mais 
capazes. Seria uma solugao de simples 
justiga. 

Em conclusao 

De acordo com o exposto, a Comis- 
sao de Legislagao e Consultas e de pa- 
recer: a) que sejam aceitas as matri- 
culas de professores normalistas diplo- 
mados antes de 1935, por nao estarem 
sujeitos, na epoca da terminagao do 
curso normal, ao curso complementar, 
para ingresso nos cursos superiores; b) 

'que sejam, igualmente, aceitas as ma- 
tnculas de portadores de diplomas de 
cursos superiores, independentes de exa- 
me vestibular, desde que se destinem a 
cursos afins e que o numero de vagas, 
nesses cursos, seja superior ao numero 
de candidates de qualquer procedencia, 
convindo acrescentar que tais matricu- 
las s6 deverao ser permitidas ate 1936, 
data em que romegarao a ingressar nos 
cursos superiores os alunos possuidores 
de curso complementar. 

A Comissao aproveita a oportunida- 
de para lembrar a conveniencia de se- 
rein encaminhados, por intermedio das 
respectivas reitorias, todos os processes 
referentes a institutes de ensino incor- 
porados as universidades. — Genaro 
Maciel, relator; Raul Leitao da Cunha, 
Anibal Fneire, Cesario de Andrade 
(pelas conclusSes do parecer). 

Declare que voto pela conclusao do 
parecer, mas entendo que o seu funda- 
ment© deve ser a falta de dispositive 
legal relativamente as exigencias para 
a matrkula nos cursos da Faculdade de 
Educagao, Ciencias e Letras. De fato, 
o dec. n. 19.852, de 11 de abril de 1931, 
quando trata desses cursos, nenhuma re- 
ferenda faz, quer ao curso secundario, 
quer as materias do exame vestibular 
para os fins da matricula, ao passo que 
se refere cspecificamente ao assunto, a 
proposito dos demais cursos universi- 
tarios. Na falta de legislagao explici- 
ta a respeito, parece que a solugao apre- 
sentada e a que melhor atende aos in- 
teresses do ensino, devendo ser adotada 
ate que nova lei estabelega normas para 
o funcionamento desses cursos. — Ce- 
sario de Andrade». 

Aprovado unanimemente, 23 de de- 
zembro de 1936. — A, Lacombe, se- 
cretario». 

I 
XIII 

FUNDAQAO DO «GREMIO» DOS 
ALUNOS DA FACULDADE E 
APAREC1MENTO DA R'EVISTA 

«FILOSOFIA, CIENCIAS E 
LETRAS* 

Duas iniciativas academicas marca- 
ram o alvorecer ao ano de 1936: a fun- 
dagao do Gremio dos alunos e o apa- 
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recimento cle uma revista que traz o 
mesmo thulo da Faculdade. 

Do primeiro presidente do Gremio, 
dr. Milton Lourenqo de Oliveira, rece- 
bemos o seguinte sumario das ativida- 
des de um e de outra, no periodo alu- 
dido: 

GRfiMIO DOS ALUNOS DA FA- 
CULDADE DE FILOSOFIA, 

CIENCIAS E LETRAS 

Suas atividades em 1936 

«Atendendo ao apelo que Ihes foi diri- 
gido pelo aluno da Sec^ao de Ciencias 
Politicas e Socials, dr. Milton de Oli- 
veira, os sens colegas das diversas sec- 
qoes da Faculdade de Filosofia, Cien- 
cias e Letras de S. Paulo se congre- 
garam para a fundagao de um gremio, 
cuja primeiro diretoria, eleita em no- 
vembro de 1935, tomou posse a 27 de 
abril de 1936. 

As finalidades do gremio 

A sessao solene da posse da primeira 
diretoria realizou-se no salao nobre da 
Faculdade de Direito, com a presenga do 
dr. A. de Almeida Prado, dos repre- 
sentantes do sr. governador de S. Pau- 
lo, dos srs. secretaries de Estado, dos 
comandantes da 2." Regiao Militar e 
da Forga Publica, do prefeito da Capi- 
tal. de professores universitarios, repre- 
sentartes de centres academicos e da 
imprensa, e de inumeros estudantes de 
nossas escolas superiores. A sessao foi 
presidida pelo prof. Almeida Prado, que, 
depois de congratular-se com o corpo 
discente da Faculdade de Filosofia pela 
fundagao de sua agremiagao, declarou 
empossada sua primeira diretoria na 
pessoa do presidente da mesma, dr. Mil- 

ton de Oliveira, a quern passou a pala- 
vra. 

O presidente do Gremio, referindo-se 
as finalidades deste, proferiu as seguin- 
tes palavras: 

«Aceitando o aforismo pedago- 
gico de Tomas de Aquino que 
considera o mestre tao somente 
irrtermediario orientador entre o 

programa organizado pela escola 
e o elaborado pelo trabalho pro- 
prio do aluno, somos dos que 
pensam que um gremio acade- 
mico pode e deve ter, no regime 
universitario. o importantissimo 
papel de propiciador do campo 
de agao ao espirito de iniciativa 
do estudante. O que pretende- 
mos, fundando nosso Gremio, e 
facilitar a consecugao das finali- 
dades universitarias; e criar e 
consolidar, sobre a messe fecun- 
da de conhecimentos que nos 
oferecem nossos professores, o 
sentimento de responsabilidade 
plena do estudante, de que fala 
Flexner, pelo desenvolvimento 
desse espirito de iniciativa, apa- 
nagio das classes e dos povos 
vencedores. O que desejamos, 
agremiando-nos, e, segundo de- 
claram os estatutos de nossa 
agremiagao, aproximar intelec- 
tual e socialmente alunos e mes- 
tres, propugnar por medidas que 
visem a difusao do ensino, orga- 
nizando, para isso, instituigoes 
extra-curriculares e promovendo 
o intercambio cultural entre as 
Secgoes da Faculdade e desta com 
outros cursos universitarios e 
institutos cientificos e artisticos 
do pafs e do estrangeiro*. 
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Falaram a seguir, os srs. Cristovao 
Fernandes e Carlos Nobrega, primeiro 
orador do Centro Academico XI de 
Agosto e do Diretorio Central dos Es- 
tudantes, resipoctivamente, que saiidaram 
a diretoria empossada. Foi dada a pa- 
lavra, apos, ao prof. Levi-Strauss, da 
Facnldade de Filosofia, que dissertou 
sobre o tema: «A colaboraqao entre 
professores e alunos no regime univer- 
sitario». Falou, por ultimo, o sr. Ubal- 
do da Costa Leite, que, em nome de 
seus colegas da Faculdade de Filosofia, 
agradeceu as saiidaqdes dos oradores 
acima mencionados. 

A primeira diretoria do Gremio esta- 
va assim constituida: presidente, Milton 
de Oliveira; vice-presidente, Rafael 
Grisi; secretario geral, Carlos Correia 
Mascaro; l.a secretaria, Branca Caldei- 
ra; 2.a secretaria, Dina Cecconi; l.a te- 
soureira, Jandira Franga; 2.° tesoureiro, 
Candido da Silva Dias; Chefes de De- 
partamentos: Michel Sawaya, Nelda de 
Filippi, Ubaldo da Costa Leite e Otacl- 
lio de Barros. 

As atividades do Gremio — A revista 
«Filosofia, Ciencias e Letras» 

As principals realizagoes do Gremio 
no ano de 1936 foram: a publicagao da 
revista «Filosofia, Ciencias e Letras», 
orgao oficial da associagao; promogao 
do Ciclo de Vulgarizagao Universitaria 
e de conferencias; visitas de estudos e 
excursdes; formagao da filmoteca e do 
quadro esportivo. 

A revista «Filosofia, Ciencias e Le- 
tra9» mereceu da primeira diretoria do 
Gremio os melhores esforgos; foram 
publicados quatro numeros, com dupla 
tiragem do mimiero inicial. 

A revista teve ampla difusao, sendo 
enviada para todos os estados do Brasil 
e para as universidades da Argentina, 
Uruguai, Chile, Estados Unidos, Fran- 
ga, Italia, Inglaterra, Alemanha, Portu- 
gal, Suissa, Mexico e Japao. 

De suma importancia para o exito da 
revista foi, sem duvida, a dedicada cola- 
boragao da diretoria e do corpo docente 
da Faculdade e o apoio do ilustre ex-go- 
vernador do Estado, dr. Armando de 
Sales Oliveira. Damos a seguir a sti- 
mula dos artigos publicados; 

No primeiro niimero: A. de Almeida 
Prado, «A presentagao»; A. Sampaio 
DvSria, «A origem do poder»; Afonso 
E. Taunay, «Notas sobre o trafico afri- 
canoi>; Arbousse-Bastide, «0 espirito 
universitario e a colaboragao interna- 
donal»; Claude Levi-Strauss, «Os mais 
vastos horizontes do mundo»; Felix 
Rawitcher, «A estagao maritima de Na- 
poles». Keinrioh Reinboldt «0 desen- 
volvimento do ensino quimico»; Pierre 
Monbeig, «0 problema geografico do 
cacau no sul da Baia»; Rebelo Gongal- 
ves, «Cam5es, 'humanista»; Alcides Ma- 
tos Ferreira, «Lund na Caverna Magui- 
ne»; Eduardo Franga, «A fungao his' 6- 
rica de S. Vicente»; Joao Dias Silveira, 
«0 papel economico do Mediterraneo»; 
Lavinia Costa Vilela, «Pode a sociolo- 
gia fornecer regras praticas de condu- 
ta?»; M. R. S. Pinheiro, «A evolugao 
da poesia de Ronsard»; Mario Shen- 
berg, «DuaHsmo onda, — corpusculo»; 
Raul F. de Mesquita, «A ciencia da ar- 
te»; Simao Matias, «A colaboragao no 
institute de quimicat>>; Xenofonte de 
Castro, «Ensaio sobre toponimia pau- 
lista». 

No segundo numero: Ernst Marcus, 
«Porque estudamos Zoologia»; Fran- 
cesco Piccolo, «Novalis»; Fernand Paul 
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Brandel, «Conceito tie pals novo»; Oto- 
niel Mota, «Origens do lirismo por- 
tugues»; Paul Vanorden Shaw, «0 
ganliar a vida e os estudos por alto»; 
Ph'nio Airosa, «Bertoni e o tupi»; An- 
tonieta de P. Sousa, «Uma grandiosa 
realizagao paulista»; Astrogildo R. de 
Melo, «Determinismo e geografia»; Es- 
ter de Mesquita, «Os estrangeirismos na 
Hngua portuguesa»; Joao Bias da Sil- 
veira, «0 papel economko do Mediter- 
raneo», conclusao; Rafael R. Grisi, Ra- 
pidas notas sobre o conceito e valor da 
Filosofia»; Raul de Morals, «Instituto 
ou talbu?». 

No terceiro numero: Franqois Per- 
roux, «A proposito do equilibrio fran- 
ces»; Michel Berveiller, «E' a erudigao 
mero j6go?»; Otoniel Mota, «Origens 
do lirismo portugues, II»; Rebelo Gon- 
galves, «0 sonho de D. Manuel»; Fran- 
cisca de Barros, ttGalicismos de vocabu- 
lario e sintaxe na Hnguagem culta de 
Portugal e do Brasib; Gila do Amaral, 
«Cicero na sua epoca»; Isabel B. Ca- 
margo, «0 conceito de morte entre os 
primitivos»; Livio Teixeira, «Mecanis- 
mo e finalidade na Evolugao criadora 
de H. Bergson» Milton de Oliveira, 
«Politica e violencia»; Renato Silveira 
Mendes, «iO Brasil e a restriqao imi- 
grat6ria». 

No quarto numero; Guilherme de 
Almeida, «A poesia educativa de Ama- 
deu Amarab; Heinrich Hauptmann, «0 
que se pode fazer com o algodao»; 
Omar Catunda, «Conceito moderno do 
rigor matermatico»; Rebelo Gongalves, 
«0 sonho de D, Manueb, continuagao; 
Pierre Hburcade, «Um mestre da cri- 
tica contemporanea»; Isabel B. de Ca- 
margo, «0 conceito de morte entre os 
primitivos», oont.; Paulo Matias, Am- 
mando Wohlers, Rui Ribeiro Franco e 

Luciano Barzagbi; «Relat6rio de uma 
excursao de estudos mineral6gicos». 

E' de justiga salientar o valor do tra- 
balho que empreeodeu em prol da re- 
vista o sr. Carlos Mascaro, secretario 
geral do Gremio. 

Campanha de vulgarizagao universi- 
taria 

Perante uma comissao composta dos 
srs. prof. A. de Almeida Prado, dire- 
tor da Faouldade de Filosofia, e dos pro- 
fessores Otoniel Mota, Rebelo Gongal- 
ves, Paul Vanorden Shaw, Heinrich 
Rheinboldt, Luigi Fantappie, e Arbous- 
se Bastide, membros de corpo docente, o 
presidente do Gremio, sr. Milton de Oli- 
veira, expos as finalidades da Campa- 
nha de Vulgarizagao Universitaria, sub- 
metendo a critica dessa douta comissao 
o piano elaborado pela diretoria da as- 
sociagao. A campanha, que teve a pre- 
ciosa colaboragao dos professores da 
Faculdade e que mereceu o apoio e os 
aplausos das autoridades governamen- 
tais e (la itnprensa da capital e do inte- 
rior do Estado, tinha por objetivo; 1.° 
Extender aos principais centres intelec- 
tuais do Estado a cultura filosofica, 
cientifica e literaria que se processa na 
Faculdade de Filosofia; 2.° — Tornar 
conhecidos os objetivos e a organizagao 
dos cursos da Faculdade; 3.° — Des- 
pertar na mocidade estudiosa do Esta- 
do o interesse por esses estudos e o de- 
sejo de sua freqiientagao. No desen- 
volvimento da Campanha realizaram-se 
visitas de missdes universitarias com- 
pos'as de professores e alunos da Facul- 
dade a cidades de Campinas, Botucatu, 
Piracicaba e Ribeirao Preto, devendo 
proseguir as visitas a outras cidades 
do interior do Estado. Em Campinas 



— 182 — 

falaram o prof. Claude Levi-Strauss, 
sobre o tema «A maravilhosa civiliza- 
gao maia», e o sr. Rafael Grisi, aluno da 
Faculdade, sobre: «A importamcia dos 
estudos filos6ficos». Em Botucatu, fi- 
zeram conferencias o prof. Paul Vanor- 
den Shaw e o aluno Raul de Morals so- 
bre os temos: «Vinhetas americanas» e 
«Como estudamos scciologia em nossa 
Faculdade». O prof. Otoniel Mota pro- 
feriu uma conferencia em Piracicaba 
sobre «Curiosidades filol6gicas» e o 
aluno Gilberto Galvao tratou de «Os 
estudos de ciencias naturals na Faculda- 
de de Fllosofia de S. Paulo». Em Ri- 
beirao Preto foram conferencistas o 
prof. Heinrich Hauptmann que falou 
sobre «0 que se pode fazer com o al- 
godao» e o aluno Salvio de Figueiredo, 
que tratou de «Os nossos estudos de 
Hlstoria da CivllizaQao», 

Em Campinas. Ribeirao Preto e Bo- 
tucatu, os universitarios foram conside- 
rados hosipedes das prefeituras locals; e 
em Piracicaba, do Centre do Professo- 
rado Piraclcabano, recebendo em todas 
essas cidades inequlvocas provas de 
amizade e consideracao por parte de 
suas autoridades e de suas elites cul- 
turais. 

Conferencias promovidas pelo Gremio 

O Gremio convidou para fazerem 
conferencias os distintos intelectuais 
srs. Guilherme de Almeida. Menotti del 
Picchia, professores A. Pacheco e Sil- 
va, Silveira Bueno, A. de Almeida Ju- 
nior, Fernando de Azevedo e dr. Mar- 
condes Machado. 

Ja fizeram conferencias os ilustres 
poetas paulistas Guilherme de Almeida 
e Menotti del Picchia, falando respecti- 
vamente sdbre os temas; «A poesia edu- 

cativa de Amadeu Amarab e «A revo- 
lugao literaria de 22 e sua iofluencia 
no pensamento brasileiro». 

Visitas de estudo 

Tambem no desenvolvimento do pro- 
grama que se traqou, a diretoria do 
Gremio promoveu visitas de estudo a 
Penitenciaria do Estado, acompanhados 
os alunos pelos professores Vanorden 
Shaw, Francesco Piccolo, H.einrioh 
Hauptmann, Heinrich RheiiVboldt, Her- 
bert Stettiner e exmas. senhoras. 

A 20 de agosto o Gremio realizzou 
uma visita ao Hospital de Juqueri e 
Manicomio Judiciario, sendo recebidos 
cordialmerrte pelos drs. prof. Pacheco e 
Silva e Marcondes Vieira, respectiva- 
mente, diretor e vice-diretor desses es- 
tabelecimentos. Acompanharam os alu- 
nos nessa visita os profs. Afonso E. 
Taunajf e Vanorden Shaw. Acedendo 
gentilmente a pedido do Gremio, o prof, 
Jean Maugiie deu uma aula preparato- 
ria desta visita sobre «ClassificaQao das 
doengas mentais». 

OUTRAS REALIZACOES 

Filmoteca 

A diretoria do Gremio fez os primei- 
ros esforgos pela formagao de sua fil- 
moteca; conta ja com o filme da excur- 
sao ao Salto das 7 Quedas, oferecido 
mui gentilmente pelo prof. Levi-Strauss 
e com os das excursoes ao Hospital do 
Juqueri e Manicomio Judiciario, e a 
Cantareira. 

Esportes 

O Departamento de Esportes do Gre- 
mio muito se beneficiou com a genero- 



— 183 — 

sa e entusiastica assistencia do ilustre 
professor dr. Reinaldo Saldanha da 
Gama, que, num gesto extremamente 
simpatico, ofereceu medalhas para se- 
rem disputadas pelas turmas de cestobol 
da associacao. As atividades esportivas 
do Gremio encontraram, tambem, valio- 
so incentivo na boa vontade do prof. Al- 
meida Prado, digno diretor da Faculda- 
de, e do akino sr. Rui Ribeiro Franco. 

Realizou-se, tambem. promovida pelo 
Gremio, uma partida de cestobol entre 
a turma de nossa Faculdade e a de Bo- 
tucatu. 

A diretoria do Gremio entendeu-se 
repetidas vezes com a do Gremio Os- 
valdo Cruz, no sentido de obter deste 
licenca aos alunos da Faculdade de Fi- 
losofia para praticarem esportes no es- 
tadio da Faculdade de Medicina. Nao 
obstante a boa vontade dos diretores do 
Centro Osvaldo Cruz, essa concessao 
nao pode ser feita, pois que era a mesma 
absolntamente defesa pelos estatutos 
dessa agremiaqao. Procurando minorar 
esta deficiencia, a diretoria do Gremio 
conseguiu do Club R. Tiete abatimento 
nas mensalidades aos consocios que de- 
sejarem freqiientar sens campos de es- 
porte. 

Corpo orquestral e orfeao 

Em fins de setembro a Diretoria do 
Gremio confiou a dedicada consocia Sta. 
Jandira Franqa a organizacao do corpo 
orquestral: inscreveram-se neste 20 so- 
cios com os quais a referida consdcia 
combinou a realizaqao do^ primeiros en- 
saios. A superveniencia dos exames 
vein impedir se prosseguisse nos traba- 
Ihos preparatorios desse corpo. Tam- 
bem em outubro, o presidente do Gre- 
mio entendeu-se com o ilustre maestro 
professor Fabiano Lozano, ohtendo des- 

te a honrosa promessa de tomar a seu 
cargo, a qualquer tempo, a organizagao 
do orfeao da Faculdade. 

Estandarte do Gremio 

Em novembro o presidente e o secre- 
tario foram honrados com um convite 
do sr. Jose Carlos de Macedo Scares, 
dignissimo ex-Ministro do Exterior do 
Brasil, para comparecerem a sua re- 
sidencia, nesta Capital. S. Excia., de- 
pois de mostrar seu entusiasmo pela pu- 
blicagao de «Filosofia. Ciencias e Le- 
tras», prontificou-se a fazer doagao de 
um estandarte a agremiagao, gesto que 
muito sensibilizou sua diretoria. 

Devidamente autorizados por S. Ex- 
celencia. que tern sido um dos maiores 
amigos dos estudantes de nosso Eslado, 
procuraram aqueles diretores o conhe- 
cido artista Wasth Rodrigues, a quera 
confiaram o desenho do estandarte. 

Excursoes e festas 

Por ocasiao das ferias de julho, o 
Gremio levou a efeito uma excursao a 
regiao do Salto de 7 Quedas. A cara- 
vana foi chefiada pelo secretario geral 
do Gremio, sr. Carlos Mascaro, a cuja 
orientagao e zelo se deve o exito com- 
pleto da proveitosa viagem. Integra- 
vam a caravana, o que muita honra fez 
aos academicos, os professores C. Levi- 
Strauss e Pierre Monbeig e exmas. se- 
nhoras. Foram feitas observagoes et- 
no-geograficas nas regioes proximas do 
Salto, observagoes essas que se compen- 
diaram em um relatorio apresentado a 
Diretoria do Gremio pela senhorita An- 
tanieta Paula Sousa. Da excursao foi 
tirado um filme pelo prof. C. Levi- 
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Strauss que, num gesto profundamente 
gentil, fez dele oferta a filmoteca. 

Em agos^o o GrSmio promoveu uma 
excursao a Cantareira, que foi filmada 
pelo sr. Jose de Oliveira Orlandi, licen- 
ciado pela nossa Faculdade. 

Homenageando os novos alunos da 
Faculdade de 1936, a Diretoria promo- 
veu a 30 de abril, um baile nos sal5es 
do Trianon, confiando sua organizaqao 
ao sr. Azer de Campos, aluno da secgao 
de Filosofia. 

A diretoria do Gremio muito deve de 
suas realizagoes a colaboraqao entusias- 
ta e devotada da senhorita Jandira 
Franga, l.a tesoureiira, e do sr. Carlos 
Mascaro, secretanio geral». 

XIV 

ENCERRAMENTO DO ANO 
LETIVO 

Ao encerrar o ano letivo, foi o se- 
guinle o movimento de acesso e repro- 
vagao verificado nos diferentes cursos 
da Faculdade: ob' iveram freqiiencia e 
media para promogao independente de 
exame oral-final 104 alunos, nas varias 
secgoes da Faculdade. Ficaram na de- 
pendencia de exames orais finais a de 
segunda epoca 65 alunos, tendo havido 
30 reprovagoes por falta de frequencia, 

XV 

SESSAO SOLENE PARA OU- 
TORGA DE DIPLOMAS A PRI- 
MEIRA TURMA DE LICENCIA- 

DOS PELA FACULDADE 

A festividade cocisagrada a outorga 
da licenciatura a primeira turma de alu- 

nos saidos da Faculdade, realizada a 25 
de janeiro de 1937, dia de Sao Paulo, 
com grande brilho e concorrencia, no 
anfiteatro da Faculdade de Medicina, 
foi das mais belas cerimonias universi- 
tarias ainda assistidas na nossa Capital. 
A sessao solene foi presidida pelo Rei- 
tor da Universidade, prof. dr. Reynaldo 
Porchat, a cujo lado se sentaram o sr. 
Secretario da Educagao, prof. Cantiidio 
de Moura Campos, e prof. A. de Al- 
meida Prado, Diretor da Faculdade. 

Aberta a sessao, o sr. Reitor deu a 
palavra ao Diretor da Faculdade de Fi- 
losofia, que pronunciou o seguinte dis- 
curso: 

DISCURSO DO DR. ALMEIDA 
PRADO 

«Aio abrir esta cerimonia, em que se 
vai outorgar solenemente a licenciatura 
a primeira turma de alunos saida da 
Faculdade de Filosofia, Ciencias e Le- 
tras, julgo do meu dever assinalar aos 
noveis diplomados a imiportancia da mis- 
sao que Ihes cabera desempenhar no 
nosso meio, como pioneiros de uma era 
de renovagao ipedagogica cujo marco 
inicial se contara exatamente na efeme- 
ride de hioje, e acentuar o que este ato 
significa realmente na historia da evolu- 
gao do ensino no pais. 

Acabais apenas, senhores licenciados, 
de terminar a vossa formagao superior, 
consolidada em um trienio de intenso la- 
bor e de aplicagao ao estudo, duran'.e o 
qual recebestes os ultimos toques do 
vosso aprimoramento intelectual e atin- 
gistes a completa maturidade de espiri- 
to. Mas nao tomastes ainda nenhum 
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contato com o ambiente em que ides 
exercer a vossa influencia, nem tam- 
pouco podeis apreender toda a extensao 
do mandate que recebeis com esta singe- 
la investidura. 

Estudantes ja nao sois, mas ainda nao 
sois bem licenciados. Falta-vos a sa- 
gragao do exercicio do vosso ministerio. 
Es'ais na bora hesitante do entardecer, 
entre o dia do vosso aprendizado, que 
terminou, e a noite da vida pratica, que 
se preludia, essa bora indecisa do cre- 
pusculo que adquiriu na palheta de 
Constancio Alves a tonalidade das coi- 
sas inexprimiveis; «a bora inefavel do 
entardecer, quando a violencia croma- 
tica do crepusculo comeqa a suavizar-se 
em melancolia, e tudo parece preparar- 
se para o momento augusto e misterioso 
de concentra<;ao e piedade, em que no 
silencio da terra e na atengao dos 
ceus, revoarao com os primeiros pas- 
saros as primeiras badaladas do Ave- 
Maria». 

E' justo, pois, que as ultimas palavras 
ouvidas ao vosso diretor, menos do que 
de ligao, sejam de advertencia e de pro- 
messa. Advertencia, por vos lembrar o 
peso que colocais nos ombros; promessa, 
por vos apontar as paragens que embe- 
lezarao o vosso caminho. 

Sereis, la fora, os primeiros a dar a 
medida da qualidade do ensino que se 
ministra nesta casa. Mensageiros da 
alta cultura universitaria, cumpre-vos 
nao deixar feneoer em vos esse tra<;o 
de idealismo e de desinteresse,- sempre 
alado as tegioes espirituais mais puras, 
que faz do saber e da pesquisa da ver- 
dade cientifica a sua tinica e absorven- 
te tinalidade. 

Nao vos terao faltado, certamente, 
censores — assim presumo, porque 
esses conselheiros sobram sempre —, 

alguns de boa fe, mas de visao acanha- 
da e circunscrita ate onda possa divisar 
a sua incul'ura, outros, malevolos na 
sua impertinencia, que vos bajam cri- 
ticado a escolha de uma carreira que 
nao habilita ao exercicio de nenhuma 
profissao na vida pratica. 

E' certo que, ao ingressardes aqui, re- 
nunciastes a vaidade de uma carta dou- 
toral e a posse de um diploma de 
indole tecnica ou profissional, que vos 
pudesse servir de arrimo na luta pela 
existencia. Mas nao vos deixeis abater 
pela meia-verdade da insinuaqao. Se e 
exato que nao levais daqui esta prepa- 
ragao profissional, nao o e menos que 
adextrastes a inteligencia e o raciocinio 
para voos mais altos e desigrios ainda 
mais nobilitantes. Nem tudo e rastei- 
ramente prosaico no mundo e nem so 
de pao vive o bomem. «Ao encontrar 
a perola — regista a sabedoria de um 
apologo — disse a galinha: «Que pena 
nao ser um grao de milho»! Mas a 
verdade e que tanto a perola como o 
grao de milho tern o seu lugar demar- 
cado na ordem natural das coisas e se- 
ria tao insensate, con forme as ocasioes, 
substituir uma pelo outro, como trocar, 
no piano das realizacoes objetivas, a 
aqao pelas palavras, ou, no dominio da 
especulacao mental genuina, a abstra- 
qao criadora pela concretizagao material 
grosseira. Tudo tern seu tempo e lugar. 

Na seqiiencia logica do nosso cres- 
cimento intelectual, a Faculdade de Fi- 
losofia veto dar remate ao edificio uni- 
versitario. Mas nao como uma pega 
ornamental, superflua a nossa cultura 
e incompativel com o grau de nossa ci- 
vilizagao atual. Longe disso. Os povos 
necessitam, para o desenvolvimento de 
suas riquezas e para sua plena expansao 
politico-social, mais de homens de pre- 
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paragao geral, de educagao classica cm 
cientifica, do que dos de formagao pro- 
fissional estrita. 

Vede a velha Inglaterra, o classico 
modelo dos paises estabilizados, a pa- 
tria do bom-senso, nagao colonizadora 
por excelencia, e que em toda a parte 
por onde estende a sua influencia e o 
seu poderio vai assentando ao mesmo 
tempo principios inalteraveis de gover- 
no, baseados na liberdade e no respeito 
a lei, dando, pela homogeneidade e fi- 
xidez de sens metodos administrativos, 
a impressao de que urn ingles e sempre 
igual a outro ingles, e congregando to- 
das as componentes do imperio brita- 
nico num sistema politico-social harmo- 
nico — de onde tira ela os sens dirigen- 
tes e condutores da nacionalidade? Sera 
da massa dos homens de agao, dos in- 
dustrials e comerciantes, longamente ex- 
perimentados nos grandes empreendi- 
mentos ou na agitagao dos negocios? 
Nao. Ela os tira dire'amente das suas 
universidades. 

Atenta ao ensinamento de Macaulay, 
que proclamara que os homens que se 
ooupam ate os vinte anos de idade em 
estudos que nao se correlacionam, de 
maneira imediata, com o exercicico ou 
com o interesse de nenhuma profissao, 
sobrepujam na pratica aos que, em con- 
digoes identicas, se dedicam a assuntos 
de carater profissional, a Inglaterra 
criou, ha muito, o seu «Servigo Civil», 
no qual se inspirou, ate certo ponto, o 
presidente Roosevelt, ao fundar, recen- 
temente, o «New Deal» americano, e 
que e formado quasi exclusivamente 
de homens recem-saidos das mais cele- 
bres universidades inglesas. 

Pode-se dizer, sem exagero, que toda 
a Inglaterra — reino, dominios e colo- 
nias — e governada por esse corpo de 

cidadaos doutos e impolutos, colabora- 
dores permanentes dos politicos, sob 
cuja diregao transitoria atuam, mas so- 
branceiros as mudangas ministeriais e 
as crises governamentais, acima da cor- 
rupgao e da venalidade partidarias, tao 
afamados e puros no conceito publico 
que afirmar-lhes a integridade chega a 
ser quasi um insulto. 

Compreende o «Servigo Civil Brita- 
nico» cerca de 1.500 pessoas, recruta- 
das mediante selegao rigorosa entre a 
Una flor da mocidade do pais, e espa- 
Ihadas nos principals troncos da admi- 
nistragao inglesa — o Tesouro, o Mi- 
nisterio do Exterior e respectivas ra- 
mificagoes, o Ministerio do Interior, o 
Almirantado, o Ministerio da Guerra e 
os Ministerios da India, Dominios e 
Colonias —, numa vastissima rede de 
funcionarios, que abrange toda a com- 
plexidade do poder publico do Reino. 

A maneira pela qual sao julgados e 
escolhidos os membros do Servigo e das 
mais curiosas e das mais desconcertan- 
tes para aqueles que esperam do tradi- 
cional espirito pratico ingles um meti- 
culoso exame tecnico ou vocacional. 

Perante uma comissao, que compen- 
dia e analisa anualmente subsidies tra- 
zidos por centenas de educadores, dou- 
tores e especialis^as de toda a nagao, 
reduzidos a algumas perguntas precisas, 
relativas a temas de cultura geral, o 
candidate e interrogado oralmente — 
enquanto os juizes Ihe observam o apru- 
mo, o alinho, a digao — porque o ho- 
mem interessa aqui tanto quanto o exa- 
minando — sobre questbes como estas: 
«0 que pensa das novelas de Marcel 
Proust?; — do fascismo ou do padrao 
ouro» ? 

Alem desta prova, obriga-se o candi- 
date a carreira que conduz a um dos 
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1-.500 lugares mais eminentes do Go- 
verno Britanico, a apresentar por es- 
crito um traballio de sua escolha, sobre 
assuntos gerais — economia, pedagogia, 
Ikiguas —, e outro, de quatro ou cinco 
paginas, tirado livremente de eotre uma 
lista de 60 temas, do segninte jaez: «A 
balada nao e literatura — discinir»; 
«Ilustrar a pericia de Pope, na satira, 
aforismo, descrigao ou elogio»; ou como 
este; «Que traqos existem, na literatu- 
ra latina, de uma crenqa na imortali- 
dade da alma e que formas apresenta» ?; 
ou ainda estoutro, de sabor mais erudi- 
to: «Um ensaio, em arabe, sobre os 
beneficios da transmissao sem fio, em 
relagao a um ouvinte qualquer». 

Que dizer deste processo de julga- 
mento, para selegao de homens que irao 
depois exercer uma parcela do presti- 
gio e manter. em toda a parte, a capa- 
cidade administrativa e colonizadora do 
poderoso imperio ingles? 

Embora aberta a concorrencia para 
todos os jovens do pais, a preferencia 
recai sempre, em maioria esmagadora, 
sobre os diplomados pelas grandes uni- 
versidades. Em 1934, por exemplo, 47, 
dos 70 candidatos admitidos a carreira, 
tinham saido recentemente de Oxford e 
de Cambridge. 

O governo ingles, que sabe compreen- 
der o valor e a abnegagao dessa corpo- 
ragao de eleitos, remunera-os de acordo 
com os servigos que eles sao capazes de 
prestar, por maneira tal que Ihes asse- 
gure, alem da absoluta independencia 
moral, e a medida que os postos de 
maior responsabilidade vao sendo, a 
pouco e pouco, galgados, vencimentos 
suficientes para que possam viver com 
decencia e, mesmo, com rclativa lar- 
gueza material. 

Por esta rapida referencia ao que se 
passa em terras estranhas, podeis ver, 
senhores licenciados, a maneira pela qual 
os povos mais adiantados formam as 
suas reservas de valores civicos e como 
a sabem aproveitar na vida publica do 
pais. porque essa racionalizagao inteli- 
gente das fungoes de governo cscuda-se, 
principalmente, na competencia dos ho- 
mens chamados a exercer cargos admi- 
nistrativos e a.assumir lugares influen- 
tes de comando. 

Nao ireis, claro esta, ao despedir-vos 
desta casa, tomar de assalto as posigoes 
politicas em evidencia, ncm as mais co- 
bigadas situagSes no alto funcionalismo 
do Estado. A marcha tern de ser lenta, 
ao passo dos progresses realizados na 
nossa organizagao social e da remodela- 
gao operada nos nossos costumes poli- 
ticos. Mas tereis de contribuir, com 
certeza, por vossa atuagao direta e pela 
das outras turmas que vos sucederao 
nesta Faculdade, para que a mudanga 
de mentalidade se processe progressiva- 
mente. 

Antes disso, porem. ha outro prohle- 
ma de maior urgencia a resolver-se: o 
da transformagao do nosso ensino se- 
cundario. 

Conheceis todos as suas falhas e as 
suas insanaveis conseqiiencias refletida-- 
no espirito da nossa juventude. O vin- 
co de inferioridade cultural cavado na 
mentalidade dos jovens por esta lasti- 
mavel deficiencia nunca mais se cx- 
tingue. 

O ensino, assim imperfeito, podera 
despertar intuigoes ingenitas e formar 
auto-didatas, mas o carater verdadeira- 
mente instrutivo e doutrinario do apren- 
dizado, capaz de dar ao pensamento 
completa autonomia e de criar a produ- 
gao cientifka original e propria. esse 
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so aparece com a instrugao de proceden- 
cia universitaria. E, se a Faculdade de 
Filosofia, Ciencias e Letras pudesse 
pronunciar-se entre as suas ddas fina- 
lidades — a de formar professores para 
o nosso ensino secundario e a de incitar 
a produgao cientifica — seria natural- 
mente para a primeira que se voltaria 
de imcio a sua predilegao. Antes de 
termos dentistas, faz-se mister que for- 
negamos ao meio um corpo de professo- 
res secundarios selecionado. 

Sereis os arautos deste movimento de 
emancipagao intelectual. 

A Faculdade de Filosofia, Ciencias e 
Letras veio justamente — e ninguem 
dira que veio antes-tempo — preencher 
esta lacuna na organizagao do nosso 
ensino superior. So os que, invertendo 
os termos da divisa do brasao paulista 
— «Non ducor, duco» —, porventura 
pensem que os homens de govemo de- 
vem ser conduzidos e nao conduzir, em- 
purrados pela forga dos acontecimentos, 
aos quais terao de dar solugoes momen- 
taneas, impostas pela premencia da oca- 
siao, so esses podem talvez achar que 
o nosso desenvolvimento intelectual nao 
compontava ainda a fundagao da Uni- 
versidad'e. Esses mesmos, todavia, que 
assim julgam, fazem, sem o saber, o 
melhor elogio ao governo que a criou. 
Escreveu Joaquim Nabuco; «A am|bi- 
gao de assumir no presente uma ati- 
tude que sera aprovada no futuro € das 
mais elevadas que o homem politico 
pode ter: a^ie certo ponto, ela carateri- 
za mesmo o estadista». 

O paraninfo que elegestes para vos 
assistir nesta cerimonia final de vossa 
peregrinagao escolar, dir-vos-a, dentro 
em pouco, com a autoridade que Ihe 
advem de ter sido um dos mais eficien- 
tes propugnadores da causa universita- 

ria entre nos, e com o dessassombro 
que p5e em todos os seus atos, o que 
deixei apenas vislumbrar-se nestas sim- 
ples palavras preambulares. 

E agora parti para onde vos mandar 
o destino. Mas nao vos esquegais nunca 
de que a implantagao definitiva do re- 
gime universitario dependera um pouco 
de vos e do brilho que a vossa traje- 
toria consiga acaso acrescentar aos cre- 
ditos desta Faculdade». 

MENSAGEM DOS LICENCIADOS 

A seguir, o graduando Raul Ferraz de 
Mesquita prooedeu a leitura de uma 
mensagem dos alunos aos drs. Reynaldo 
Porchat, reitor da Universidade, e A. 
de Almeida Prado, diretor da Faculdade. 

Essa mensagem, escrita sobre perga- 
minho, em letras goticas, com artisticas 
iluminurias, e a seguinte: 

«Excelentissimo senhor doutor Rey- 
naldo Porchat, D. D. Reitor da Uni- 
versidade de Sao Paulo; 

Excelentissimo senhor doutor Anto- 
nio de Almeida Prado, D. D. Diretor 
da Faculdade de Filosofia, Ciencias e 
Letras; 

Os graduandos, que em breves ins- 
tantes receberao grau, como licenciados 
em Filosofia, Ciencias e Letras, enviam 
a vossas excelencias esta mensagem de 
cordialidade e gratidao. 

E' com o mais vivo sentir que envia- 
mos as nossas efusivas congratulagoes, 
pela grande realizagao que o governo 
do senhor doutor Armando de Sales 
Oliveira houve por bem empreender, 
criando a Universidade de Sao Paulo e, 
em particular, a Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras, cuja primeira turma 
termina agora o seu curso. 



Nao nos contendo em alegrias, por 
encontrar, entre as nossas instituiqSes 
culturais, aquela que se fazia ja espe- 
rar, quisemos gravar, indeleveis, neste 
documento, as palavras que, guardadas 
nesta Escola, deverao conservar viva a 
nossa gratidao a todos que coloboraram 
para a sua eriaqao. 

Moldado num dos mais elevados ideais 
perseguidos pela humanidade, e verda- 
deiramente sublime o objetivo desta 
instituiqao geradora do conhecimenV), 
que, zelando pela cultura, entusiasman- 
do, educando e enchendo de confianga 
os filhos de Sao Paulo, parece velar 
atenta, ansiosa, nos bordos de um ca- 
dinho, a espera da eclosao de alguma 
raridade, na figura de filosofo de al- 
guma mentalidade genial. Pois, sao os 
Genios que retomam, atraves da evo- 
lugao da humanidade, o fio invisivel da 
unidade espiritual do mundo, que paira 
acima das catastrofes diragmentadoras 
que originam incompreensoes e infelici- 
tam coragoes, 

Eis por que consignamos aqui as mais 
carinhosas homenagens, a todos os nos- 
sos professores, estrangeiros e brasilei- 
ros, que, com bondade e fino criterio 
souberam, pela conquista dos nossos co- 
ragdes, obter os nossos melhores esfor- 
gos, e colalborar assim na elevagao do 
alto templo, onde se projeta coordenar 
as atividades mais refinadas do espirito, 
em religiao da cultura paulista. 

Comunicamos tambem, que, embalan- 
do o culto de delicada tradigao, resol- 
vemos eleger, por simpatia e reconheci- 
xnen'o, nosso paraninfo, aquele que sou- 
be tao bem compreender as nossas ne- 
cessidades culturais, a pessoa ilustre do 
excelentissimo doutor Julio de Mesqui- 
ta Filho, a cujos esforgos pacientes, si- 
lenciosos e eficazes se deve, em boa 

parte, a realizagao desse grardioso co- 
metimento que marcara certamente nova 
era para a cultura de Sao Paulo. 

Nossas palavras de respeito e de saii- 
dade aquele irrequieto espirito de alto 
saber que corroborou tao notoriamente 
os primeiros animos desta Escola, e que 
foi o notavel matematico, engenheiro 
Teodoro Augusto Ramos. 

E, ao despedirmo-nos desta casa, onde, 
sob a orientagao de vosso alto cri erio, 
por certo ainda grandes coisas se farao, 
manifestamos o desejo de que este per- 
gaminho seja nela conservado, com as 
assinaturas de vossas excelencias, do 
paraninfo, do excelentissimo senhor go- 
veroador do Estado, doutor J. J. Car- 
doso de Melo Neto, do excelentissimo 
senhor doutor Armando de Saks Oli- 
veira, do excelentissimo senhor secre- 
tario da Educagao, doutor Cantidio de 
Moura Campos, do excelentissimo se- 
nhor doutor Cristiano Altenfelder Silva, 
do excelentissimo senhor doutor Mar- 
cio P. Munhoz, dos professores e de 
todos que, convidados, desejarem sole- 
nisar a primeira colagao do grau, cris- 
talizando assim, em simbolico e delicado 
marco sentimental, o instante significa- 
tivo que vivemos. 

Sao Paulo, 25 de Janeiro de 1937». 

OS LICENCIADOS 

Logo apos, o secretario da Faculda- 
de, dr. Ruy Bloem, precede a leitura 
da relagao dos graduados, finda a qual, 
o diretor da Faculdade, em breves pa- 
lavras, os declarou licenciados. As suas 
ul'imas palavras, a assistencia prorrom- 
peu em calorosa salva de palms, saii- 
dando os novos licenciados. 



Os primeiros licenciados pela Facul- 
dade de Filosofia, Ciertcias e Letras da 
Universidade de Sao Paulo sao os se- 
guintes: 

Secgao de Filosofia: 

1 — Adelia Dranger 
2 —Amelio Guariento 
3 —Decio Ferraz Alvim 
4 — Francisco Rodrigues Leite 
5 — Joao Barros de Sousa Aranha 
6 — Joao Cruz Costa 
7 —• Livio Teixeira. 
8 — Nicanor Teixeira de Miranda 
9 — Oswaldo Ferraz Alvim 

10 — Raul Ferraz de Mesquita 

Sub-secgao de Ciencias Matematicas: 

11 — Candido Lima da Silva Dias 
12 — Carmelo Damato 
13 — Fernando Furquim de Almeida 
14 — Julio Rabin 
15 — Mario Schoennberg 

Sub-secgao de Ciencias Fisicas; 

16 — Marcelo Damy de Sousa Santos 

Sub-secgao de Ceografia e Historia: 

17 —1 Afonso Antonio Rocco 
18 — Astrogildo Rodrigues de Melo 
19 — Euripides Simoes de Paula 
20 — Joao Dias da Silveira 
21 — Jose de Oliveira Orlandi 
22 — Nelson Camargo 
23 — Rozendo Sampaio Garcia 

Sub-secgao de Ciencias Sociais e 
Poli ticas: 

24 — Ofelia Ferraz do Amaral 

Sub-secgao de Letras Classtcas e 
Portugues; 

25 — Antonio Henriques Pinto 
26 — Otacilio Silveira de Barros. 

O DISCURSO PRONUNCIADO 
PELO ORADOR DA TURMA 

O orador da turma, sr. Joao Cruz 
Costa, proferiu o seguinte discurso: 

«Exmo. sr. governador. Exmos. srs. 
secretsrios. Exmo. sr. dr. Armando de 
Sales Oliveira. Exmo. sr. paraninfo. 
Exmo. sr. reitor. Exmo. sr. diretor. 
Srs. professores. Minhas senhoras. Se- 
nhores: 

Devo a gentileza dos meus colegas, 
os licenciados da primeira turma da Fa- 
culdade de Filosofia, Ciencias e Letras 
da Universidade de Sao Paulo, a sqbida 
honra e o pesado encargo d'e aqui vir 
representa-los. 

E' costume, nas nossas velhas Facul- 
dades, ao findar do curso, dizer alguem, 
em nome de seus companheiros, algu- 
mas palavras de despedida aos mestres 
e a escola. Nao e esse apenas o nosso 
objetivo. O que hoje aqui nos traz nao 
e o simples pretexto de dizer adeus a 
Universidade. Os licenciados da primei- 
ra turma da Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras tern mais alguma coi- 
sa a dizer ao ingressarem numa 'nova 
fase de sua vida. 

* 

A nossa missao, quaisquer que sejam 
os caminhos que agora tenhamos de tri- 
Ihar, esta intimamenite ligada aos desti- 
nos da Universidade. Interessa-nos al- 
tamente a sua existencia e a sorte que 
Ihe esta reservada, pqrque o seu destino 
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se confunde com o nosso. E' mister, 
pois, definir a nossa posigao c o nosso 
pensamento acerca da renovagao ciue a 
Universidade veio opera r em nosso 
meio. 

A nossa vida de estudo nao tennina 
aqui. Ela e a razao de ser de nossa 
existencia, pois ha, para aqueles que ele- 
gem o professorado ou outras formas 
da vida intelectual para sua atividade, 
algo qne se assemelha a vocagao do sa- 
cerdote. Professores, homens de letras, 
cientistas — intelectuais em suma —, e 
para o service do espirito que todas as 
nossas energias se voltam e convergem. 

E' esita a primeira vez — cremos — 
que em nossa terra se faz, oficialmente, 
tal profissao de fe. E, por certo, essa 
atitude tern algo de estranho, pois, no 
pragmatismo que rege os destines do 
continente americano, a muitos ainda e 
difieri compreender que em terras brasi- 
leiras ja possam existir indivkluos que 
se consagrem inteiramente a obra da 
cultura. Ate hoje, os homens cultos do 
Brasil «se fizeram por si mesmos, sem 
a cumplicidade dos governos...», como 
diz Xavier Marques (1). Ao oficio de 
inteligencia pura, da vida cientifica e es- 
peculativa, apenas se apresentavam «vo- 
luntarios», porque ate aqui nao exis- 
tiam quadros regulares onde fosse per- 
mitido a brasileiros a sua inteira consa- 
graqao a vida do estudo e de meditaqao. 
Foi essa, desde logo, a «grande revolu- 
Cao» que veio operar em nosso meio a 
criacao da Faculdade de Filosofia, Cien- 
cias e Letras. Apenas isso ja seria bas- 
tante para assegurar aqueles que a idea- 
ram, que a fundaram e que a sustenta- 
ram, o mais vivo e grato reconhecimen- 

(1) Xavier Marques - "Dois Filosofos Bra- 
cilciroft" — pag. 4. 

to de todos os que, no Brasil, viviam o 
drama silencioso de nao poder realizar 
as suas vocaqoes. Mas, nao e decerto 
estc o aspeto mais vivo dessa obra. A 
sua projeqao nao pode ainda ser sufi- 
cientemente avaliada. Vai tao longe e 
significa tanto na perspetiva futura da 
nossa nacionalidade, que, em boa parle, 
ela nos escapa... A Universidade vira 
realizar a obra de criaqao do pensamen- 
to nacional. Dela hao de partir gera- 
qoes mais felizes do que a nossa, as 
quais cabera edificar o Brasil intelec- 
ctual e culto, que sera o Brasil de ama- 
nha. 

Nao e, pois, de todo inutil retraqar 
aqui, embora em linhas gerais, alguns 
aspetos da fase que precedeu a funda- 
qao do primeiro curso universitario no 
Brasil, a fase que antecipa a criaqao da 
Faculdade de Filosofia, Ciencias e Le- 
tras. 

Ao comemorar-se o .IS." aniversario 
da proclamaqao do regime republicano 
no Brasil, alguns escritores da geraqao 
nascida com esse regime publicavam um 
trabalho, do qual extraimos o seguinte 
trecho, que e assas interessante para a 
compreensao de alguns aspetos da evo- 
luqao historica da nossa vida cultural; 

«Em nenhum momento. talvez, da 
nossa historia — cscreviam esses auto- 
res — foi tao necessario «pensar o Bra- 
sib) como atualmcnte. A nenhuma ge- 
raqao mais que a nossa tera cabido a 
responsabilidade de sustentar o primado 
do espirito. O momento pede atos e nao 
palavras. O que o momento pede, so- 
bretudo, e serenidade de espirito. Para 
a tarefa de pacificaqao — que deve ser 
hoje o objetivo imediato de todos os ho- 
mens dq responsabilidade no Brasil, — 
e mister, antes de mais, trazer os esipi- 
ritos a contemplaqao desinteressada das 
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coisas, ao amor da ver lade, a lucidez 
das perspectivas futuras e das origens, a 
compreensao dessa incognita que nos 
cerca. E' mister que os homens sintam 
o que ha de inevitavel nos males, para 
que o espetaculo deles os nao leve ao 
desespero e a inagao». (2). 

Era esse o pensamento de uma gera- 
qao que assistira ao evolver dos acon- 
tecimentos da primeira fase da nossa 
vida repuiblicana, de uma geragao desses 
«voluntarios» de que ha pouco falamos, 
capazes de compreender — e parece ate 
de profetizar, — o que se havia de des- 
enrolar em futuro entao bem proximo. 

Essa serenidade de espirito, essa con- 
templagao desinteressada das coisas, 
esse amor da verdade, essa obra de inte- 
ligencia e de fe, que aconselhavam, so 
podia ser realizada, ao ver desses idea- 
listas, por um largo piano de educaqao 
e de cultura, capaz de trazer aos espi- 
ritos inquietos a reflexao necessaria 
para comibater as paixbes, que ja se 
anunciavam, e um pouco de lucidez para 
compreender esse «misterioso destino 
brasileiro, tao incerto, tao complexo e 
tao precario». (3). Datam ainda dessa 
epoca os imimeros e variados inqueritos 
que se fizeram acerca do magno pro- 
blema da educagao nacional, — preocu- 
pagao constante de todos os homens cul- 
tos do nosso pais. A conclusao a que 
todos chegavam era a mesma: ao Bra- 
sil impunha-se a criagao de um sistema 
universitario, o Brasil tinha necessidade 
de criar as Faculdades de Filosofia, 
Ciencias e Letras, para que pudesse ins- 
tituir um ensino secundario digno desse 

(2) "A* Margem da Historia da Republica" 
  pag. 347. 

(3) ob. cit. — pag. 349. 

nome e para que pudesse reorganizar a 
sua cultura em novas e mais solidas ba- 
ses. 

Realizada a obra da Independencia, 
consolidada a nossa Unidade, feita a 
Aboligao e instituido o regime nepubli- 
cano democratico, era mister pensar na 
obra dificil, mas fecunda, da criagao do 
pensamento nacional. 

No inevhavel desenrolar dos aconte- 
cimentos politicos, deram-se os movi- 
mentos revolucionarios de 1930 e 1932. 
O que eles mostraram, o que eles ensi- 
naram e o que nos mostrou e o que nos 
ensina ainda hoje a experiencia de ou- 
tras nagSes, e que devemos cuidar da 
educagao e da cultura do nosso povo, 
afim de nos aprestarmos para iniciar 
uma nova e mais segura rota. «Os po- 
vos so possuem nacionalidade constitui- 
da, suficientemente evoluida — escreveu 
Vicente Licinio Cardoso — quando sa- 
bem criar um idealismo diretor dos seus 
almejios, das suas crengas e das suas 
necessidades. Era preciso criar esse 
idealismo, era mister para compreender 
essa tao decantada «realidade brasilei- 
ra», que se apresentava com tao va- 
riados matizes, que se «pensasse», que 
se «refletisse» calma e cuidadosamente 
— e com lucidez — sobre a historia e 
o movimento das ideias que vinham nas- 
cendo tao diversas, e algumas delas tao 
exoticas para o nosso meio. Para isso 
era necessario reorganizar os quadros 
formadores da intelectualidade brasi- 
leira, ampiando-os e abrindo novos ho- 
rizontes e perspetivas as vocagoes, esti- 
mulando e coordenando os esforgos ate 
entao disperses. Uma sociedade nao 
pode durar senao quando e capaz de 
criar o ideal necessario para estimular 
e harmonizar esses esforgos individuais. 
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E ate aqui, qual o estimulo e qual o 
organismo animador desses esforqos? 

Sem estimulo algum, num esteril iso- 
lamento, e sem orgao coordenador, que 
sera doravante a Universidade, aqui se 
estiolavam e perdiam as mais preciosas 
energias de uma naqao. «Lufamos ain- 
da — escrevia Ronald de Carvalho — 
com a exiguidade intelectual do meio, 
onde escasseiam os estudos sistematiza- 
dos, e onde a educagao primaria e se- 
cundaria e por demais viciosa e rotinei- 
ra. A literatura brasileira e o produto 
do esforgo isolado dos nossos escritores. 
Falta-lhe ainda esplrito coletivo, justa- 
mente porque carecemos de um ambien- 
te de verdadeira cultura, onde os nossos 
problemas sejam analizados com desas- 
sombro e lucidez». 

Era necessario, portanto, que o no- 
civo regime individualista de autodidatas 
tivesse fim, pois mostrava-se incapaz de 
constituir base para a cultura nacional. 

Essa situagao apresentava ainda ou- 
tros aspetos nao menos angustiosos. E' 
bastante lembrar o testemunho de Farias 
Brito, em que se desenha o quadro pun- 
gente e desanimador de uma epoca bem 
proxima ,mas ainda hoje vivido por 
muitos daqueles que Vivaldo Coaracy 
ironicamente pintou no tipo curioso do 
«fil6sK>fo» Zacarias. 

«Fui um visionario — escrevia Farias 
Brito — um simples cavaleiro andante 
das ideias, a imaginar fantasticos corn- 
bates, ingei.uo construtor de fantasma- 
gorias. E, se aquele que se propde tra- 
tar t5as grandes questdes do esplrito 
pode ser chamado um semeador de 
ideias, fui apenas um semeador de ideias 
mortas, pobre Quasimodo espiritual, es- 
tropeado e ridlculo, D. Quixote do pen- 

samento, a fantasiar ideias absurdas, a, 
triturar o intimo, vazio de esperangas, e 
a esvurmar amarguras e quimeras. E 
foi certo, afinal, de que havia de todo 
perdido o meu tempo, que, desiludido do 
valor dos meus trabalhos, tomei a reso- 
lugao de nao escrever mais uma linha 
sequer sobre assuntos filosoficos, deli- 
berando voltar a profissao com que me 
iniciei na vida, bem penosa e ingra^, a 
qual nunca me pude adatar de todo. Era, 
entretanto, a linica profissao a que po- 
deria, na ocasiao, recorrer. Resolugao 
tardia e va, e que, ja agora, de nada po- 
deria servir-me, porque, no esforgo a 
que me entreguei, sinto que minhas for- 
gas se esgotaram Compreecidi entao 
que havia cometido uma grande falta. 
E dessa falta duramente me acusa a 
consciencia, pois e certo que me desin- 
teressei daqueles que de mim mais di- 
retamcnte dependem. De maneira que, 
pretendendo ou imaginando entregar-me 
a uma obra de valor universal, sonhando 
ser util ao meu pals e aos homens do 
meu tempo, em verdade fui inutil ate 
para os meus filhos. Tal foi a si ua- 
gao tristlssima a que fiquei, depois de 
tudo, reduzido. E de todo o trabalho 
enorme a que me entreguei, com tanto 
entusiasmo e amor, de toda a penosa ta- 
refa a que dediquei minha vida, nada 
mais me ficou, por fim, a nao ser o sen- 
timento vivo e doloroso da inutilidade 
do meu esforgo, e a decepgao e triste- 
za da minha existencia perdida3>. (4) 

Eram palavras sem eco, num imenso 
deserto, essas de Farias Brito... Se o 
«fil6sofo» Zacarias nao se atreve a con- 

(4) Jackson de Fignciredo "Algumas Re- 
flexoes sobre a Filosofia de Farias Brito" —* 
pags. 218/220. 
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fiss5es como essa, e porque pre fere, sor- 
rindo, narrar em forma de finos e iro- 
nicos apologos, o que vai de triste e des- 
animador na nossa «realidade brasilei- 
ra»... 

♦ 

Mas, na primeira fase da criaqao de 
nm povo — e foi o que se deu conosco 
— o papel do intelectual e secundario. 
Essa fase tenninou. O Brasil cessa de 
ser jovem. Ja nao queremos ser o eco 
servil de outras inteligencias, — «quere- 
mos criar a nossa!» 

«Se ja sentimos vivo o tumulto da 
nossa vida interior, como escreve Tasso 
da Silveira, se somhamos e reivindica- 
mos, no silencio intimo do nosso espi- 
rito, o destino que nos deve caber», e 
se ainda nao o sabiamos expressar, e 
porque alguma coisa nos faltava. Fal- 
tava-nos a consciencia clara, faltava-nos 
a coordenagao, faltava-nos o orgao que 
viesse ser o catalisador desse «tumulto 
da ciossa vida interior®, que e a nossa 
conciencia brasileira. Essa conciencia 
e uma conquista, — lenta, demorada, — 
mas que vira. Nao e no alvorecer da 
sua Historia que as nagSes a encontram. 
Ela so aparece mais tarde, quando surge 
o espirito. «Uma nagao e uma alma, e 
urn princiipio espi ritual. O homem nao 
improvisa uma nagao». 

«Ter glorias comuns no passado, uma 
vontade comum no presente, haver rea- 
lizado grandes feitos, querer realizar 
ainda oubros, eis a oondigao essencial 
para ser um povo» (5). 

Como desejar realizar grandes coisas, 
quando o desanimo se apodera de nos? 

(5) E. Kenan — "Discours el Conferences" — 
pap. 279. 

O testemunho de Farias Brito e signifi- 
cativo. Bsse mesmo desanimo se apode- 
rava e se apodera ainda de muitos, prin- 
cipalmente daqueles que vivem na luta 
do ensino secundario. 

E' nosso dever prestar homenagem e 
fazer justiga aqueles que freqiiente- 
mente hao de sentir o que Farias Brito 
exprimia com tanta tristeza no treoho 
que acabamos de ler. 

A esses trabalhadores da nossa civili- 
zagao incumbe pesada soma de respon- 
sabilidade. Infelizmente, nem sempre 
os seus direitos foram devidamente re- 
oonhetcidos. Tem sido eles objeto das 
mais severas criticas, tem sido acusados 
como responsaveis pela decadencia do 
nosso ensino. E' bem possivel quie, em 
parte, essas criticas se justifiquem, mas, 
nesse mundo ignorado, existem ainda 
homens de energia e valor, que nos tem 
salvo do mai$ completo dos desastres 1 

Sujeitos a constantes e, por vezes, 
absurdas reformas que se tem sucedido 
em nossa terra, insuficientemente pagos, 
e por isso obrigados a um esforgo que 

os esgota e inutiliza, sem disporem de 
tempo necessario para renovar os seus 
conhecimentos, sem recursos para a 
aquisigao de livros, — essa classe tinha 
fatalmente de arrastar, com a sua pro- 
pria decadencia, a do ensino secundario 
brasileiro. Sao eles os martires de uma 
situagao em que o trabalho intelectual 
nao era apreciado pelo seu justo valor, 
de um ambiente ainda desorganizado, 
em que tudo se improvisava, e em que 
triunfavam a «pansofia» e o espirito de 
avenburas... Sao eles tambem vitimas 
de um criterio, muito espalhado, que 
confunde e nivela o trabalho paciente e 
honesto e a farfalhice dos audaciosos... 

E' preciso nao esquecer que foi, em 
parte, gragas a esses professores auto- 



didatas, que se moldaram e se formaram 
muitas das qualidades daqueles que se 
bateram pela reforma que a Universi- 
dadc veio efetivar. Mas o autodidatis- 
mo tem grandes e graves defeitos. De 
suas falhas, a maior e o de nao infun- 
dir naqueles que, dessa maneira, for- 
mam a sua cultura, o necessario espi'ri- 
to filosofico ou cntico. 

E', por isso, cremos, que o autodidata 
e levadc tao facilmente por doutrinas 
ou sistemas cuja importancia consiste 
mais na novidade do que nas suas qua- 
lidades inlrinsecas. Essa a razao do 
filoneismo, tao nosso conhecido... 

Faltou quasi sempre a esses autodida- 
tas, quando j ovens, quando o seu espi- 
rito ainda se podia abrir a todas as sim- 
patias e a todos os instaveis entusias- 
mos, um criterio que estabelecesse uma 
hierarquia entre sentimentos e ideias, 
uma escola de valores que nao se pres- 
tasse a confusoes. Quem nao reconhe- 
ce, por exemplo, em Silvio Romero, o 
homem culto autodidata, simbolo do 
nosso Brasil, tao vivo, mas tao desor- 
dcnado e indisciplinado... 

II 

Uma reforma se impunha no nosso 
aparelhamento educative, uma reforma 
que viesse criar a coordenagao das vo- 
cagoes que aqui nao podiam germinar, 
crescer, que nao encontravam terreno 
onde se pudessem fixar, e luz que Ihes 
permitisse a transformagao e assimina- 
gao da seiva. 

A Universidadc de Sao Paulo veio 
abrir a todos os brasileiros as carreiras 
onde cles ipossam realizar-se plenamente, 
efetivando assim os nobres ideais de 
uma vocagao e de uma cultura sa. Es- 
colhendo as profissoes que correspon- 

dem as suas fendencias, verificando 
agora que o Estado as recorhece e as 
sustenta com o seu prestigio e o seu 
apoio, encaminhando no seu caminho os 
mais velhos, ou que ja fizeram a sua 
experiencia, tomando-os por guias e 
mestres, com essa vontade de criar que 
anima os jovens, as geragoes que hao 
de vir, engrandecendo-se, engrandecerao 
a nossa Patria. Nao mais havera desar- 
raigados dentro do seu proprio torrao. 
Nao mais os saiidosistas de outras re- 
gioes mais privilegiadas e felizes. 

Essas geragoes irao construindo o 
pensamento brasileiro, que sera, em par- 
te — em grande parte — o produto do 
seu trabalho. 

O amor pela Patria Brasileira '-era 
mais forte, porque sera melhor compre- 
etidido e porque sera obra comum. 

Abrindo a todos as mais variadas pos- 
sibilidades de plena expansao de suas 
qualidades intelectuais, a criagao da 
Universidadc veio mobilizar um novo 
contingente de brasileiros uteis a cole- 
tividade. E" na profissao que se ele- 
gcu com verdadeiro amor, que eleva- 
mos o nosso nivel moral. Nos diver- 
sos setores da vida intelectual e que ca- 
da um dos brasileiros do future, apos 
haver participado de uma solida cultura 
geral, ha de procurar servir melhor o 
seu pais. Que isto nao importe no es- 
tabelecimento de um espirito de casta 
que oblitere o senso da justiga e da so- 
lidariedade que devemos aos nossos se- 
melhantes. Que as geragdes do future 
nao sejam presa do desanimo que se ia 
apoderando ja da nossa! Que eles des- 
conhegam o desanimo e a tristeza da- 
queles que ate aqui se consagraram ao 
servigo da inteligencia! 

* 
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Para que nos viessem servir de exem- 
plo e para que pusessem a nossa dispo- 
sigao o que uma larga tradigao de cul- 
tura e de trabalho Ihes havia dado, e 
que, em boa hora, o governo do sr. Ar- 
mando de Sales Oliveira contratou os 
professores estrangeiros que atualmente 
nos orientam. Se e cento que naqao al- 
alguma se constroi apenas ajudada por 
forgas estranhas, ninguem desconhece, 
tao pouco, a ligao da nossa formagao, 
tanto etnica como cultural. Sem que- 
rer /rtesumir aqui todo um capltulo da 
evolugao das nossas ideias, ja tratado 
por estudiosos da nossa literatura e da 
nossa historia, lembro apenas o que foi 
a adaptagao do Estado portugues. as 
terras da America, — o nosso primeiro 
esbogo de nagao, — o que tern sido para 
o nosos espirito o fino genio frances, e 
o que tern significado para nos, na nos- 
sa marcha para a civilizagao, o elemen- 
to estrangeiro em geral. 

«Ninguem reconhece e admira mais 
do que eu — dizia ainda ha pouco um 
dos distintos professores da nossa Esco- 
la Politecnica — o valor dos nossos ho- 
mens de ciencia e de pesquisa. Mas e 
forgoso reconhecer que os nossos mais 
brilhantes espiritos cientificos se res- 
sentem de uma formagao autodidatica, 
menos prejudicial, alias, a sua forma- 
gao que ao seu ensino. E ninguem, de 
boa fe, podera negar as lacunas do nos- 
so meio cienti|fico» (6). 

Se ja possuimos escolas tecnicas que 
nos honram, era todavia necessario que 
nos pusessemos na escola dos povos que 
tiveram mais largo tempo para criar a 
ciencia, a filosofia e a literatura, que 

(6) Discurso do prof. Fonscca Teles — in 
— "O Estado de Sao Paulo", de 20 dc Agosto 
de 1936. 

procurassemos participar de cxperien- 
cia daqueles que melhor organizagao ti- 
veram para cultivar a inteligencia. So 
mesmo um errado, um mal entendido ou 
um equivoco nacionalismo poderia com- 
ibater a preciosa colaboragao estrangei- 
ra. O nosso contato com esses profes- 
sores nao dilui em nos a nossa brasili- 
sade. O seu exemplo, ao contrario, es- 
timula e aviva o nosso desejo de progre- 
dir. Ja comegamos a perceber que, 
para ensinar, e precise, antes de tudo, 
conhecer muito bem aquilo que se ensi- 
na... Convem frisar que a nossa ta- 
refa nao e simplesmente pedagogica, 
que essa tarefa, para sen perfeita, deve 
contar com individuos que saibam «o 
que se ensina» e nao apenas «como se 
ensina»... 

«A reforma de que temos necessida- 
de nao e pedagogica, mas espiritual». 

A ciencia brasileira nao e diminuida 
pela presenga das missoes estrangeiras 
que vieram concorrer com o seu traba- 
lho e a sua cultura para o nosso aper- 
feigoamento. Na Universidade colabo- 
ram brasileiros e novas geragoes virao 
tomar o lugar que Ihes compete na nossa 
Academia. 

* 

Que nos seja ainda permitido resipon- 
der a uma critica muitas vezes dirigida 
a Universidade, e que, na nossa opiniao, 
carece de fundamento. Ninguem mais 
do que nos deseja a maxima dissemi- 
nagao da instrugao primaria no Brasil. 
Nao se pense, todavia, que a simples al- 
fabetizagao resolve tudo... For si so 
ela nada constroi. «Alfabetizar o indi- 
viduo sem faze-lo crescer, aperfeigoar- 
se, ter oonciencia de seu papel social, 
de seus deveres, de seus direitos, de suas 
responsabilidades e de suas obrigagoes, 
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na comunidade e para a comunidade, 
escreve Carneiro Leao, e dar-lhe um 
instrumento cuja pratica deve ser mais 
prejudicial que benefica» (7), 

E' num vasto piano em que, indepen- 
dentemente, mas com a mesma fe e a 
mesma energia, trabalham os diversos 
setores do ensino, que havemos de cons- 
truir um Brasil melhor. 

Ill 

Aqueles mesmos escritores da gera^ao 
nascida com a Republica assim se ex- 
primiam, ao iniciar o grande inquerito 
que levaram a efeito: «os distiirbios 
graves destes mementos tristes de ago- 
ra, perturbadores da ordem e retardado- 
res do progresso almejado, haverao de 
determinar, por certo, a eclosao de ener- 
gias novas e sadias» (8). 

Entre as energias novas e sadias que 
surgiram no cenario politico nacional, 
apos tantas convulsdes, algumas ha, nao 
so novas e sadias, mas cultas, que sou- 
beram atender ao apelo dos intelectuais 
brasileiros. Criando a Universidade de 
Sao Paulo, s. exa. o sr. dr. Armando 
de Sales Oliveira assinalou, com letras 
de ouro, o seu nome e o do seu gover- 
no nas paginas da Historia Nacional. 
Ao lado de s. exa., como tenaz e fer- 
voroso batalhador da causa da nossa 
Faculdade, esta o nosso paraninfo, o sr. 
dr. Julio de Mesquita Filho, a cujo va- 
loroso apoio e incansavel desvelo tanto 
deve a nossa Universidade. A sua pre- 
senga aqui, como nosso paraninfo, e a 
homenagem que a primeira turma de 

(7) A. Carneiro Leao — "Tendencias e Dire- 
trizes da Escola Secundaria". 

(8) A* Marpem da Historia da Republica — 
pag. 9. 

licenciados da Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras rende ao seu traba- 
Iho e a sua agao em favor da cultura e 
da renovagao do Brasil. 

IV 

Estejam certos aqueles que nao se 
confinaram no desespero e na inagao, 
aqueles que souberam indicar a gera- 
goes vindouras a senda do idealismo e 
da cultura, criando a grande obra que e 
a Universidade de Sao Paulo, que os 
licenciados da primeira turma da Facul- 
dade de Filosofia, Ciencias e Letras se 
manterao fieis aos ideais que represen- 
tam t regem a Universidade. 

Esses ideais, que sao os da Verdade e 
da Justiga, nos procuraremos honra-los, 
elevando assim o nome desta instituigao, 
o de Sao Paulo e o do Brasil. 

Estamos ainda convencidos de que a 
ciencia e a filosofia nao se podem de- 
senvolver nas epocas em que a con- 
ciencia do individuo nao se exerce li- 
vremente. Seremos, portanto, fieis aos 
sagrados ideais da liberdade que sao a 
condigao de toda a cultura! 

A s. exa., o sr. governador do Esta- 
do ,aos srs. Secretaries, ao exmo. sr. dr. 
Armando de Sales Oliveira, que tanto 
nos honra com a sua presenga nesta 
solenidade, ao exmo. sr. paraninfo, ao 
exmo. sr. reitor, ao exmo. sr. diretor, 
que nao se tern poupado esforgos para 
que esta grande obra se realize para 
honra e lustre do nosso Estado, aos srs. 
professores brasileiros, as missoes fran- 
cesa, italiana e alema, aos srs. professo- 
res, representantes da Universidade de 
Portugal e dos Estados Unidos da Ame- 
rica do Norte, e a todos os funcionarios 
da Faculdade, assim como aqueles que 
nos honraram com a sua atengao, em 
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nome da primeira turma de licenciados 
da Universidade de Sao Paulo e no meu 
proprio, os nossos agradecimentos». 

ORACAO DO PARANINFO, DR. 
JtJLIO DE MESQUITA FILHO 

O paraninfo da primeira turma de li- 
cenciados, dr. Julio de Mesquita Filho, 
pronunciou o seguinte discurso: 

«Ao receber a noticia de que, por una- 
nimidade de votos, acabava o meu nome 
de ser escolbido para vosso paraninfo, 
nao sei o que mais me surpreendeu: se 
a evidence despropor^o entre a alevan- 
tada honra e a minha desvalia, se a 
imensa responsabilidade que a vossa ili- 
mitada benevolencia acabava de impur- 
me. Para os servigos que porventura 
me tivesse sido dado prestar a causa da 
cultura paulista, a paga era excessiva, 
como excessiva a minha temeridade, re- 
signando-me a anuir as vossas determi- 
nagoes. E' que nao me seria licito equi- 
parar a entrega de diplomas a primeira 
turma de licenciados pela Faculdade de 
Filosofia, Ciencias e Letras, ao ato ba- 
nal e corriqueiro pelo qual, findo os cur- 
sos regulamentares, sao coosiderados 
aptos a exercer as chamadas profissoes 
liberals aqueles que no Direito, na En- 
genharia ou na Medicina foram procu- 
rar as armas, que Ihes pareceram as me- 
Ihores, para veneer na luta pela exis- 
tencia. As vossas preocupagoes sao de 
outra natureza. Nao sao passiveis de 
aplicagao imediata as disciplinas em que 
formastes o vosso espirito. Egressos de 
uma Faculdade onde se professa o culto 
da ciencia pela ciencia, espontaneamen- 
■te votastes a vossa vida e a vossa inte- 
ligencia ao progresso dos conhecimen- 
tos humanos. Por si so, bastava essa 
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circunstancia para que vos tornasseis 
credores do respeito e da gratidao de 
quantos veem na cultura desinteressada 
o apanagio des eleitos, e na importamcia 
que ela assume a medida pela qual se 
pode aquilatar o valor real de um povo. 
Para esses, isto e, para os que fazem da 
coisa publica a sua principal preocupa- 
gao, cabe-vos de direito um lugar des- 
tacado na comunhao universitaria, e a 
vossa formatura, ultrapassando de mui- 
to o significadb de uma simples festivi- 
dade escolar, marca uma etapa decisiva 
na historia do pensamento nacional. E 
sobram-lhes razoes Com a vossa licen- 
ciatura, pela primeira vez, no decorrer 
da nossa evolugao, aparece, para atuar 
nos destinos da nacionalidade, um grupo 
de j ovens, oriundos de um instituto de 
alta cultura, cujos diplomas, que boje 
aqui Ihes sao solenemente conferidos, 
integram a totalidade das disciplinas de 
que se constitui o saber humano. Assim, 
o fato de vos achardes prontos a preen- 
cher a lacuna centenaria que nos rele- 
gava a condigao humilhante e subalter- 
na de colonia intelectual, passa a assina- 
lar uma das mais profundas transforma- 
goes jamais verificadas em nosso meio. 
Encerrastes definitivamentie um ciclo da 
nossa existencia, para dar inicio a ou- 
tro: o da nossa maioridade cultural. 

Uma anomalia 

Uma anomalia, que seria alarmante, 
nao fossem as vozes que por vezes con- 
tra ela se fizeram ouvir, quis que espe- 
nassemos cento e vinte anos pelo adven- 
to de um governo que, tendo compreen- 
sao suficiente das coisas, se capacitasse 
de que, se a nenhum pais, desejoso de 
conservar o seu kigar no planeta e dado 
descurar a sua prepatagao cultural, essa 
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obrigagau se impoe de um modo bem 
mais premetile e imperativo ao Brasil. 
Para prova-lo, basta que tentemos nas 
nossas condi?oes e nos lembremos de 
que o Brasil se desdobra no sentido nor- 
te-sul do planeta numa extensao de mais 
de cinco mil quilometros, e que quatro 
quintos de sen territorio se acham em 
plena zona tropical. Essa circunstancia 
em que poucos meditam, faz entretanto 
que se acumule dentro de seus limites 
uma soma de problemas so comparavel 
aqueles com que luta, na sua imensida- 
de, o Imjperio Brkanico. Clima hostil, 
sistemas de montanhas intransponiveis 
entre o planalto e o Oceano, massas 
imensas de intenslssima vegetaqao, em 
cujo seio se esconde a mais rica das 
iaunas adversas a adaptaqao do homem; 
rede de rios cujos percursos capricho- 
sos aberram de quasi todos os seus con- 
generes do globo; vastas regioes onde, 
ao lado de uma temperatura escaldante, 
impera, anos a fio, ausencia absoluta 
de precipitagao atmosferica; tudo enfim, 
em grande parte do nosso territorio, pa- 
rece desafiar o poder de adaptaqao do 
mais aparelhado dos povos. 

O complexo brasileiro 

Somos um mundo, ou melhor, nao es- 
tamos longe de oferecer dentro de nos- 
sas fronteiras a imagem do proprio 
mundo. Os nossos dominios mais se as- 
semelham, pela sua vastidao, a um im- 
perio. Vede, por exemplo, o singularis- 
simo aspeto social que em con junto 
apresenta a nacionalidade. Como se nao 
bastassem as incontaveis dificuldades 
com que ela luta para veneer e dominar 
o meio, em seu seio se repete a propria 
historia da evoluqao das sociedades hu- 
manas. Se exceptuarmos a Russia, na- 

qao alguma apresenta dentro dos pro- 
prios limites complexidade social que se 
lite compare. Agrupamentos humanos 
primitivos, na fase mental a que a es- 
cola durkheimiana denomiraria prelogi- 
ca, dominam em quasi todo o territorio 
dos Estados do Amazonas e do Para, 
e em grande parte dos Estados do Ma- 
ranhao e de Goias. Nessas regioes, on- 
de a propria terra parece nao ter adqui- 
rido ainda a sua feiqao definitiva, a ci- 
vilizaqao, dada ao termo sua significa- 
qao vulgar, e que e a excepqao. Mais 
abaixo, em direqao ao Sul, muda o ce- 
nario, e, com este, o aspecto social do 
ohamado Nordeste. Ai, se fizermos abs- 
tragao de pequenos grupos imersos na 
massa da populagao, pouca coisa falta 
para que reconhegamos na sua plenitu- 
de os tragos caracteristicos do feuda- 
lismo. A aceitarmos as descrigoes de 
Gilbert© Freire, Jose Lins do Regb, Jose 
Amorico e tantos outros poderosos ta- 
lentos, parou ai a nacionalidade, na epo- 
ca em que a sombra e protegao da Casa 
Grande vivia, sem direitos nem con- 
ciencia deles, a populagao inteira do Bra- 
sil. £sse aspecto social se dilata para 
o Sul, interrompido apenas na faixa li- 
toranea, onde aqui e acola surgem, como 
ilhas, as grandes aglomeragoes urbanas 
de estrutura social evoluida. Algumas 
centenas de quilometros ainda, e atingi- 
remos o Distrito Federal, parte do Es- 
tado de Mmas e a totalidade de S. Pau- 
lo. Assenta-se ai em alioerces profun- 
dos o unico trecho de civilizagao indus- 
trial do complexo brasileiro. Sao o in- 
dustrialismo moderno e a agricultura 
intensiva em toda a sua pujanga, Atin- 
giu essa regiao, quer social quer eco- 
nomicamente, maturidade plena. Por 
ela, e so por ela, integra-se o Brasil 
no m'imero de paises plenamente evo- 



— 200 — 

luidos e que emprestaram a civilizagao 
moderna o seu feitio diferencial. Nao 
e grande a sua extensao, e, se a confron- 
tarmos com o todo, veremos o que nos 
falta realizar para conseguirmos uma 
estrutura economica-social em equilibrio 
com as grandes naqoes da atualidadel 
Para alem do Paranapanema ate as 
fronteiras patrias, dilatam-se as zonas 
do pastoreio, com as quais alternam tre- 
chos insignificantes de agricultura e ate 
mesmo de industrialismo. 

Os dirigentes 

Nao sei se nesses rapidos tragos es- 
tara bosquejada toda a extraordinaria 
multiplicidade daquilo a que chamamos 
o complexo brasileiro. Nao sei se, re- 
lembrando a hostilidade do meio e a es- 
tranha sucessao de estados sociais em 
que se subdivide a nacionalidade, terei 
conseguido tornar patente aos vossos 
olhos a incomparavel delicadeza do or- 
ganismo nacional. E nao disse tudo. 
Ate aqui nenhuma referencia fiz ao 
grau de extrema miscigenagao de san- 
gues que se verifica nas populagoes que 
ocupam o pais, da fronteira Norte de 
Sao Paulo ate o Amazonas. Entretan- 
to, estou em que valem tanto para o ho- 
mem como para qualquer outra especie 
as conclusdes a que chegaram, no terre- 
no da biologia experimental, Mendel, 
De Vries, Morgan e Goldschmidt. E 
a diferenga de mentalidades, conseqiien- 
cia necessaria da variedade de estrutu- 
ra dos diversos segmentos sociais em 
que se decompoe o organismo nacional? 
Pois bem, senhores, para se haver com 
essa trama quasi inextricavel de terri- 
veis problemas, com que conta o brasi- 
leiro? 

Com os homens que conheceis, saidos 
das Escolas de Direito, de Engenharia 
e de Medicina. E' dessa escassa trilo- 
gia, em que ate aqui se resumiu todo 
o nosso chamado ensino superior, que 
se devia valer a nagao, para procurar 
atender as prodigiosas dificuldades com 
que sempre lutou. Em cento e vinte 
anos de vida poli'icamente independen- 
te, foi tudo quanto os responsaveis pelos 
nossos destioos se julgaram na obriga- 
gao de realizar no terreno da cultura, 
para que o pais tivesse onde recrutar 
os elementos com que atender as exi- 
gencias de seus proprios quadros. Nesse 
estado de inacreditavel indigencia cultu- 
ral atravessamos dois reinados, no Im- 
perio, e cerca de quarenta anos, no- 
regime republicano. 

O Ensino Superior 

Se, quanto as deficiencias do apare- 
Iho escolar, nos mantivemos assim, ate 
ha bem pouco, nivelados aos povos de 
mentalidade primaria, que dizer da qua- 
lidade do ensino ministrado naqueles 
institutes profissiooais? Nao sao pou- 
cos os que de entre vos estao em condi- 
goes de avalia-la. Foi depois de haver- 
des concluido os cursos de Engenhairia, 
de Direito e de Medicina que alguns de 
vos vos matriculastes nas Sub-secgoes 
de matema*ica e de fisica, de quimica 
e de ciencias naturais, de ciencias so- 
ciais, de filosofia e de humanidades clas- 
sicas da Faculdade de Filosofia, Cien- 
cias e Letras. Para vos, por exemplo, 
que no estudo da filosofia viestes bus- 
car o complemento a vossa deficiente 
formagao juridica, nao sera misterio 
algum dizer-vos eu que o ensino das 
ciencias juridicas no Brasil atravessou 
impassivel a tremenda tempestade que 
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nestes ultimos trinta anos vem abalan- 
do, ate as raizes, a ciencia do Direito. 
Em vao um fremito de renovagao per- 
corre a conciencia juridka do mundo, 
trazendo a inquietacao a todos os espi- 
ritos preocupados com o futuro do Di- 
reito: em substancia, o ensino entre nos 
permanece, hoje, aquilo que era por 
volta de 1890. Sem diivida, algumas 
alteraqdes se verificaram, mas isso mes- 
mo na ordem de distribuigao das mate- 
rias. Quanto ao mais, a atualizagao dos 
programas, ou mesmo a um simples 
acrescimo de cadeiras que Ihes empres- 
tasse mais vida e os tornasse mais con- 
sentaneos com o evolver dos tempos, 
nada, que saibamos. Nada que denun- 
cie o cuidado de trazer a nossa juventu- 
de ao corrente das incalculaveis trans- 
formagoes operadas no conceito basico 
do Direito, e nas quais tern sua origem 
essas poderosas concepgoes, hoje por 
toda a parte vitoriosas, do direito social. 
Nao vai, porem, nesse estado de coisas 
nenhuma atitude de oposigao, nem muito 
menos um protesto, embora tacito, con- 
tra inovagoes porventura consideradas 
indesejaveis. O que essa apatia traduz, 
o que ressalta de maneira incontrastavel 
desse estado de inercia, e um alarmante 
indiferentismo do nosso meio em face 
do movimento geral de renovagao que 
atravessa neste instante o pensamen'o 
mundial. Realmente, deem ao que se 
pratica no Brasil o qualificativo que qui- 
serem; nao Ihe deem, porem, o nome 
de ensino. Ensinar nao e isso. Ensi- 
nar nao e transmitir pura e simples- 
mente aquilo que se leu nos livros. En- 
sinar e alguma coisa mais, e acima de 
tudo contribuir para o progresso da 
disciplina que se pretende professar. 
Sem essa contribuigao pessoal, nao ha- 
verd jamais ensino, no verdadeiro sen- 

tido desse vocabulo. «Antes de tudo 
e acima de tudo, a uma Faculdade su- 
perior incumbe a missao de fazer pro- 
gredir a ciencia, de formar e guiar 
pesquisadores: os professores titulares, 
como os assistentes, devem produzir tra- 
balhos pessoais e dar exemplos aos es- 
tudantes. So com essa condigao pode 
existir ensino superior, que e, essencial- 
mente, um ensino de primeira mao». 
Estas palavras sao as de um dos maio- 
res cerebros da Franga hodierna, que e 
ao mesmo tempo uma das glorias da 
Sorbonne. Nao se podia dizer melhor, 
parece-nos, nem de modo mais convin- 
oente colocar a questao nos seus devi- 
dos termos. Mas, esse mesmo ilustre 
mestre da Universidade de Paris teve, 
em outra ocasiao, palavras mais ade- 
quadas ainda ao caso concrete que nos 
preocupa. Pronunciou-as em solenidade 
como esta, e, pelos conceitos que entao 
emitiu, parecia ter em mente a propria 
causa do nosso ensino. Ei-las: «Elas 
devem, dizia, referindo-se as Faculda- 
des de Direito, de Medicina e Engenha- 
ria em geral, elas devem, e nisso con- 
siste o mais nobre da sua missao, fazer 
progredir a ciencia em si mesma pelos 
trabalhos de seus mestres, de todos os 
graus, e iniciar uma elite de estudantcs 
nos metodos de invengao e descoberta. 
Um institute cientifico, cujos professo- 
res se consagrassem unicamente a expo- 
sigao da ciencia que outros construiram, 
estaria fatalmente votado a uma rapida 
decadeticia. So os mestres que realizam 
trabalhos pessoais, pesquisas originais, 
que compreendem e conhecem a fundo 
os metodos proprios de cada ciencia, 
podem dar vida a um ensino, embora 
elementar, e comunicar aos discipulos 
esse espiritc de curiosidade cientifica, 
de busca apaixonada da verdade, fora 
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de qualquer ideia de lucro e de aplica- 
Qao, que constitui o verdadeiro homem 
de saber». Compreendeis agora o que 
me levou a fazer esta transcriqao. Nao 
se poderia pintar com mais semelhanqa 
nem dizer com mais precisao, aquilo 
que nao e o ensino das ciencias juridi- 
cas no pais, aquilo que nao e e nunca 
foi o nosso ensino superior, seja o de 
Direito, de Engenharia ou de Medicina. 
Foi este o regime que conheceram nos- 
sos pais, em que formaram o seu espi- 
rito os de minha geraqao, e que ainda 
vigora para os que hoje querem ser 
bachareis, como -todo o mundo. 

Sera outra a atmosfera em que trans- 
correm os estudos de Engenharia? Po- 
dem dize-lo que aqui, ha pouco, rece- 
beram a licenciatura em matematicas, 
ou em ciencias fisicas, e que, antes de 
ingressarem na Faculdade de Eilosofia, 
Ciencias e Letras, receberam o grau de 
engenheiros. Estamos, entretanto, con- 
vencidos de que em relagao aos estudos 
politecnicos as palavras do ilustre pro- 
fessor de analise matematka, que acima 
transcrevemos, assentam-lhes como uma 
luva. Reina nos dominios da engenha- 
ria estranha concepgao das coisas. Cons- 
ta que, na opiniao da maioria dos que 
o professam, ha, para os engenheiros, 
uma fisica que nada tern que ver com a 
fisica de Fermi ou de Broglie. Tendes 
ai a explicagao provavel para o fato da 
quasi nula influencia exercida por aque- 
les que assim pensam na evolugao da 
nacionalidade. Com efeito, nao se co- 
nhece contribuigao alguma saida direta 
ou indiretamente desse meio para a so- 
lugao de qualquer dos grandes proble- 
mas nacionais atinentes a engenharia. 
Toda vez que um daqueles problemas 
foi resolvido, podeis estar certos, a so- 

lugao acudiu a espirito formado longe 
deles. Atentai ainda no vacuo imenso 
em que jaz a literatura tecnica nacional: 
nenhuma obra conhecemos que fale em 
favor da contribuiqao dos adeptos da- 
quela estranha doutrina para o aumento 
do patrimonio cultural da nacionalidade. 

E os estudos medicos? Corresponde- 
ra o espirito que os anima a sua orga- 
nizagao material? Em uma palavra, os 
frutos por eles colhidos estarao em re- 
lagao com a perfeigao tecnka dos meios 
de ensino? Tememos que nao. Na bio- 
logia humana, como no Direito e na 
Engenharia, sofre o ensino patrio a 
conseqiiencia das tendencias imediatis- 
■tas do meio. O progresso da ciencia, 
aqui, como nas demais escolas, nao e a 
meta almejada. O mesmo espirito es- 
tiola as inteligencias e limita o campo 
de visao. Nao se aceita que um insti- 
tute superior tenha por missao algo 
mais do que fornecer a sociedade prati- 
cos capazes de tirar partido da arte 
medica, de percutir um pulmao, diagnos- 
ticar uma pneumonia ou abrir com pe- 
ricia um peritonio. Vao-se os cursos 
solbrecarregando de materias? Sao as 
ciencias basicas, as que formam real- 
mente o poder intelectual da juventude, 
as primeiras indicadas para os cortes 
julgados indispensaveis. Nao se cultiva 
a ciencia medica propriamente dita, nem 
se procura despertar na mocidade o 
gosto das pesquisas desinteressadas. O 
que se tern primeiramente em vista e o 
adextramento de um certo numero de 
j ovens por ano, na arte de formular. 
Embora neste terreno tenhamos realiza- 
do incontestaveis progressos, nao com- 
pneendemos ainda que a fungao do en- 
sino superior e, antes de mais nada, 
despertar vocagoes, selecionar inteligen- 
cias criadoras, e que, se estivesse o en- 
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sino nacional em condi(;5es de desempe- 
nliar a sua verdadeira missao, nenhuma 
dificuldade teria em fornecer a soccieda- 
de os mais capazes dos tecnicos. Quern 
pode o mais, cvidentemente pode o me- 
nos. Neste setor, como em quasi todos 
os outros, nao soubemos manter a po- 
sigao que em outros tempos ocupamos, 
senao no concerto das nagoes, pelo me- 
nos no continente sul-americano. Ainda 
ha bem pouco, ilustre cientista argen- 
tino, de passagem por esta cidade, re- 
cordava a era ja remota em que os seus 
patricios, findos os cursos regulamen- 
tares, demandavam a entao capital do 
Imperio Brasileiro em busca dos ensina- 
mentos dos mestres da medicina nacio- 
nal. Hoje, o contrario e que se da, e 
ninguem por certo tentara contestar-nos, 
se afirmamos que nos dominios da bio- 
logia humana, como em qualquer outro 
campo da vida intelectual, estamos vinte 
anos aquem dos nossos vizinhos do Rio 
da Prata. 

O Ensino Secundario 

Eis, senhores, a que se reduzia o apa- 
relhamento de cultura superior da na- 
cionalidade nos dias que se seguiram a 
luta que, pela reconstitucionalizagao do 
pais, travou o povo paulista com as 
forgas da ditadura. Era esse o quadro 
exato que se nos deparava no instante, 
entre todos delicado, em que, destruida 
a velha Republica e re'integrado afinal 
Sao Paulo em seus legitimos direitos, 
se instalava definitivamente neste Es- 
tado o primeiro governo constituciona- 
lista. Nao era desgragadamente melhor 
a situagao reinante nas demais alas do 
edificio de onde deveria sair, armada 
para os embates da rude vida das na- 
goes de hoje, a mocidade da nossa terra. 
Sabeis o que representa para um povo 

o ensino das humanidades. Nao desco- 
nheceis que dele depende principalmente 
a maior ou menor aptidao dos povos 
para conservar a propria independencia, 
senao o lugar que porventura venham a 
ocupar na hierarquia internacional. E', 
pois, de capital importancia para as na- 
cionalidades a organizagao de um ensi- 
no secundario capaz de suscitar valores 
e capacidades em condigoes de constituir 
uma solida elite dirigente. Ora, para 
que vos seja dado fazer uma ideia, em- 
bora aproximada, do que e o nosso en- 
sino secundario, basta lembrar-vos de 
que era no ensino superior, cujas con- 
digoes verdadeiras eu vos acabo de pin- 
tar, que se recrutavam os elementos 
com que se preenchiam os seus quadros. 
Era nas fileiras das cbamadas classes 
Hberais e entre os que nelas haviam 
malogrado, que se iam buscar os ho- 
mens a que a sociedade cometia a mis- 
sao, entre todas delicada, de formar o 
carater e a conciencia da sua juventude. 
Para os advogados sem causas reser- 
vam-se as cadeiras de portugues, de his- 
toria, de logica e de psicologia. Nunca 
conseguira um engenheiro um trecho de 
estrada ou a construgao de uma ponte? 
Dava-se-lhe no ginasio mais proximo, 
como ficha de consolagao, a cadeira de 
algebra ou de fisica, de desenho ou de 
aritmetica. Ao medico destituido de 
clientela cabia lecionar a quimica ou as 
ciencias naturais. 

Tendes ai o que em materia de ins- 
trugao nos legou o regime que a revolu- 
gao de trinta derrulbou. Mais de qua- 
renta anos depois de haver Renan pro- 
clamado que «o problema do governo 
das sociedades se tornava cada vez mais 
um problema cientifico, cuja solugao 
demandava o emprego das mais raras 
faculdades do espirito, e que a guerra, 
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a industria, o desenvolvimento econo- 
mico — meditem estas palavras os que 
julgam ser primeiro necessario o de- 
senvolvimento economico para, em se- 
guida, pensar-se no desenvolvimento cul- 
tural — se tomavam agora ciencias 
complicadas e, mais ainda, que essas 
funqdes sociais, para cujo desempenho 
bastavam outrora a coragem, a elegan- 
cia e a hones'idade, requeriam hoje cie- 
rebros poderosos, capazes ao mesmo 
tempo de apreender grande mimero de 
ideias e de as ter sempre sob as vistas» 
— jaziamos nos, quanto a capacidades, 
na mais extrema penuria. 

S. Paulo e a Revolugao 

Ao sairmos da revoluqao de 32 tinha- 
mos a impressao perfeitamen+e nitida 
de que o destino acabava de colocar S. 
Paulo em ppsiqao identica a em que se 
achara, apos lena, a Alemanha; o Japao, 
no dia seguinte ao do bombardeio dos 
seus portos pela esquadra norte-ameri- 
cana; a Franqa, depois de Sedan. E, 
se atribuiamos a serie infinita de gra- 
vissimos erros praticados dentro das 
fronteiras do nosso Estado pela ditadura 
a mentalidade primaria dos seus pre- 
postos, nao nos parecia menos evidente 
que so uma reforma radical do apa- 
relhamento escolar do pais e a instaura- 
qao de uma vigorosa politica educacio- 
nal, poderiam evitar a catastrofe final 
que os movimentos de 1922, de 24, de 
30 e de 32 nada mais faziam do que 
prenunciar. Para os males que nos aca- 
brunhavam, a historia daqueles paises 
nos apontava o remedio. Sabiamos, por 
experiencia propria, a que terriveis aven- 
turas nos tinham arrastado, de um lado, 
a ignorancia e a incapacidade dos ho- 
mens que ate 30 haviam discricionaria- 

mente disposto dos destines tanto do 
nosso Estado como da Nagao, e, de ou- 
tro, a fatu'idade vazia dos escamoteado- 
res da revoluqao de Outubro. Quatro 
anos de estreito contato com os meios 
em que se moviam as figuras proemi- 
nentes de ambas as faqoes em luta, le- 
varam-nos a convicqao de que o pro- 
blema brasileiro era, antes de mais nada, 
um problema de cultura. Dai a funda- 
qao da nossa Universidade e, conseqiien- 
temente, a criaqao da Faculdade de Fi- 
losofia, Ciencias e Letras. 

A missao da Universidade 

A vossa escola surgia, assim, como o 
molde indispensavel onde se fundiriam 
os futures modeladores da juventude na- 
cional. Nela se formariam os espiritos 
em condiqoes de criar e praticar uma 
doutrina educativa que tivesse em vista, 
acima de tudo, como queria um grande 
espirito frances, assegurar a seleqao de 
capacidades, alevantar, no verdadeiro 
sentido da palavra, todos os espiritos, 
so pensar naquilo que moraliza, que 
nao traz lucro imediato, que leva o 
olhar a fixar-se alto e longe. Espera- 
vam seus fundadores que desse foco 
ardente de ambiqao desinteressada se 
irradiasse para todo o pais uma con- 
cepqao nova das coisas e que, comba- 
teodo sem desfalecimentos a velha e 
desagregadora ideia do saber pelo saber, 
implan'asse na conciencia das geraqoes 
de amanha o sentimento do sacrificio 
pelo bem da comunidade. Procurando 
dar consistencia material a ideia univer- 
sitaria, tinham em mente os que a idea- 
ram dotar o pais de um cerebro pode- 
roso e ccordenador que, a coberto da 
transitoriedade dos governos, pudesse 
gerar o sentimento, a vontade, a orga- 
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nizagao e a disciplina inteleclual a que 
os povos verdadeiramente fortes devem 
as suas melhores vitorias. 

Nessa obra de profunda remodela- 
qao cabera, pois, tanto a vos como a 
vossa Faculdade, papel preponderante. 
Da vossa dedicagao as disciplinas pura- 
mente especulativas, do vosso exemplo 
de sacrificio pelo bem piiblico, ha-de 
com certeza originar-se um movimento 
de sadia transformagao nos habitos e 
metodos de ensino dos demais institutes 
universitarios. Fostes os primeiros a 
vos dedicar, de um lado, a especializa- 
qao para a pratica do magisterio secun- 
dario, de outro, a cultura pela cultura. 
Essas circunstancias, a que deveis a 
vossa qualidade de elite dentro dos pro- 
prios dominios da nossa Universidade, 
vos conferem as necessarias credenciais 
para imprimir a totalidade dos institu- 
tos que constituem o organismo uni- 
versitario o mesmo entusiasmo e a mes- 
ma fe criadora que vos anima e vos 
distingue. 

Presenciamos, neste instante, por toda 
parte, a mais profunda revisao de valo- 
res de que nos falam os anais da hu- 
manidade. Em todos os setores da vida 
intelectual se precede a uma total re- 
classificagao de principios, a uma severa 
e impiedosa critica dos postulados sobre 
os quais ate aqui se assentavam os sen- 
timentos morais, espirituais e esteticos 
das sociedades ocidentais. Nada parece 
resistir aos golpes persistentes e demo- 
lidores dos adeptos das doutrinas em 
antagonismo com a ordem social em que 
o mundo de antes da conflagragao eu- 
ropeia assentava os seus fundamentos. 
Pais sem quadros bem definidos, e 
orientado, nao por uma elite de bomens 
cultos, mas, mais propriamente, por si- 
muladores de cultura, o Brasil se ve en- 

voi vido na controvers'a universal como 
se a sua estrutura social e politica apre- 
sentasse os mesmos residues que, se nao 
justificam, pelo menos explicam a crise 
de proporgoes ineditas em que agonizam 
as nagoes do velho continente. Sem ori- 
ginalidade de pensamento nem poder de 
penetragao que Ihes permita apreender 
a nossa realidade, alguns espiritos taca- 
nhos trouxeram para dentro dos nossos 
limites a contrafagao das lutas em que 
na Europa se empenham, de um lado, 
os partidarios do fascismo, e, de outro 
lado, sectaries do comunismo. 

A mfstica nacional 

Pois bem; eu vos dizia, ha pouco, 
que, entre as multiplas tarefas que vos 
incumbe realizar, esta na primeira plana 
o dever de substituir o conceito do sa- 
ber pelo saber por um outro; o do saber 
posto ao servigo da coletividade. E, 
assim, tendes por principal missao criar 
um ideal, uma conciencia coletiva ou, 
para falar a linguagem da qpoca, tendes 
por principal missao criar no espirito da 
juventude e instilar-lhe na alma coletiva 
a mistica nacional. Sera isso empresa 
acima de vossas forgas? Nao nos pa- 
rece. Sois, na quasi totalidade, nasci- 
dos em S. Paulo; e, se porventura 
alguns de entre vos aqui nao viram pela 
primeira vez a luz do sol, dentro de 
nossas fronteiras formaram o seu cara- 
ter e amadureceram para a vida do pen- 
samento. Nessas condigoes, basta que 
volvais o olhar para o passado, basta 
que vos apliqueis a penetrar o verda- 
deiro sentido da nossa historia, para que 
nao vos assalte sombra de um diivida 
sobre a rota a indicar as geragbes de 
amanha. Se a tanto vos dedicardes, 
vereis que ao paulista de hoje o destino 
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cometeu uma unica tarefa: a de com- 
pletar a obra iniciada pelo paulista do 
ciclo da penetraQao. 

Porque, senhores, o Brasil nada mais 
e do que um problema posto pelas ban- 
deiras; e, ou nos, paulistas de hoje e 
de amanha, o resolveremos, ou teremos 
irremediavelmente falido ante nossos 
antepassados. Quanta mais avangardes 
na meditagao das nossas coisas, mais 
profundamente vos convencereis de que 
e na integragao do problema brasileiro, 
tornado este vocabulo na sua acepgao 
spenceriana, que devemos buscar o ani- 
mo para enfrentar as vicissitudes que 
porventura nos queira ainda reservar a 
Historia. E que admiravel mistica: ti- 
rar essa imensa massa do seu estado 
atual, ainda quasi amorfo, para dar-lhe 
consistencia diferenciada e definida! 

O dilema europeu 

Debate-se a Europa impotente e agoni- 
zaote em dois campos irremediavelmen- 
te irreconciliaveis. Para aquelas fac- 
goes em luta so duas ideias sao de 
molde a justificar a existencia dos po- 
vos • a guerra de classes ou a guerra 
de conquistas. Nesses dois extremes 
buscam a sua exclusiva razao de ser os 
regimens fascistas e coletivistas. Da 
mistica educacional que ides elaborar, 
deveis resolutamente afastar essas duas 
mentiras. Tern a vida dos povos ame- 
ricanos outro sentido. Por isso mesmo, 
representam as sociedades deste lado do 
oceano um passo decisivo para o pro- 
gresso da humanidade. Para nos, que 
significado pode ter a luta de classes ou 
a de conquistas? Embora filhos da ci- 
vilizagao ocidental, nao transportamos 
para o continente americano os residues 
e sobrevivencias sociais que envenenam 

as velhas sociedades do continente euro- 
peu. Cento, nao atingimos ainda o ideal 
de perfeigao social a que todos aspira- 
mos. Na America, como por toda par- 
te, o regime capitalista sem controle 
ainda nao permitiu que centenas de mi- 
Ihares de homens conseguissem condi- 
goes minimas de vida material indis- 
pensaveis ao pleno desenvolvimento da 
personalidade humana, 

Os meus votos 

Meus senhores: foi Renan, se me nao 
engano, que afirmou ser em materia de 
formas da governo muitas vezes neces- 
sario termos a coragem de parecer fora 
da moda, se quisermos que o tempo 
acabe por nos dar razao. Se alguma 
coisa me fosse dado solicitar de vos, 
seria justamente que nao vos deixasseis 
levar pelas correntes mais em voga e 
que nas formas de governo fortes da 
atualidade nao visseis senao aquilo que 
na realidade sao, isto e, casos que mais 
dizem com a patologia social do que 
com a politica propriamente dita. Se 
assim pensardes, e dentro desse princi- 
pio geral vos mantiverdes, podera o 
Brasil realizar, estou certo, no ambito 
proprio da democracia social, o sonho 
de uma sociedade mais humana a som- 
bra de uma justiga melhor». 

Palavras do Reitor da Universidade, 
dr. Reynaldo Porchat 

■Ao enccrrar a sessao, o dr. Reynaldo 
Porchat aproveitou o ensejo para agra- 
decer aos licenciados a mensagem que 
Ihc enviararn, a cle, reitor, e ao diretor 
da Faculdade, significando a uniao do 
novo institute as tradicionais Eaculda- 
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des. Tragou, em rapido bosquejo, a in- 
fluencia e o papel que ate agora tern 
representado na historia do Brasil as 
Faculdades de Direito de Sao Paulo e 
do Recife, como centenares institui- 
goes culturais de onde sairam grandes 
brasileiros. Referiu-se a Escola Poli- 
tecnica e a Faculdade de Medicina, real- 
gando a importancia desses dois institu- 
tes e o que realizaram no campo da 
Ciencia. A mensagem dos licenciados, 
acentua, exprime o lago que deve exis- 
tir entre todas as escolas da Universi- 
dade. 

Pur fim, agradecendo a todos os pre- 
sentes, autoridades e convidados, que 
compareceram aquela solenidade, faz re- 
ferencias especiais ao dr. Armando de 
Sales Oliveira, que viera assistir aos 
festejos da primeira sazao dos frutos 
da Universidade, a sua grande obra de 
homem de estado. Ao pronunciar o 
nome do ex-governador de Sao Paulo, 
a sala vibrou inteira em uma intensa 
manifestagao de aplausos ao ilustre bra- 
sileiro. 

A seguir, o dr. Reynaldo Porchat de- 
clarou encerrada a sessao. 





PROGRAMAS 

l.ft SECgAO — FILOSOFIA 

DISTRIBUICAO DO CURSO 

1.° ano — Filosofia Geral e Psicologia. 
Sociologia. 

2.° ano — Filosofia Geral e Historia da Filosofia. 
Filosofia Moral e Social. 
Sociologia. 

3.° ano — Filosofia Geral e Historia da Filosofia. 
Filosofia Moral e Social. 
Sociologia. 

FILOSOFIA GERAL E PSICOLOGIA 

(PROF. JEAN MAUGUE) 

l.o Ano 
PSICOLOGIA — A PSICOLOGIA AFETIVA 

(1.°, 2.° e 3.° anos) 
Vida afetiva e vida representativa — A tristeza e a alegria — A dor 

« o prazer — A significagao da dor — Valor educativo da dor — As tenden- 
cias — As emocdes — Teorias sobre a emogao — Significagao da emogao 
— Significado da emogao — O medo e a colera — Os sentimentos —1 

A fenomenologia dos sentimentos — Posigao de Max Scheler —: Atitude clas- 
sica ou racionalista — O amor — Cntica da concepgao nabuiralista do amor 
pelos fenomenologistas alemaes — Freud e a ooncepgao naturalista do amor 
— Cntica — O sentimierrto social — A patria. 

2.° Ano 
FILOSOFIA GERAL — PROBLEMA DA LIBERDADE 

(1° e 2.° anos) 

Fatalidade — Causa — Responsabilidade —1 A Causalidade na filosofia 
de Aristoteles — Nogao de causa em Aristoteles — A causalidade entre os 
povos primitives — Causa primeira e causa segunda — O determinismo — 
O determinismo na filosofia de Leibnitz — A liberdade estetica — Liber- 
dade na filosofia de Kant — Relagoes entre a ciencia e o humanismo. 

14 — ANUARIO 
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FILOSOFIA MORAL E SOCIAL 

As grandes concepgoes da vida moral — Moral e sociologia — A 
moral e a ciencia — Os costumes — O problema moral — A experiencia 
moral — A justiga e a caridade — A responsabilidade — A familia. 

3.° Ano 
HISTORIA DA FILOSOFIA 

(Curso- especial do 3.° ano) 

O espinosismo — A vida e a obra de Espinosa — Origens do espino- 
sismo —1 O problema do bem supremo — O «Tratado Teol6gico-Politico» 
— A religiao — A politica — O metodo — Deus — Os atributos da subs- 
tancia — A alma e o corpo — Os tres gratis do conhecimento — Aspeto 
geral do espinosismo — Os sentimentos e as paixoes — A razao — A beatitude. 

HISTORIA DA FILOSOFIA 
(Curso para os tres anos) 

Significado da historia da filosofia — Os pressocraticos — A desco- 
berta do pensamento racional — Socrates — Platao — A politica de Platiio. 

SOCIOLOGIA 

(PROF. PAUL ARBOUSSE-BASTIDE) 
1.° Ano 

PRINCIPAIS DIVISOES DO CURSO DE INTRODUQAO A 
SOCIOLOGIA 

Capitulo I 

Podem as sociedades humanas ser dbjeto de um estudo cientifico? 
Nogao de sociologia; ciencia do homem ou ciencia da natureza? ciencia 

do fato ou ciencia do direito?' ciencia pura ou ciencia aplicada? 
Como delimitar e como designar uma ciencia aplicada? 
O vocabulario sociologico; as questoes de denominagao, a sua relativi- 

dade e a sua importancia. 
Capitulo II 

Pode-se definir o fato social? 
Sera o fato social necessariamente de ordem espiritual? 
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A nogao de conciencia e de representagoes coletivas. 
Lugar dos fatos materiais numa ciencia das sociedades. 
A nogao de constrangimento, de sangao, de insti'iiii'gao, de influencia soaal, 

de distancia social. 
Qual a definigao do fato social que melhor ijennita orientar a> pesquisas, 

sem empobrecer o campo destas, nem proceder com urn dogmatismo inutil? 
Papel das defioigoes na ciencia, — aplicagao a sociologia. 

Capitulo III 
Pode o fato social ser ligado a outros fatos relacionados estreitamente 

com a vida das sociedades? 
A especificidade do fato social. 
Relagao entre o fato social e as suas condigoes de existencia. 
Em que proporgao o estudo das condigoes de existencia e necessario ao 

estudo do fato social em si? 
Sera possivel precisar o ponto em que as condigoes de existencia cedem 

o lugar ao proprio fato social? 
Deve-sc on nao proceder das condigoes de existencia para chegar ao fato 

social, ou, ao contrario, do fato social para procurar suas condigoes de exis- 
tencia? (Nesse particular estudar-se-ao as relagoes da sociologia com a geo- 
grafia, a historia, a demografia, etc. Procurar-se-a tambem penetrar certas 
nogoes, como as da morfologia social, examinando-se si tal morfologia nao 
e senao um exame das condigoes de existencia do fato social, ou se pode ser 
um estudo da propria estrutura do fato social). 

Capitulo IV 
As variedades dos agrupamentos humanos e das formas de socialidade. 
Podem as sociedades ser classificadas em tipos? 
A ana Use das formas de socialidade conduz-nos a um estudo dos tipos 

de sociedades, ou unicamente das formas de socialidade; e os tipos sociais 
sao, ou nao, absolutamente distintos? 

Capitulo V 
O metodo e os proccssos da sociologia; 
A. — Um primeiro metodo pode consistir na adogao de uma filosofia da 

qual se deduzira uma sociologia. Estudo desse metodo. Em que sentido a 
sociologia nao pode ser nem finalista, nem integral, nem subjetiva? 

B. — Pode-se procurar um con junto de principios sociologicos sob o 
nome de sociologia geral e procurar ilustrar esses principios com fatos? 

O problema da sociologia geral. 
Os diferontes tipos de sociologia geral: 
1.° A teoria do «Consensus» social; 
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2.° A teoria do determinismo eoouomico; 
3° A teoria do formalismo social (comunidade e sociedade); 
4.° A teoria do meio social e a do difusionismo material ou espiritual. 

Relagao com a teoria psico-sociologica da iniciagao. 
C. — A negaqao de toda e qualquer sociologia geral. A tese do «Cbrpus» 

das ciencias sociais. Sociologia e Ciencias sociais. 

Capitulo VI 

O MfiTODO DA SOaOLOGIA; 

Qual deve ser a atitude do sociologo diante do fato social? 
O metodo experimental das ciencias naturais sera integralmente aplicavel 

aos fatos sociais? 
Existe um behaviourismo social? 
Pode-se falar de materialismo ou de espiritualismo sociologico? 
Basta dizer que a atitude da sociologia deve ser a do sabio? 
Estudo de algumas teses das Regras do Metodo Sociologico de Durkheim. 
Como procurar a objetividade em Sociologia. 
O que pensar da tese de Durkheim segundo a qual os fatos sociais devem 

ser tratados como «coisas». 
Como o metodo se diferencia dos processes. 
Vantagens e perigo de in si sti r sobre os problemas metodologicos. 
Devem ser estudados antes ou depois do estudo e da pratica dos processes? 
Sera uma metodologia sociologica ligada a uma sociologia geral ou a 

uma filosofia social ? 

Capitulo VII 

OS PROCESSOS DA SOCIOLOGIA CONTEMPORANEA; 

A analise historica, o inquerito monografico, o apuramento dos documen- 
tos, a estatistica. fisse ultimo metodo exige um estudo todo particular; como 
as tecnicas da estatistica podem e devem ser utilizadas pelo sociologo. — 

- Capitulo VIII 

Os dominios da sociologia. 
Prooura de um piano de estudos para a investigaqao sooiologica. 
Exposiqao sumaria sobre cada um desses dominios. 

Uma sociologia quantitativa sera possivel? 
Determinacao do objeto estudado.. 
Indicagoes bibliograficas dos principals trabalhos. 
Qual dos dominios preferidos parece dever fornecer o centro de conver- 

gencia das diversas categorias de pesquisas? 



— 213 — 

Sera a morfologia social? 
Como, nesse caso, concebe-la. 
De onde .provem o mal-estar da sociologia contemporanea ? 
Nao se achara sobrecarregada pelo peso de um conjunto de hipoteses inuteis? 
Como a sociologia deve colaborar para u/ma ciencia do homem e da 

espeoie, encarada biologica, psicologica ou socialmente? 

SOCIOLOGIA POLITICA 

1.°, 2.° e 3.° ano reiinidos 
O ESTADO NA SOCIEDADE CONTEMPORANEA 

Capitulo I 

Os aspetos do Estado contemporaneo: 
a) O elemento demografico: a homogeneidade minima, 
b O elemento territorial; o problema das fronteiras. 
c) O elemento juridko: a nacionalidade. Sua aquisigao, sua perda. 
d) O elemento afetivo: o apego ao Estado e aos sens simbolos. 

Capitulo II 

O Estado nas suas fungoes unificadoras. 

Capitulo III 

O Esado, fonte do poder, O problema da soberania. 

Capitulo IV 

As limitagdes do Estado: no interior — os grupos internos e as pessoas; 
no exterior — os grupos externos e as nagoes. 

Capitulo V 

As formas politicas do Estado contemporaneo; a mistica democratica e as 
misticas totalitarias. 

— A absorgao do economico pelo Estado (fascismo). 
— A eliminagao do Estado pelo economico (comunismo). 
— O predominio dos valores pessoais e a limitagao do economico pelo so- 

cial (democracia). 
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3.° Ano 

A SOCIOL6GIA E OS VALORES MORAfS 

Capitulo I 

diferenciagao dos valores. 

f 

Capitulo II 

Ajialise dos valores morais e suas relaqoes com os outros tipos de valores. 

Capitulo III 

Procura do que pertence ao social na origem e na evoluqao dos valores mo- 
rais. 

Capitulo IV 

Limites da explicagao sociologica dos valores morais. 

A nogao de valores e a 
a) valores morais; 
b) valores religiosos; 
c) valores esteticos 
d) valores racionais. 

SOCIOLOGIA 
(2." cadeira) 

(PROF. CLAUDE LEVI-STRAUSS) 

1.° e 2.° anos 

FORMAS ELEMENTARES DA VIDA SOCIAL 

Noqoes sumairias sobre a localizaqao e os caracteres dos principals grupos 
sociais invocados em sociologia comparativa. 
a) SOCIOLOGIA DOMfiSTICA. 

1) O casamento — Proibiqdes matrimoniais; parentesco biologico e paren- 
tesco social; a proibiqao do incesto. 

— Escolha do conjuge; a troca e a compra. 
— Teoria do casamento cruzado. Terminologia do parentesco. 
— Levirato e sororato. 
—■ Poligamia ; diversas formas : poligenia e poliandria; teoria : causas eco- 

ndmicas, psicologicas e sociais. 
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— Teoria da promisou'idade primitiva e do casamento por grupo; estudo e 
discussao. 

2) A familia — O principio bilateral e seu valor universal. 
— Regras de residencia; regras de parentesco. 
3) O «clan» — Nocoes sumarias sobre o ktgar da teoria do «clan» na 

bistoria da sociologia. 
— Definigao e modalidade: o principio unilateral. 
— Familia e «clan»; estudo comparativo; anterioridade da familia. 
— Teoria do «clan» : «clan» e fratia; «clan» e «gens». 
4) Situaqao da mulher — Matriarcado e inferioridade da mulher. 
— Relacoes da situagao da mulher com os generos de vida; estudo esta- 

tistico. 

b) SOCIOLOGIA ECONOMICA. 

As formas primitivas da propriedade. 
— O problem a do comunismo primitivo; carater primitivo da propriedade 

individual. * 
— Regras e crengas relativas a propriedade territorial, mobiliaria, imaterial. 

c) SOCIOLOGIA POL1TICA. 
1) As formas primitivas do governo. 
— Nocdes sumarias sobre as formas elementares da organizagao politica. 
— Passagem dos grupos aonsangiuneos aos grupos territoriais. 
2) As formas primitivas da justipa. 
— Direito penal e direito civil; responsabilidade coletiva; composigao pe- 

cuniaria: formas primitivas da prova. 

d) SOCIOLOGIA RELIGIOSA: O Totemismo. 
— Historia sumaria da nogao de totemismo; seu lugar na sociologia geral. 
— As teorias do totemismo e seu alcance sociologico. Analise e discussao 

das obras; Frazer — Lang — Durkheim — Freud — Loisy — Boas — Golder- 
weiser. 

— Passagem hipotetica do totemismo aos cultos da antiguidade classica; 
origem das ideias religiosas do Egito e da Grecia antiga. 

— Interpretacao do totemismo; relaqdes com a organizaqao familiar e a 
utilizagao do solo. 

e) CONSIDERACOES GERAIS SOBRE O ESTUDO COMPARATIVO 
DOS FENOMENOS SOCIAIS. 
Leis de evoluqao; fcnomenos de convergencia. 
— Di fusao. 



— 216 — 

— Relagao dos fatos sociais com o conjunto dos fenomenos culturais. 
— Aplicagao da estatistica ao estudo comparativo das correlagdes sociais, 

LIVROS I.NDICADOS 

Westermarck — «Histoire du Mariage». 
Lowie — <!:Traite de Sociologie primitive» (Primitive Society). 
Durkheim — «Formes filementaires de la Vie Religieuse». 
Van Gennep — «£tat Actuel diu Probleme Totemiquo. 

2.° e 3.° anos 

O PROBLEMA DO «ESTADO DE NATUR*EZA» E DO «ESTADO 
DE SOCIEDADE» DESDE O SECULO XVIII ATE' OS 

NOSSOS DIAS 

A teoria do Estado de Natureza. Suas origens kistoricas; as descobertas. 
Origens religiosas; a tradicao biblica. Origens filosoficas; Montaigne, Locke, 
Hobbes, Eapinosa. 

— sua expressao definitiva: Rousseau; o Contrato Social. 
Elementos de informacao trazidos pelas disciplinas positivas sobre a pas- 

sagem ao «Estadio de Sociedade». 
1 —'A prehistoria: a origem e a dispersao dos tipos humanos primitivos; 

carater das industrias primitivas. 
2 — A etnografia; colhedores e ajuntadores; area de dispersao e caracteres 

do tipo de cultura primitiva. 
3 — A arqueologia: nogoes sumarias sobre os caracteres e o desenvolvi- 

mento da civilizagao egipcia (do periodo Tasiano ate Menes); da civilizagao 
sumeriana (do periodo de El Obeid ate o periodo de Ur), e da civilizagao do 
Indus. 

O renascimento moderno da teoria do Estado de Natureza: a Escola de 
Manchester. Seus caracteres: 

a) otimismo filosofico — valor da vida primitiva. 
b) tese da origem unica da oivilizagao — prioridade do Egito; origens da 

civilizagao grega; difusao da cultura mediterranica ate a Asia e o Pacifico. 
Discussao das teses da Escola de Manchester; estado atual dos dados etno- 

graficos e arqueologicos. 
O problema do Estado de Natureza e o pensamento filosofico moderno. O 

nascimento da civilizagao e a crise da ideia de progresso; passagem dos proble- 
mas de evolugao, do piano de filosofia social, ao piano historico. 

O problema da «bondade original» do homem; contribiiigdes da psico-fisiolo- 
gia ; sociedade e moralidade. 
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Livros indicados 

G. Elliot Smith — «Kuman History1;*. 
Moret et Davy — «Des Clans aux Empires;*. 

Trabahos prdticos 
1) Sessoes de Seminario: A posigao atual dos grandes problemas sociologicos. 
2) Explicagoes de Textos: Jean Jacques Rousseau — «Du Contrat Social*. 

Livro Primeiro: Cap. I a IV. 

SUB-SECQOES DE ClfiNCIAS MATEMATICAS 
E CIENCIAS FfSICAS 

1.' SUB-SECQAO — CHsNCIAS MATEMATICAS 

DISTRIBUICAO DO CURSO 

1.° ano — Geometria (analitica e projetiva). 
Analise Matematica (l.a parte). 
Fisica Geral e Experimental (l.a parte). 
CalcuLo Vectorial. 

2.° ano — Analise Matematica (2.a parte). 
Mecanica Racional. 
Fisica Geral e Experimental (2.a parte). 

3.° ano — Analise Matematica (3.® parte). 
Geometria. 
Historia da Matematica. 

GEOMETRIA ANALITICA E PROJETIVA 
1.° ano 

(PROF. GIACOMO ALBANESE) 

GEOMETRIA ANALITICA NO ESPACO; 
Coordenadas cartesianas no espago. 
Equagbes da reta e do piano. 
Distancia de dois pontos. 
Angulo de duas retas. 
Equagao normal de um piano e distancia de um ponto a um piano. 



Volume do tetraedro. 
Minima distancia de duas retas. 
Transformagao de coordenadas cartesianas. 
Coordenadas polares, 
RepreseotaQao das superficies e das Hnhas no espago; intersecgoes. 
Superficies algebricas e sua ordem. 
Equagoes da esfera, dos cilindros, cones e superficies de revolugao. 
Equagoes parametricas das curvas e das superficies. 

GEOMETRIA PROJETIVA: 

Elemeotos improprios. 
Lei de dualidade no piano e no espago. 
Coordenadas homogeneas. 
Razao liarmonica de quatro elementos e suas propriedades. 
Grupos harmonicos. 
Coordenadas projetivas homogeneas. 
Elementos unidos e sua construgao. 
Projetividade entre formas de primeira especie. 
Involugao em uma forma de primeira especie. 
Par comum a duas involugoes superpostas. 
Projetividade entre formas de segunda e terceira especie. 
Projetividade entre formas superpostas; elementos unidos; varios tipos. 

TEORIAS DAS CONICAS; 

Polaridade definida por uma conica. 
Geragao de uma conica; construgao. 
Teoremas de Pascal, Brianchon, Desargues. 
Propriedades diametrais de uma conica; centro, assintotas, eixos. 
Formas reduzidas das equagoes das conicas. 
Focos e diretrizes das conicas. 
Transformagoes projetivas das conicas. 

TEORIA DAS QUADRICAS: 

Polaridade definida por uma quadrica. 
Reta de uma quadrica e quadricas regradas. 
Propriedades diametrais de uma quadrica: centro, diametros, cone assinto- 

tico, pianos principals. 
Equagoes reduzidas das quadricas. 
SecgSes circulares de uma quadrica. 
Quadricas homofocais. 
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TEORIA DA CtlBICA REVERSA; 

Definigao projetiva da cubica reversa, 
Construqao de uma curva mediante seis pontos. 
Corda, tangente, suiperffcie desenvolvivel das tangentes. 
Propriedades projetivas e metricas. 

3° ano 

GEOMETRIA DO HIPERESPACO 

ANALISE MATEMATICA 
1.° ano 

(PROF. LUIGI FANTAPPIfi) 

Recordaqoes e complementos de toda a materia compreendida no programa 
do Colegio Universitario. 

Conceito geral de conjunto; conjuntos lireares. 
Extremos de urn conjunto. 
Pontos de acumulagao. Classificaqao dos conjuntos lineares. 
Teoria geral das funqoes. Extremos das funqoes. 
Teoria dos limites. 
Funqoes cootinuas. Continitidade uniforme. 
[nfinitesimos e infinitos 
Derivadas e diferenciais. 
Teoremas fundamentais sobre as derivadas. 
Regra de 1'Hospital. 
Raizes e ipontos de extremos das funqoes de uma variavel. 
Contato das curvas planas. 
Formulas de Taylor e Mac-Laurin. 
Scries; conccitos gerais e recordaqao dos criterios de convergencia. 
Convcrgencia absoluta das series; teoremas de Riemann-Dini e de Dirichlet. 
Series duplas. 
Series de funqoes; convergencia uniforme e total; teorema do limite. 
Series de potencias; ctrculo de convergencia; serie derivada. 
Transcendentes elementares e formulas de Elder. 
Derivadas e diferenciais das funqoes de mais de uma variavel. 
Derivaqao das funqdes compostas. 
Funqoes homogeneas. 
Funqoes implkitas. 
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Desenvolvimento de Taylor para as fungoes de mais de uma variavel. 
Maximos e mlnimos para as fungdes de mais de uma variavel. 
Assintotas das curvas planas. 
Pontos singulares das curvas planas. 
Envoltorias das curvas planas. 
Definigoes e propriedades das integrais definidas. 
Fungoes integraveis. 
Teorema da media; derivada de uma integral em relagao ao extreme supe- 

rior. 
Regras de integragao; integragao por serie. 
Integrais improprias. 
Integragao das fungoes racionais e de outras classes de fungoes. 
Integrais curvilineas. 
Integrais depedentes de um parametro. 
Integrais duplas; definigoes e calculo. 
Formulas de Green; mudanga de variaveis. 
Nogoes sobre as integrais multiplas. 
Quadratura das areas planas. 
Quadratura aproximada. 
Retificagao das curvas planas e reversas. 
Normal e piano tangente a uma superffcie. 
Calculo dos volumes. 
Area de uma superflcie curva. 
Conceito geral e teorema de existencia das equagoes diferenciais. 
Tipos integraveis de equagoes diferenciais de l.a ordem. 
Equagoes diferenciais de ordem superior; equagoes lineares gerais; equagoes 

lineares de coeficientes constantes. 
Nogoes sobre as equagoes de derivadas parciais. 

2.° ano 

Teoria dos grupos de substitiiigoes e das equagoes algebricas. 
Teoria das fungbes analiticas. 

3.° ano 

(curso monografico) 

Teoria dos funcionais analiticos. 
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FISICA 
1.° ano 

(PROF. GLEB WATAGHIM) 

METROLOGIA E MECANICA; 

1 — Medidas absolutas e relativas. 
Erros acidentais e sistematicos. 
Lei de Gauss. 
Medidas de comprimento. 
Medidas de angulos. 

2 — Medida do tempo. 
Cronografos. 
Angulos solidos. 

3 — Elementos de cinematica. 
Velocidade e aceleragao no movimento variado de um ponto material. 
Lei fundamental de Newton. 
Medida dinamica das massas e das forgas. 
Teoremas das quantidades do movimento. 

4 — Trabalho e energia. 
Teorema das forqas vivas. 
Principio da conservaqao da energia. 
Nogoes sobre centro de gravidade e momento de energia. 

5 — Elementos de estatica. 
Principio dos trabalhos virtuais. 

6 — Sistemas de referencias inerciais. 
Gravitagao. 
Balanga. 
Medida estatica da massa e da forga. 

7 — Verificagao da lei de gravitagao. 
Determinagao da massa da terra. 

8 — Sistemas absolutes de unidades de medidas. 
Elementos de calculo dimensional. 

MECANICA DOS FLUIDOS; 

9 — Nog5es sobre a constitiiigao atomica dos elementos Isotopos. 
Sistema periodico dos elementos. 

10 — Propriedades caracteristicas das particulas elementares. 
Raio de agao molecular. 
Nogoes sobre estrutura molecular dos cristais. 
Classificagao dos estados de agregagao. 
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Equagao da estatica dos flmdos perfeitos. 
Manometros. 
Proveta de Mac Leod. 
Lei de Stevino. 
Principio de Arquimedes. 
Medida das pressdes elevadas. 
Efeito piezoeletrico. 
Elementos da dinamica dos fluidos. 
Movimento permanente dos fluidos perfeitos. 
Equagao da continuidade. 
Teorema de Bernouilli. 
Medida de vazao com o tiltulo de Venturi. 
Formula de Torricelli. 
Tubo de Pitot. 
Bombas de agua aspirantes. 
Deformagdes elasticas. 
Modulo de Young. 
Modulo de torsao e de compressao. 
Histerese elastica. 

ATRITO: 

Atrito de escorregamento. 
Amgulo de atrito. 
Atrito de rolamento. 
Viscosidade. 
Viscosimetros. 
Lei de Poiseuille. 
Atrito do meio. 
Lei de Stokes. 
Nogoes sobre a sustentagao aerodinamica. 

ALTO VACUO: 

Difusao dos fluidos. 
Bombas a difusao para o alto vacuo e bombas moleculares. 

MOVIMENTO HARMONICO; 

Cinematica e dinamica do movimento harmonico simples. 
Movimento harmonico amortecido. 
Composigao dos movimentos harmonicos. 
Hnergias das oscilagoes harmonicas. 
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24 — OscilaQoes forqadas. 
Ressonancia. 
Conjugacao dos sistemas oscilantes. 

25 — Forqa de inercia 
Forga centrifuga e aplicagoes. 

26 — Choque elastico e anelastico. 

ACOSTICA: 
27 — Propagaqao de uma onda em uma corda vibrante. 

Equaqao da onda. 
28 — Vclocidade das ondas elasticas. 

No^oes gerais sobre os sons. 
29 — NogSes sobre alguns aparelhos acusticos e eletro-acusticos. 

Analises dos sons. 
30 — Principio da fonotelemetria. 

Ultra-sons. 
Fonotelemetria sobre a agua, 

OTICA GEOM6TRICA: 
31 — Leis elementares da otica. 

Reflexao total. 
Laminas e prismas. 

32 — Teoria geometrica de Gauss dos sistemas dioptricos ireais. 
33 — Aumento linear e angular de um sistema dioptrico. 

Pontos nodais. 
34 — Sistemas afocais. 

Aberragoes dos sistemas oticos. 
Aumento visual. 
Microscopic. 

35 — Luneta. 
Binoculo. 
Periscopio. 

36 — Telemetro a comcidencia e telemetro estereoscopico. 
37 — Principio de Fermat. 
38 — Velocidade da luz e sua medida. 

Medida do indice de refragao com o me'odo do prisma e com o metodo do 
refratometro total. 

METEOROLOGIA: 
39 — Constitiiigao da atmosfera. 

Eletricidade atmosferica. 
Raios cosmicos. 



— 224 — 

FISICA 
2.° ano 

CALOR E TERMODINAMICA; 

1 — Temperatura e sua medida. 
Termometros a gaz e eletricos. 
Pirometros termoeletricos e de filamento evanescente. 

2 — Medidas da quantidade de calor. 
Calonmetro de Bunsen e calorimetro de agua. 
Definiqao da energia termica. 

3 — Transformagao e ciclos. 
Estado de equiliforio termico. 
Trabalho externo produzido por um gas. 
Capacidade termica e calores especificos. 

4 — Primeiro principio de termodinamica. 
Energia interna e principio da conservagao de energia. 
Equivalente mecanico do calor. 

5 — Propagaqao do calor em um meio homogeneo. 
Problema da barra. 

6 — Gazes perfeitos. 
Aplicagao do primeiro principio aos gazes perfeitos. 
Equagao da adiabatica dos gases perfeitos. 

7 — Nogao sdbre a teoria cinetica dos gases perfeitos. 
Caminho livre medio. 
Leis de Maxwell e Boltzmann. 
Significado cinetico da temperatura. 

8 — Dedugao da equagao de estado dos gases perfeitos. 
Calores especfficos dos gases mono e pluriatomicos. 
Nog5es sobre a teoria cinetica da evaporagao e ebuligao, 

9 — Maquinas termicas. 
Ciclo de Carnot com gases perfeitos. 
Transformagbes reversiveis e irreversfveis. 
Princ;ipios de Clausius. 

10 — Escala termodinamica da temperatura. 
Entropia. 

11 —■ Segundo principio da termodinamica. 
Desigualdade de Clausius. 

12 — Aplicagao do segundo principio da termodinamica. 
Rendimento maximo de um ciclo de Camot. 

13 — Rendimento maximo de uma maquina termica qualquer. 
Diagramas entropicos. 
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14 — Gases reais. 
Experiencias com os gases moleculares. 
Equagao de Van der Waal's. 

15 — Isotennas dos gases reais. 
Equagao reduzida de Van der Waal's. 

16 — Experiencia de Joule-Thomson. 
LiquefaQao dos gases. 
Maquinas frigorificas, 

ELETRICIDADE E MAGNETISMO: 

17 — Campo de forqa e potencial. 
Equaqoes das linhas de forqas. 
Trabalho em um campo de forqa. 
Campo gravitatorio uniforme. 

18 — Campos newtonianos. 
Potencial de uma carga ou massa puntiforme. 

19 — Teorema de Gauss (deduqao). 
20 — Prindpios de elebrostatica, 

Propriedade dos condutores. 
Teorema de Coulomb. 
Descontiniiidade do campo eletrico at raves de urn folheto simples. 

21 — Teorema das superficies correspondentes. 
Campo e capacidade de um condutor esferico. 
Problema geral da eletrostatica. 

22 — Condensadores. 
Capacidade de um condensador esferico. 
Ligaqao em serie e em paralelo. 

23 — Energia eletrostatica de um sistema de condutores. 
Energia do campo eletrostatico. 
Constante dieletrica. 
Eletrometro. 

24 — Dipolos eletricos e magneticos. 
Iman em campo uniforme. 
Momento magnetico. 
Corpos para — dia — e ferro-magneticos. 
Introduqao das massas magnetiicas ficticias. 
Suscetividade. 

25 — Propriedades dos corpos ferromagneticos. 
Histerese. 
Duplos folhetos eletricos e magneticos. 

26 —• Lei de Biot e Savart. 
Campo magnetico produzido pop um condutor retilineo e por um condu- 
tor circular. 

15 — ANUARIO 
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27 — Principio da equivalencia. 
Primeira equaqao de Maxwell. 
Forqa magneto^motriz de um enrolamento toroidal. 
Circuitos magneticos. 
Lei de Laplace. 
Regra de Fleming, 
Galvanometro de quadro mavel, 

28 — Aqocs eletrodinamicas entre as correntes. 
Lei de Lorentz. 
Oscilografo de raios catodicos. 

29 — Movimento de eletrons nos campos elebrico e magnetico. 
Aplicagao ao oscilografo. 

30 — Lei de Ohm. 
Propriedades da resistencia eletrica. 
Lei de Ohm generalizada. 

31 — Regra de Kirchhoff. 
Ponte de Wheatstone. 

33 — Energia de uma corrente eletrica. 
Lei de Joule. 
Efeito Peltier. 

33 — Teoria eletronica dos metais. 
Efeito termoionico. 
Lei de Richardson. 

34 — Diodos termoionicos. 
Lei de Langmuir. 

35 — Efeito fotoeletrico externo. 
Lei de Einstein. 
Celulas fotoeletricas a resistencia variavel. 

36 — Efeito fotoeletrico de contacto e efeito fotoeletrico interno. 
Rendimento do efeito fotoeletrico. 

37 — Indugao eletromagnetica. 
Lei de Faraday e Neumann. 
Coeficiente de indugao mutua e de auto-indugao. 
Energia magnetica de uma corrente. 

38 — Circuitos eletricos oscilantes. 
Descarga de um condensador. 
Formula de Thomson. 

39 — Oscilagoes eletricas forgadas. 
Nogoes sobre as correntes alternativas. 
Impedancia. 
Ressonancia eletrica. 
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40 — Corrente de deslocamento. 
Segunda equaqao de Maxwell. 
Sistemas de equaqoes de Maxwell. 
Massa eletromagnetica de uma carga. 

41 — Circuitos oscilantes abertos. 
Producao de ondas eletromagneticas. 
Equagoes de uma onda eletromagnetica plana. 

42 — Valvula termoionica. 
Equagao do diodo. 
Definigao das constantes caracten'sticas de um triodo. 

43 -— Amplificagao com resistencia e com transformadores, 
Triodo gerador de oscilagdes continuas. 

44 — Electrolise. 
Lei de Ohm para os eletrolitos. 
Dedugao das leis de Faraday. 

45 — Pilhas e acumuladores. 
Forga eletromotriz na camada limite entre dois meios. 

OTICA FlSICA: 

46 — Teoria eletromagnetica da luz. 
Principio de Huyghens. 
Interferencia. 
Espelhos de Fresnel. 

47 — Equagoes de uma onda plana. 
Caminho otico. 
Interferencia nas laminas delgadas. 
Aplicagoes a metrologia e ao trabalho das superficies. 

48 — Interferometro de Michelson. 
Difragao. 
Reticulo de difragao. 
Medidas de comprimento de onda. 

49 — Raios X. 
Produgao dos raios X com os tubos Coolidge. 
Lei de absorpgao. 
AplicagSes. 
Interferencia com os raios X. 

50 — Nog5es sobre a teoria dos espectros. 
Fotometria. 
Fotometros de celulas fotoeletricas. 
Leis da radiagao termica (Kirchhoff, Planck). 
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MECANICA RACIONAL, PRECEDIDA DE 
CALCULO VECTORIAL 

(PROF. GLEB WATAGHIN) 

CALCULO VECTORIAL 

l.a PARTE (1.° ano) 

A) — ELEMENTOS DE ALGEBRA VECTORIAL: 

1 — Grandezas escalares e vectoriais. Grandezas vectoriais livres e locali- 
zadas. Vectares livres. Convengdes sobre os vectores. 

2 — Soma dos vectores. Produto de mm numero real par um vector. 
3 — Vectores coplanares. Vectores nao caplanares. 
4 — Producto escalar, Produto vectorial. 
5 — Produto mixto. Duplo produto vectorial. 
6 — Aplicagao das operagdes vectoriais elementares a algumas questoes de 

geometria. 
7 — Grandezas polares e grandezas axiais. Generalidades e exemplos. 
8 — Rotagao de um vector. Caso do piano. Operador i. Expooenciais, Re- 

presentagao de um vector no piano. 

B) — ELEMENTOS DE ANALISE VECTORIAL: 

9 — Vectores fungoes de um escalar. Limites e continuidade. Hodografo. 
Proprosigoes mais iinjportantes sobre as fungoes vectoriais continuas. 

10 —• Derivada e diferencial de um vector. Regras de derivagao. Proprieda- 
des das derivadas vectoriais. Derivadas sucessivas. Aiplicagoes. 

11 — Estudo vectorial das curvas: a) Tangente. Normais. Piano normal. 
Piano osculador. Piano retificante. b) Curvatura e torsao. Formulas 
de Frenet. Aplicagoes. c) Estudo das curvas planas. 

12 — Fungoes vectoriais de dois escalares. Limites e continuidade. Deriva- 
das parciais. Diferencial total. 

13 — Estudo vectorial das superficies: a) Piano tangente. Normal, b) Cur- 
vatura de uma linha tragada sobre uma superfkie. c) Aplicagao as 
Hnhas particulares tragadas sobre uma superfkie. 

14 — Fungoes escalares de ponto. Derivada em uma diregao e suas proprie- 
dades. 

15 — Campo vectorial. Fungoes vectoriais de ponto. Derivada em uma dire- 
gao e suas propriedades. 

16 —* Integrais das fungoes escalares e vectoriais de ponto, extendidas a uma 
regiao do espago. 
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2.' PARTE (2.° ano) 

A — COMPLEMENTOS DE ALGEBRA VECTORIAL; 
17— Sistemas de vectores localizados: a) Generalidades. b) Sistemas eqiii- 

valentes de vectores, c) Aedugao de um sistema de vectores. 
18 — Nogoes sobre os operadores vetoriais lineares. 

B — COMPLEMENTOS DE ANALISE VECTORIAL; 

19 — Gradiente de uma fungao escalar de ponto e suas propriedades. 
20 — Rotor de uma fungao vectorial de ponto e suas propriedades. 
21 — Divergeocia de uma fungao vectorial de ponto e suas propriedades. 
22 — Teoremas sobre o gradiente, sobre a divergencia e sobre o rotor. Apli- 

cag5es. 
23 — Teorema de Stokes e suas aplicagoes. 

OBSERVAQAO; — O programa do ourso de Calculo Vectorial no 1.° 
Ano corresponde a 24 Ugoes do professor catedratico. 

MECANICA RACIONAL 

1." PARTE (2.° ano) 

Cinematica 

1 — Consideragoes preliminares. 
2 — Movimento de um ponto: a) Generalidades. b)Velocidade e aceleragao. 

c) Estado de alguns movimentos simples. 
3 — Generalidades sobre o movimento de um solido. 
4 — Movimentos simples de um solido: a) Translagao. b) Rotagao em torno 

de um eixo fixo. c) Movimento helicoidal. 
5 — Movimento geral de um solido; estudo de movimento instantaneo: a) 

Distribuigao das velocidades. b) Distribuigao das aceleragoes. c) Casos 
particulares; movimento em torno de um ponto fixo e movimento para- 
lelamente a um piano fixo. 

2.a PARTE 

6 — Composigao de movimentos simultaneos; a) Generalidades. b) Teorema 
fundamental sobre a composigao do velocidades. c) Composigao de ace- 
leragdes; teorema de Coriolis. d) Composigao de movimentos em mi- 
mero qualquer; casos mais importantes. e) AplicagSes. 
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7 — Movimento continuo geral de um solido. Casos particulares. 
8 — Estudo especial do movimento de uma figura plana em seu piano. 

Aplicagoes, 
2.® PARTE 

Introdugao a Estatica e a Dinamica 

Conceitos e principios fundamentais da mecanica. A estatica. A di- 
namica. 
Trabalho das forgas. Fun^ao de forgas e suas condigoes de existencia. 
Geometria das massas: a) Centre de gravidade. b) Momentos de 
inercia. 
Cinetica; a) Quantidades de movimento e momentos cineticos. b) For- 
gas de inercia. 
As unidades em mecanica. Homogeneidade e semelhanga em mecanica. 
Atragao universal. Equagoes de Laplace e de Poisson. Atragao. sobre 
um ponto material distante. 

3.' PARTE 

Estatica 

Equilibrio de um ponto material; a) Ponto livre. b) Ponto sobre uma 
superficie fixa. c) Ponto sobre uma curva fixa. 
Equilibrio de um sistema de pontos materials: a) Generalidades. b) 
Condigdes necessarias de equilibrio. 
Equilibrio de um solido livre. Casos particulares de distribuigao de 
forgas. 
Equilibrio de um solido sujeito a ligagoes. 
Equilibrio de sistemas deformaveis: a) Grupos de solidos sujeitos a 
ligagdes. b) Poligonos funiculares. c) Sistemas articulados. d) Fio 
flexivel; catenaria. 

4.* PARTE 

Dinamica do ponto 

A) — DINAMICA DO PONTO LIVRE: 

Equagoes diferenciais do movimento de um ponto material. Teoremas 
gerais. 
Movimento retilineo: a) A forga e proporcional a distancia a um ponto 
fixo. Movimento vibratorio simples e amortecido. b) A forga e inver- 
samente proporcional ao quadrado da distancia. c) Movimento dos gra- 
ves no vazio e no ar. 
Movimento dos projeteis: a) Movimento dos projeteis no vazio. b) 
Movimento dos projeteis no ar; curva balistica. 

9 — 

10 — 
11 — 

12 — 

13 — 
14 — 

15 — 

16 — 

17 — 

18 — 
19 — 

20 — 

21 — 

22 — 
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23 — Movimento devido a forga central; a) Propriedades do movimento. b) 
A forga e fungao da distancia ao centro fixo. c) Caso da atragao 
newtoniana; movimento dos planetas; leis de Kepler. 

24 — Questoes elementares de mecatiica celeste. 

B — DINAMICA DO PONTO SUJEITO A LIGACOES: 

25 — Movimento de um ponto sobre uma curva: a) Equagoes diferenciais. 
b) Pendulo simples, c) Pendulo cicloidal. 

26 — Movimento de um ponto sobre uma superficie; a) Equagoes diferenciais. 
b) Pendulo esferico. 

SA PARTE 

Dinamica dos sistemas 

A — TEOREMAS GERAIS: 

27 — Teorema das quantidades de movimento ou do movimento do centro de 
gravidade. 

28 — Teorema do momento cinetico. Casos particulares. Teorema das areas. 
29 — Teorema das forgas vivas. Teorema da energia. 

B — DINAMICA DOS SOUDOS: 

30 — Movimento de um solido em torno de um eixo fixo. Pendulo composto. 
31 — Movimento de um solido em torno de um ponto fixo. 
32 — Teoria do giroscopio. AplicagSes. 
33 — Movimento de um s61ido livre. 

C — MOVIMENTO E EQUILIBRIO RELATIVOS; 

34 — Teoremas gerais; a) Caso de um ponto. b) Caso dos sistemas. 
35 — Movimento e equilibrio relatives na superficie da terra: 

a) Generalidades. 
b) Movimento dos graves. 
c) Pendulo de Foucault. 

b." PARTE 

Estudo geral do movimento e do equilibrio dos sistemas sujeitos a ligagoes 

36 — Nogoes gerais sobre as ligagoes dos sistemas. 
37 — Principio de D'Alembert. 
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38 — Teorema dos trabalhos virtuais. Equagao geral da dinamica. Equaqao 
geral da estatica. 

39 — Calculo das reagoes pelo metodo de Lagrange. 
40 — Aplicagao do teorema dos trabalhos virtuais e (problemas de estatica. 
41 — Equagoes de Lagrange. Aplicagoes. 
42 — Estabilidade do equilibrio e pequenos movimentos de um sistema material. 
43 — Equagoes canotiicas do movimento dos sistemas. 
44 — Principio de Hamilton; a) Introdugao ma'ematica. b) Tustificagao do 

principio Hamilton. 
45 — Teoria das percussoes. 

7.° PARTE 

Mecanica dos fluidos perfeitos 

A — EQUILIBRIO DOS FLUIDOS: 

46 — Equagoes gerais do equilibrio dos fluidos. 
47 — Equilibrio relativo de um fluido animado de movimento de rotagao. 

B — DINAMICA DOS FLUIDOS; 

48 — Equagoes gerais do movimento dos fluidos. Propriedades gerais do- 
movimento. 

49 — Movimento permanente. Teorema de Bernoulli. 

2.a SUB-SECgAO — CIENCIAS FfSICAS 

DISTRIBUlQAO DO CURSO 

Fisica Geral e Experimental (l.a parte) 
Calculo Vetorial 
Geometna Analitka e Projetiva 
Analise Matematica (l.a Parte) 
Fisica Geral e Experimental (2.a parte) 
Mecanica racional 
Analise Matematica (2.a Parte) 
Teorias Fisicas e Historicas da Fisica 
Fisica Geral e Expierimental (Exercicios de 
Fisica) 
Analise Matematica 

1.° ano — 

2.° ano — 

3.° ano — 
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1.° e 2." anos 

Os programas do 1.° e 2.° anos sao iguais aos da Sub-Secgao de Ciencias 
Matematicas, em todas as cadeiras, bem como o de Analise Matematica do 
3.° ano. 

FISICA TE6RICA 
3." Parte 

3.° ano 

I PARTS 

Complementos de eletromagnetismo 

Equagoes de Maxwell. Potenciais. Ondas eletromagneticas. Propriedades 
eletricas dos meios ponderaveis. 

II PARTE 

Relatividade restrita 

Grupo de Galileu. Grupo de Lorentz. Relatividade do espago e do tempo. 
Invariabilidade das equagoes de Maxwell. Relatividade da massa e da energia. 
Representagao geometrica de Minkowski. 

III PARTE 

Introdugao a mecanica atomica 

Dualidade onda-corpusculo. Efeito Compton. Difragao e interferencia das 
ondas eletronicas. Concepgoes de de Broglie. Equagao de Schrddinger. Atomo 
de hidrogenio. Serie de Balmer. Princiipio de exclusao de Pauli. Classifica- 
gao periodica. Principio de indeterminagao. 

3.a SUB-SECgAO — CIENCIAS QUfMICAS 

DISTRIBUICAO DO GURSO 

1.° ano i— Elementos de Geometria Analitica e Analise Ma 
tematica 
Fisica Geral e Experimental 
Mineralogia 
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2.° ano — Quimica Organica ou Ouxmica Inorganica. 
Quimica Inorg-anica ou Quimica Organica 
Fisico-cjuimica ou Bioquimica 

3.° ano — Quimica Superior 
Bioquimica ou Fisico-quimica 
Historia da Quimica. 

NOTA:— A Historia da Quimica sera dada conjuntamente 
■com as demais cadeiras a medida do desenvolvimento 
do curso. 

MINERALOGIA 

O programa de Mineralogia, a cargo do Prof. Ettore Onorato, e o mesmo 
que fignra na Sub-Secijao de Ciencias Naturais. 

GEOMETRIA ANALITICA E ANALISE MATEMATICA 

(PROF. A. SOARES ROMEO) 

GEOMETRIA ANALITICA 

1.° Generalidades sobre coordenadas. Aparecimento das equaQoes. Co- 
ordenadas cartesianas; polares, outros sasternas. Lugares geometricos de 
pontos. Curvas. Equaqao da reta; equaqao do circulo, da eHpse, da hiper- 
bole, da parabola. Classificagao das curvas. Homogeneidade. Constru- 
goes algebricas. 

1." Transformagao das coordenadas cartesianas (translagao). 
2° Transformagao de coordenadas. Teoria das projegoes. 
2.'1 Transformagao (rotagao). Transformagao geral. Transformagao de 

um sistema cartesiano em polar e vice-vfcrsa. 
Teoria dos invariantes em transformagoes de coordenadas. Transfor- 

magao linear. Transformagao inversa. Determinante, mddulo da transfor- 
magao. Invariantes em geral; invariantes em coordenadas. Invariantes da 
linha reta. Invariantes das curvas do segundo grau. 

3.° Teoria da linha reta. Equagao geral da reta. Equagao da reta 
em fungao de coeficiente angular e da ordenada na origem. Equagao da 
reta em fungao da ordenada na orgiem e da abscissa de seu ponto de en- 
contro com o eixo dos X. Equagao normal da reta que passa por dois 
pontos. Equagao normal da reta em fungao da sua distancia a origem e 
do angulo que forma a perpendicular que vai da origem a reta. Equagao 
da reta em coordenadas polares. Equagao de todas as retas que passam 
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por una ponto. Angulo de duas retas. Condi^oes de paralelismo e per- 
pendicularidade de duas retas. Ponto de encontro de duas retas. Dnstan- 
cia de um ponto a uma reta. Ponto e retas imaginaveis. Iraaginar'os con- 
jugados. Sistemas de retas. 

4.° Teoria do circulo. Estudo da equagao. Determinacao do centro e 
do raio. Equaqao da reta tangente ao circulo e paralela a uma direqao 
dada. Equa^ao da tangente em um ponto dado da circunferencia. Equa- 
gao da tangente passando por um ponto dado. Discussao. 

5.° Teoria geral das tangentes. Definigoes, Umites. Equagao da tan- 
gente a uma curva. Afegoes principals de uma curva. Ordenadas maxima 
e minima. Concavidade e convexidade. Pontos de inflexao. 

6.° Teoria geral das assintotas. Definigoes. Assintota paralela aos 
eixos. Assintota nao paralela aos eixos. 

7.° Teoria dos centres. 
8.° Teoria geral dos diametros. Eixos diametros conjugados. 
9.° Teoria elementar das conicas. Eistudo do trinomio do 2° grau. 

Estudo geral a duas variaveis e do 2.° grau. Discussao. Genero elipse; 
genero hiperbole; genero parabola. As curvas do segundo grau considera- 
das como secgoes conicas. 

10 ° Centro e diametro nas curvas do 2." grau. 
11.° Redugao das equagoes as formas mais simples. Equagoes normals. 
12.° Focos e diretrizes. 
13.° Noticia sobre a geometria a tres dimensoes. 
14° Notas sobre transformagoes. Mudanga de escala. Grupo das ho- 

motetias. Simetrias. Inversao dos eixos. 
15 ° Notas sobre diagramas. Interpolagao e extrapolagao. 
16° Nota sobre irregularidade das curvas; descontinidade, pontos au- 

gulosos, pontos de bifurcagao. 

ANALISE MATEMATICA 

1.° Calculo das combinagoes. Arranjos. Permutagoes. Combinagoes. 
Permutagoes com formagoes de grupos. Permutagoes circulares. Arran- 
jos e permutagbes em repetigoes. Combinagoes com repetigoes. 

2.° Teoria elementar das probabilidades matematicas descontinuas. 
Probabilidade absoluta. Certeza. Probabilidades totals. Probabilidade re- 
lativa. Probabilidades compostas. Esperanga matematica. 

3.° Binomio de Newton. 
4.° Teoria dos limites e conjunto de numeros. Numeros inteiros. 

Campo dos numeros racionais. Ordenagao e cnumeragao. Numeros irra- 
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cionais. Classes contfiguas. Oortadura de Dedeckind. Cortaduras de 1." e 
de 2." eapecies'. Campo contmuo e descontlnuo. Campo dos numeros 
reals. Campo dos numeros imaginarios. Numeros decimals. Aproxima- 
gao indefinida. Correspondencia entre mimero real e segmento. Extremo 
direito e extremo esqu'erdo. Representa^ao do campo total de Cauchy. 
Agregados ou conjuntos. Agregado limitado. Intervalo. Amplitude de 
um intervalo. Agregado condensado. Agregado denso em um ponto. Con- 
digoes para que um agregado tenha um valor limite. Agregado derivado, 
agregado fechado, agregado perfeito. Nogao de variavel. Eimites superior 
e inferior de um agregado. 

5.° Nogoes sobre fungoes. Nogao gerail. Fungoes, formais ou anali- 
ticas, geometricas, fisicas. Nogao matematica de fungao. Fungao unifor- 
me e multiforme. Fungao limitada superiormente e inferiormente. Oscila- 
gao. Fungoes algebricas e transcendentes; fungao par e fmpar. fungao pe- 
riodica. Fungao de fungao. Fungao explfcita e implicita. Fungao inversa. 
Fungao definida e nao definida. 

6.° Limites das fungoes. Limites para valores finitos da variavel in- 
dependente. Limites para valores infinitos. Limite a esquerda e a direita. 
Teoremas sobre os limites das fungoes'. 

7.° Continuidade das fungoes. Continuidade em um ponto. Continui- 
dade a direita e a esquerda. Fungoes descontinuas. Exemplos de descon- 
tinuidades. Valor de uma fungao em um ponto. Teoremas sobre a conti- 
nuidade das fungoes. Crescimento e decrescimo. Maximos e minimos. 

8.° Nogoes sobre os infinitamente pequenos e infinitamente grandes. 
Infinitamente pequeno e infinitamente grande. Infinitamente pequeno prin- 
cipal. Parte principal de um infinitamente pequeno. Infinitamente peque- 
nos de diversas ordens. Operagoes sobre os os infinitamente pequenos. 

9.° Estudo, continuidade e limites de algumas fungoes. Polinomios 
dnteiros. FragSes racionais. Fungdes irracionais. Fungdes circulares. 

X X 
10.° Limites de e tangx quando X ten.de para zero. Limites de 

| 1 rn ... . ... [ x m 
quando m cresce imidefinidamente; sene e. Limite de (1 ~i ~ ) 

quando m cresce indefinidamente. 
11.° Estudo da serie e. Valor de e, valores aproximados de e. Serie 

ex, valor de ex, valores aproximados de ex. 
12.° Calculo das derivadas. Generalidades. Definigoes de derivadas. 

Derivada a direita, a esquerda. Derivada nula, derivada infinita. Existen- 
cia da derivada. Derivada em um intervalo. 

13.° Diferencial de uma fungao. Derivada com quocriente de diferen- 
ciais. Derivada de fungao definigao; mudanga de variavel. Acrescimo de 
uma fungao. 
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14.° Infinitamente pequeno de primeira ordem em relagao a dx. Parte 
principal. Interpiretagao geometrica da parte principal. 

15.° Processos de diferenciagao e derivagao. Derivadas e diferenciais 
de uma soma, de um produto, de um quociente de fungoes de um so argn- 
mento. Diferencial e derivada de uma potencia de uma fungao de um so 
argumento. 

16.° Diferencial e derivada de uma fungao inversa. Diferencial e deri- 
vada de uma raiz. Diferencial e derivada de uma fungao quando y e x 
sao dados em fungao de um parametro variavel. 

17.° Diferencial e derivada de um polinomio. Diferencial e derivada 
de ex. Diferencial e derivada logx. Caso do logarxtmo neperiano. Caso 
de uma base qualquer. Caso dos logan'tmos vulgares. Diferencial e deri- 
vada de ax. 

18 ° Diferencial e derivada das fungoes circulares diretas e inversas. 
19.° Formulas de Taylor e de Mac-Laurin. Desenvolvimento do resto. 

Acrescimos finitos. 
20.° Primeiras nogoes sobre as equagoes diferenciais. Integral geral, 

integral particular, integral singular. Interpretagao das integrals singulares. 
21.° Integrals indefinidas. Interpretagao geometrica. Integragoes ime- 

diatas. Integragao por substituigao e por partes. 
22.° Fungoes de mais de duas variaveis independentes. Diferenciais 

parciais; notagao de Jacobi. Diferencial total. 
23.° Integral ao longo de uma curva. Condigoes para a dependenoia 

eclusiva das condigoes iniciais e finais. Existencia da fungao V. 

FISICA GERAL E EXPERIMENTAL 

(PROF. A. SOARES ROMfiO) 

1. Nogoes de fungao de uma ou mais variaveis independentes. Deri- 
vada e diferencial. Fungao primitiva. Integral considerada como soma de 
infinitamente pequeno. Nogao de infinitamente pequenos em fisica. Fun- 
goes e derivadas mais comuns na fisica. 

2. Diferenciais parciais e total. Integragao ao longo de uma curva. 
3. Grandezas fisicas. Definigao da fisica. Medidas relativa e absoluta. 

Sistemas de unidades. 
4. Erros nas medidas. Teoria dos erros de observagao. 
5. Principals metodos de medidas diretas. Medidas de comprimentos, 

de superficies, de volumes, de angulos. Medidas de massas. Medida do 
tempo. 

6. Nogoes de calculo vectonal. 
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7. Mecanica classica. Generalidades. Objeto da mecanica, mecanica 
do ponto, mecanica dos sistemas. Divisao do estudo de mecanica. 

8. Cinematica do ponto. 
9. Cinematica dos sistemas. Transla^ao, rotagao. Movimento absolu- 

to, relative e de arrastamento. 
10. Estatica. Nogao estatica de forga. Vector de forga. Torgao. 

Momento de torgao. Estatica do ponto. Estatica dos sistemas. Torgores. 
11. Trabalho e energia. Gradiante, divergencia de uma forga, rota- 

cional da forga. Circuiitagao do vector de forga. Representagao grafica 
do trabalho. 

12. Princfpio dos trabalhos virtuais. Multiplicadores de Lagrangc. 
13. Dinamica. Princfpios fundamentais. Conceito dinamico de forga. 

Identidade dos conceitos estatico e dinamico. Massa. 
14. Geometria das massas. Mementos de inercia e centres de gravi- 

dade. 
15. Principios de D'Alembert. Forgas ficticias de inercia; equilibrio 

dinamico. Eqnagoes de Lagrange. 
16. Conseqiiencias. Teorema das forgas vivas. Teoremas sobre a 

quantidade de momento. Teorema sobre a conservagao do centro de gra- 
vidade. 

17. Cheques e percussoes. Fenomeno geral. Choque reto, obliquo. 
Pressao desenvolvida no choque. 

18. Termologia. O calorico. Movimento ordenado e desordenado. 
19. Termometira. Coeficientes termometricos. Caloria. Transporte 

da energia calorifica por condugao, por convecgao, pela adiagao Termome- 
tros comuns; termometros comuns; de hidrogenio; pirometria otica, hipo- 
metros termo-eletricos. Indicagoes praticas. 

20. Calorimetria. Calorimetro de Berthelot — metodo das misturas. 
Vaso de Dewar. Calor nas reagoes quimicas. Calores especificos. 

21. Termodinamica. Generalidades. Equilibrio. T ran s f or m a g 6 es re- 
versiveis ou nao. Transformagoes abertas e fechadas. Produgao de tra- 
balho na evolugao. Sistema isolado. Temperatura absolute. 

22. Eqiiivalente raecanico da unidade de calor. Principio de eqiiiva- 
lencia. Formula de Sir W. Thomson. Primeiro principio da termodina- 
mica ou principio de conservagao. 

23. Transformagoes com um so termostato. II principio da termo- 
dinamica ou principio de evolugao. 

24. Transformagoes em dois termostatos. Ciclos de Carnot. Rendi- 
mento. Definigao da temperatura termodinamica. Escala de Kelvin. 

25. Generalizagoes. Igualdade de Clausius. Entropia. Conseqiien- 
cias desta fungao, seu aumento continuo em um sistema isolado. Signifi- 
cado da lutropia. O universe nao pode passar duas vezes pelo mesmo 

1 
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26. Teoria cinetica dos gazes. Agitagao termica. Fenomenos que 
provam a agita<;ao das moleculas. Movimento browniano. Hipoteses para 
siniplificagao dos calculos. Numero de cheques das molecula's. Calculo da 
pressao produziida peloa cheques moleculares. 

27. Aplicagoes: A teroperatura absoluta dada pela escala normal de 
hidrogenios, para as pequenas pressoes e nao baixas temperaturas, e propor- 
cional a energia cinetica media de uma molecula. Desencontro entre as es- 
calas termodinamica e normal. Demonstragao da lei de Avogrado. De- 
monstragao da lei de Dalton. Demonstragao da lei de Graham. ; 

28. Gazes reais; equagao de Van der Waals. Volume disponivel ao mo- 
vimento molecular. Diametro das moleculas. Significado de b. Moleculas 
duplas; significado de a. 

29. Discussao da equagao de Van der Waals. Confronto com as ex- 
periencias de Andrew. Pressao, volume e temperatura criticos. 

30. Extensao da teoria cinetica as solugoes. 
31. Campos newtonianos ou colombianos; Campos. Definigoes. For- 

gas de campo. Linhas de forga. Campo uniforme. Campo radical. Mas- 
sa. Carga. Unidade de Carga de massa. Os tres campos de gravitagao, 
eletrico e magnetico. 

32. Trabalho das forgas em um campo. Potencial. Diferenga de po- 
tecial ou tensao das linhas de forga. Capacidade. Fluxo de forga. Teore- 
mas de Gauss e de Green. Circuitagao. Superficies equipotenciais. Super- 
ficie de nivel. 

33. Estudo do Campo eletrico. 

QUIMICA 

(PROF. HEINRICH RHEMBOLOT) 

Ja durante o ano de 1935, foi preciso modificar consideravelmente o pro- 
grama ariginalmemte estabelecido para a Sub-secgao de quimica. fiste progra- 
ma original tinha sido organizado admitindo a hipotese de que a maioria dos 
alunos da Secgao consistiria em candidates a professores de escolas secundarias. 
Na verdade, porem, os atuais estudantes da Secgao tencionam todos formar-se 
como quimicos cientificos. Se bem que seja praticamente impossivel formar 
um jovem em 3 anos para quimico cientifico, e preciso fazer a tentativa de 
conseguir no decorrer desse tempo o maximo possivel. 

A aula de quimica experimental inorganica foi por essa razao ampliada e 
elevada a um nivel superior. Em conseqiiencia disso. a dita aula ja foi proloai- 
gada, desde o 2.° semestre de 1935, a 5 horas semanais. Sobretudo, porem, foi 
preciso ampliar e intensificar os exercicios praticos, pois que se tornou neces- 
saria uma pratica mais ampla em quimica analitica. 
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I 

AULAS EXPERIMENTAIS E TEORICAS 
! 

1. Aula fundamental de quimica-experimental inorganica e organica. 
(5 horas semanais). 

E' terminada a «Quimica-experimental inorganicas* e dada a aula de «Qui- 
mica-experimental organica^. A «Quimica inorganica» e tratada conforme o 
programa publicado para 1935, mas aumentada da parte b) da «Quimica espe- 
cial»: Sistematica dos elementos e dos compostos inorganicos», que e tratada 
ja, em conjunto. A «Qmmica organica» e tratada conforme o programa dado 
sob I, 2). Em ambas as aulas e especialmente cultivado o momento historico. 

2. Aula de fisico-quhnica. (2 aulas semanais, so para o 2° ano). 
E' tratada a equagao do estado termico dos gazes perfeitos e reais, bem 

como dos corpos liquidos e solidos; deduzem-se a passagem dos estados de 
agregaqao uns nos outros e os fenomenos crlticos. Trata-se a equagao calorica 
do estado (1.° principio da termodinamica), as suas aplicagoes e conseqiiencias, 
considerando-se especialmente as nogoes importantes para a quimica: energia 
interna, calor molar, calor de reagao, etc., cuja importancia teorica e pratica e 
examinada minuciosamente. Segue o 2.° principio da termodinamica com suas 
conseqiiencias: leis da pressao osmotica, da pressao de vapor e da agao das 
massas. Seguem as leis fundamentais da eletroquimica. Os fenomenos sao 
discutidos nao so a base das leis da termodinamica, bem como tambem, onde 
necessario, a base da teoria cinetica. For meio de exertcicios de calculos dos 
problema tratados, e exercitada a aplicagao pratica das equagoes deduzidas. 

3. Coloquio qmmico. Os alunos do 3.° ano partkipam do Coloquio 
quimico», criado em outubro de 1935, que tera 8 sessdes anuais. 

II 

EXERCICIOS PRATICOS NO LABORATORIO 

1. Nos exercicios do 2." ano, e terminada a analiise inorganica quan- 
tativa, capitulo VII a IX do «Guia para a introdugao pratica as reagoes de 
substancias inorganicas e para a execugao de analise qualitativas inorganicas, 
de H. RHEINBOLDT e H. KAUPTMANN. Terminada a pratica do siste- 
ma da analise qualitativa, seguem exercicios na analise de produtos industriais 
e de minerais. No segundo semestre, vem a amilise quantitativa volumetrica. 

2. Os 'exercicios praticos do 1.° ano referem-se a primeira parte do 
estudo das reagoes de substancias inorganicas e da analise qualitativa, conforme 
o guia citado em 1). 
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4.a SUB-SECgAO — ClfiNCIAS NATURAIS 

DISTRIBUICAO DO CURSO 

1.° ano — Fisica Geral e Experimental 
Quimica 
Mineralogia 
Biologia Geral 
Botanica 
Zoologia Geral e Fisiologia animal 

2.° ano — Petrografia. Paleontologia 
Biologia Geral 
Bioqui'mica 
Botanica 
Zoologia Geral e Fisiologia animal 

3.° ano — Geologia 
Botanica 
Zoologia Geral e Fisiologia animal 

Os programas de Fisica Geral e Experimental sao identicos aos da 
Sub-sec^ao de Ciencias Qui'lmicas, publicados com os dessa Secgao. 

QUIMICA ORGANICA E BIOLOGICA PARA A SUB-SECCAO 
DE CIENCIAS NATURAIS 

Termina-se o programa da quimica inorganica. 
Depois sera feita uma introdugao elementar a quimica organica, tratando- 

se dos compostos mais importantes para os processes biologicos. 

MINERALOGIA 

(PROF. ETTORE ONORATO) 

O programa de mineralogia comprcendera dois cursos: urn, teorico; outro, 
pratico. 

No curso teorico serao estudadas: 

MINERALOGIA GERAL 

Propriedades morfologicas dos minerais. 
Propriedades fisicas dos minerais. 

16 — ANiumo 
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Propriedades qmmicas dos minerais. 
Genese. 
Paragenese. 

MINERALOGIA ESPECIAL OU DESCRITIVA 

Estudo detalhado dos minerais mais importan'tes entre os da classe do* 
elementos natirvos: dos sulfuretos, arsenietos, etc., dos sulfossais, dos aloides, 
dos oxidos. dos sais oxigenados, tendo-se sempre em vista os mais importantes 
existentes no Brasil. 

No curso pratico se realizara o seguinte grupo de exercicios; 

MORFOLOGIA 

Orientagao dos cristais; determinaqao das formas simples e compostas; 
projecao estereografica; calculo cristalografico. 

OTICA 

Goniometria; microscopia; determinagao pratica dos minerais mais comuns, 
por initermiedio de suas propriedade fisicas e quimicas; 

Identificagao das principais pedras preciosas lapidadas e das mais comuns 
imitacdes. 

Para habituar o estudante a linguagem e a discussao cientificas e para 
facilitar o estudo da materia, estabelecer-se-a o sistema do coloquio, isto e, 
o estudante ou grupo de estudantes, de acordo com o professor, estabelecerao 
urn ou mais dias por mes, em boras que nao sejam as das li^oes teoricas ou 
praticas, para que se realizem eventuais esclarecimentos das questdes da mate- 
ria dada, com ampla liberdade de discussao sobre o assunto que houver sus- 
citado o coloquio. 

BIOLOGIA GERAL 

(PROF. ANDRL DREYFUS) 

I — CURSO TE6RICO 

A — GENER ALIDADES 

1 — Historico da Biologia Geral — Divisao geral da madeira — Definigdes. 
2 — Definiqdes de vida. FOrmas de vida. Caracteres peculiares aos seres 

vivos e distingao entre seres vivos e materia bruta. Analise dos diferen- 
gas morfologicas, geneticas, fisicas, quimicas Teorias sobre a origem 

da vida. O problema da geragao espontanea. 
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B — CITOLOGIA 

a) Teoria celular — Historico — Critica. 
b) Morfologia celular. 
1 ~ Forma, tamanho das celulas; limite superior Geis de Spencer, de Driesch, 

relaQao nucleo-plasmatica) e limite inferior — Numero de celulas. 
2 — O citoplasma; 

i) Citoplasma fundamental. 
Teorias classicas sobre sua estrutura. 
Estudo critico. 

ii) Citoplasmas diferenciados. 
Condrioma: morfologia, fisiologia, constituigao quimica: origem. 
Aspectos particulares e artefatos: lepidosomas, filamentos basais, ergato- 
plasma, bastonetes de Heidenhain. 
O condrioma vegetal: plastos e duplo condrioma vegetal. 
Vacuoma: morfologia, fisiologia, constituigao quimica, origem, relagoes 
entre condrioma e vacuoma. 
Paranucleos, Idiosoma, nucleo vitelino. 
Tro-fospongio, pseudocromosoma, cromideos, 
Relagoes entre os varios citoplasmas diferenciiados, o condrioma e o 
vacuoma. 
Citoplasmas especificos: miofibrilas, neurofibrilas. 

iii) Inclusoes. 
Amido, glicogeno, gordiuras, inclusoes cristalinas e cristaloides, vaciiolos, 
plaquetas vitelinas, graos de aleurona. Graos de secregao. Secregao ve- 
sicular e vacuolar. Muco, tipos de celulas glandulares: merocrinas e 
liolocrinas, secregao e excregao, mecanismos secretorios: nervoso e humoral, 
Nogoes gerais sobre os pigmentos. A foto-sensibilizagao. 

2 —1 Nucleo: situagao, numero, forma, tamanho, estrutura, cromatina, nucleo- 
los, carioplasma, membrana nuclear. 
Nogoes sobre a constituigao quimica. 
Fungoes do nucleo. 

4 — Membrana celular: diferentes tipos e diferenciagocs nas celulas animais 
e vegetais. Discussao do problema da constancia da membrana. Papel da 
membrana nas trocas entre a celula e o meio. 

5 — Centre celular — Estudo especial nas celulas em repouso, 
6 — Organulos. Esqueletos internos e perifericos; undulopodos e seus deri- 

vados: flagelos, cilios, cuticulas; organulos de ataque e defesa; organu- 
los dos unicelulares: mionemas, vaciiolos hidrostaticos e pulsateis, man- 
chas pigmentares, boca, anus, etc. 

7 -- Metaplasmas. Os princripais tipos: no tecido epitelial e nos tecidos de 
natureza conjuntiva. 
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e) Estudo sumario das propriedades fisicas dias celulas. 
d) Fisiologia celular: 

Nogoes isobre a nutrigao celular. 
Mobilidade nas celulas. 
Irritabilidade: Os excitantes. As respostas celulares. Tropismos e 
tactismos. Oligodinamia. 

8 — Divisao celular: Amitose — seus varies tipos. Cariocinese — seu estudo 
nos metazoarios, metafitos e uuicelulares. Tipos intermediarios entre 
divisao direta e indireta. 
Alteragoes da divisao por fatores fisicos e quimicos. 
Analise das forgas em jogo na divisao celular. Causas da divisao celular 
— O problema dos raios mitogeneticos. 

9 — Tipos principals de alteragao das celulas. 

C — REPRODUgAO E ONTOGENIA 

1 — Tipos de reprodugao nos seres vivos: agamogenese e gamogenCse: iso- 
gamia e heterogamia. Conjugagao. Endomixia, autogamia. O problema 
da imortalidade dos unicelulares. 

2 — Espermatogenese, ovogenese — Origem das celulas sexuais. Diferenciagao 
precoce da linhagem germinativa. , 
Meiose: — Zigotica, esporica e gametica. Estudo dos varies tipos de 
mitoses de maturagao. Ciclo cromosomico. 

3 — Da fecundagao e fenomenos correlates: dicentria e ativagao do ovulo, 
polispermia, fecundagao prematura, parcial e ginogenese, androgenese, 
merogenia, fecundagao cruzada, partenogenese. 

4 — Nogoes de mecanica do desenvolvimento, 
5 —i Embriologia nos Vertebrados: Segmentagao. Eormagao do endoderma. 

Origem do mesoderma do tubo neutro e da corda. Metamerisagao do 
mesoderma. Origem do mesenquina e do sangue. Desenvolvimento da 
forma do embriao. Anexos e envoltorios do embriao. 

6 — Nogoes sobre a organogenia nos vertebrados: Principais derivados do 
ectoderma, do endoderma, do mesoderma e do mesenquima. 

D — HEREDITARIEDADE 

1 — Historico — Micromerismo e organismo — Weissmann. 
2 — O Mendelismo — Mono —, di — e polihibridismo. A descontiniiidade do 

patrimonio hereditario. 
3 — Fatores modificadores e complementares. Alelomorfos multiplos, Plio- 

tropia. Polimeria. Flutuagao. Tipos especiais de dominancia. FTeranga 
em mosaico. Meio e fatores. 
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4 — Telegonia. 
^ — Estado estatistico da hereditariedade. Leis de Galton. 
6 — Teoria cromosomica. Individualidade dos cromosomas. 
^ — HeranQa «sex linked». «Linkage». «Crossing-over». Localizagao dos 

fatores. Inter ferencia. 
8 — Cromosomas no cruzamento entre especies. 
9 — Genetica nos unicelulares. 

— Fatores semiletais e letais. Muta^oes infixaveis e fatores letais com- 
pensados. 

11 —• Valor relativo do citoplasma e do nucleo na hereditariedade. Localiza- 
goes germinais e genetica. 

12 — HeranQa citoplasmica. Pre- ou ipseudo-hered'itariedade. 
13 — Hereditariedade na especie humana. Eugenia. 
14 — Teorias gerais da hereditariedade. Natureza dos gens. 
15 — Hereditariedade e sexo: teoria cromosomica do sexo, ginandromorfos. 

intersexuados, hermafroditos, inversao sexual experimental. 

E — VARIAQAO E EVOLUCAO 

a) Variasao: 
1 — Variagoes hereditarias (mutagdes) e nao hereditarias (somagdes). 
2— Mutagoes fatoriais: nos invertebrados (especialmente Drosofila), nos 

ventebrados e nos vegetais. Origem das ragas domesticas, mutagoes ger- 
minais e somaticas. Determinismo das mutagoes. 

3 — Mutagdes cromosomicas; haploides, triploides, poliploides. Heteroploides. 
Analise do caso das Oenotteras. 

4 — Modificagdes devidas a aberragoes cromosomicas. (Perda de fragmentos, 
translocagao, «crossing-over» desigual, etc.). 

5 — A variagao nos unicelulares. 
b) Evolugao: 
1 —• Historico. Fixismo e transformismo. Definigao de especie. 
2 — Analise das provas de transformismo: anatomicas, paleontologicas, em- 

briologicas — lei biogenetica fundamental. 
3 —'As grandes teorias classicas; Saint Hilaire, Lamark, Darwin. 
4 —■ Discussao do problema da hereditariedade dos caracteres adquiridos e do 

valor da selegao e da'influencia do meio na evolugao. 
5 — Adaptagao. Ortogenese. Mimetismo e homocromia. 
6 — Critica das vddas teorias e mecanismos transformistas. Conceito de es- 

pecie. Mutacionismo, 



F — ESTUDO ESPECIAL DA HISTOLOGIA DOS VERTEBRADOS, 
ESPECIALMENTE MAMlFEROS. 

1 — OrganizaQao geral dos metazoarios; tecidos, orgaos, sistemas, aparelhos. 
2 — Os tecidos; 
a) Tecidos epiteliais: Estudo especial dos epitelios de revestimento e glandu- 

lares. 
b) Tecidos de natureza conjuntiva: 
i) — ii) —■ iii) — conjuntivos ipropriamente ditos, cartilaginosos. 
c) Saingue e linfa. Estudo especial dos globulos vermelhos, dos globulos 

brancos e das plaquetas. 
d) Tecidos musculares: liso, estriado, cardiado. 
e) Tecido nervoso. 

i) As celulas no tecido nervoso; nervosas e gliais (macroglia fibrosa, pro- 
toplasmica, microglia, oligodendroglia). 

ii) Diversos tipos de libra nervosa. 
iii) Origens e terminaqoes nervosas. 
iiii) Histofisiologia do tecido nervoso: continu'idade e contigiiidade reflexas 

incondicionadas e condicionadas. 
3 — Nogoes sobre a estrutura histologica dos principais orgaos. 
a) aparelbo circulatorio. 
b) » respiratorio. 
c) » digestive. 
d) pele. 
e) orgao hemato — e linfopoietico. 
f) orgaos endocrinos. 
g) aparelbo genital masculino. 
h) » » feminino. 
i) » urinario. 
j) noQoes sobre os orgaos nervosos e dos sentidos. 

G — ALGUNS PROBLEMAS ESPECIAIS 

1 — Diversos tipos de associaqao entre os seres vivos: simbiose, parasitismo, 
etc. 

2 — Noqoes sobre a nutrigao e o crescimento nos metazoarios — Vitaminas e 
trefonas. Fatores que influem na metamorfose e no crescimento (hormo- 
nios, acidos aminados). 

3 — Noqoes sobre os mecanismos de integragao nos metazoarios. 
4 — Regeneragao. H'eteromorfose. 
5 — Senescencia e morte.  -   

N. B. — O presente programa, que sera desenvolvido em 2 anos, foi organizado 
de acordo com os professores das demais cadeiras da Sub-secgao, vi- 
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sando evitar que um inesmo as junto fosse estudado em mais de uma 
cadeira. Assim poder-se-a utilizar da melhor maneira o tempo de 
que dispoe cada cadeira. 

II — CURSO PRATICO 

A — MICROS CO PI A 

a) Microscopio simples e composto. 
b) Estativa. 
c) Aparelho de iluminagao. 
d) Objetivas; poder definidor — corregao das aberragdes. Poder resolvente 

— abertura numerica e sua importancia, interferencia e difragao — Expe- 
riencias de Abbe. Teoria de Abbe. Classificagao das objetivas. 

e) Oculares. 
f) Det. das constantes oticas. 
g) Manejo do microscopio. 
1 — Micrometria. 
2 — Ultramicroscopia e fundo negro. 
3 — Desenho ao microscopio. 

B — TBCNICA CITOLOGICA 

1 — Nogoes gerais. A preparagao microscopica. Laminas e laminulas. 
2' — Exame a fresco. 
3 — Coloragoes vitais. 
4 — Dissooiagdes. 
5 — Fixagao. 
6 — Inclusao. 
7 — Microtomia. 
8 — Distengao e colagem. 
9 — Coloragoes; teorias — classificagao dos metodos e dos corantes 

10 — Impregnagoes. 
11 — Descakificagao. — Injegao de massas coradas. Despigmcntagao. 
12 — Montagem, conservagao. Lutagem, 
13 — Realizagao de preparagoes pelos principals metodos citologicos. 

C — Estudo pratico da morfologia celular: citoplasma fundamental, citoplas- 
mas diferenciais e especificos, paraplasmas; nucleo; membrana celular; 
centro celular e organulos; metaplasmas; mitose e amitose. 

D — Estudo pratico da reprodugao (espeoialmente espermatogenese e ovoge- 
nese), embriologia e organogenia dos vertebrados. 

E — Estudo pratico da citogenetica. 
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F — Estudo ipratico dos tecidos: epiteliais, de natureza conjuntiva, sangue (in- 
cluindo contagens dos elementos figurados e formulas leucocitarias), mus- 
culares e nervosas. 

G — Estudo pratico da estrutura dos orgaos dos vertebrados. 

BOTANICA 

(PROF. FELIX RAWITSCHER) 

Os cursos de Botanica dividem-se em tres partes; 

I — Anatomia e morfologia da planta. 
II — Sistema e filogenia do reino vegetal. 

Ill — Fisiologia vegetal. 

Os cursos da l.a e 2.* partes podem ser freqiientados em comum pelos 
estudantes do 1.° e 2.° anos, podendo comegar por qualquer uma das duas pri- 
meiras partes, que serao ministradas alternativamente. A 3.11 parte (fisiologia 
vegetal) ficara reservada para os estudantes do 3.° ano, cujo nivel de cultura, 
necessario em Quimica, Fisica e Botanica Geral estara entao atingido. No 
ano de 1936 sera ensinada a 2." parte. 

I Parte 

(ANATOMIA E MORFOLOGIA DA PLANTA) — 1935, 1937, ETC. 

a) Intro dugao. 
Definigao de Botanica como ciencia. 
Seus limites; seus ramos. 
Sua Significagao na pratica e na ciencia humana. 

b) Histologia. 

I — A celula. Vida e organizagao da celula. 
A celula dos unicelulares; algas e cogumelos. 
Protoplasma. Niicleo. Cromat6foros, etc. 
A divisao da celula. 
A celula dos pluricelulares. Diversidade de sua forma, de sua 
estrutura e de sua fungao. 

II — Histologia das plantas pluricelulares. 
Os meristemas primarios e secundarios. 
Os tecidos assimiladores. 
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Os tecidos condutores. 
Os tecidos de sustentagao. 
Os tecidos de secregao. 
Os tecidos de protegao. 

c) Morfologia da planta. 

I — Os orgaos vegetativos. 
A raiz. 
O caule. 
A folha. 

II — Os orgaos de reprodugao; 
das plantas criptogamicas. 
das plantas fanerogamicas. 

II Parte 

(SISTEMA E FILOGENIA DO REINO VEGETAL) — 
1936, 1937, ETC. 

a) Introdugao. 
Definigao da ciencia sistematica. O desenvcylvimento das concepgoes 

sistematicas. 
Linneu. Darwin. 

b) As classes das plantas criptogamicas. 
Algas. 
Fungi. 
Esquizofita. 
Biofita. 
Pteridofita 

c) As classes intermediarias entre criptogamia e fanerogamia. 
«Pteridospermae». 
«Gymnospermae». 

d) Os fanerogamos. 
«Dicotyleae». 
«Monocotyleae». 

Ill Parte 

FISIOLOGIA VEGETAL 

a) Introdugao. 
Caracteres da substancia viva. 

b) Nutrigao. 



1 — A ass mila^ao dos carbonidratos. 
2 — A respiragao. 
3 — O ciclo da agtia; 

AbsorQao. 
Emi&sao. 
ConduQao. 

4 — Absorgao dos elementos minerals on orgamcos. 
5 — O ciclo do azoto. 

6 — Circulagao e acumulagao das substancias nutritivas. 
7 — Nutriqao das plantas heterotroficas. 

c) Desenvolviimento e crescimento da planta. 
1 — Multiplicagao das celulas. 
2 — Diferenciagao das celulas e dos tecidos. 
3 — Crescimento dos tecidos, em comprimento e espessura. 

d) Os movimentos da planta. 
1 — As taxias. 

2 — Os tropismos. 
3 — As nastias, 

e) A Fisiologia e a reprodugao. 
1 — Reprodugao vegetativa. 
2 — Reprodugao sexual: 

a) Fecnndagao. 
b) Formagao do embriao. 

3 — As leis da hereditariedade. 

ZOOLOGIA 

(PROF. ERNST MARCUS) 

A piano das aulas teoricas e praticas preve durante o ano dos estudos 
de 1936 a historia natural dos Vertebrados e de seus antecessores. Em 
tais estudos trata-se de seguir as linhas gerais tragadas no programa de 
1935, a saber: 

1) uma introdugao a morfologia dos grupos mericionados no sistema dos 
Vertebrados 

2) considerar comparativamente a anatomia macroscopica e microscopica, 
3) distinguir os fundamentos embriologicos. 
4) sendo inseparavel das estruturas dos orgaos as suas fungoes, conduz 

esse ponto de vista as discussoes da fisiologia, ecologia e etologia dos animais. 



5) Devendo os cursos zoologicos procurar sempre certos conhecimentos 
especiais idos elementos da fauna bra&ileira e ainda dos mais importantes da fau- 
na exotica, para habilitar os estudantes a julgar os problemas da zoogeografia, 
e mister tratar-se; 

6) tambem da sistematica, cujo estudo e a base para cotnpreensao da ■ 
inumeras questoes de ordem filogenetica. 

7) Sobre os pontos de vista acima enumerados, versam as aulas tcorico- 
praticas. Os enteropneustas, «tumicata», «acrania», peixch e «anfibia» serao 
estudados de margo a junho; os «sauropsida» (repteis e aves) e mamiferos, 
de julho a novembro. 

8) Sao as aulas em numero de duas por semana, as quartas e as sexta-. 
feiras, das oito as onze e meia, 

9) As aulas praticas compreendem dissegoes, discussoes, considerag5e> 
diversas, desenhos de objetos macroscopicos e mioroscopicos do museu do ensino 
do Departamento e das colegoes particulares do diretor e do assistente cientifico. 

10) Alem disso, serao visitadas as colegbes do Museu Paulista, do Aqua- 
rio da Agua Branca e do Institute Butantan. 

11) Esa projetada finalmente uma exoursao no mes dc Junho de alguns 
dias ao literal santista, onde o Instituto de Pesca Maritima servira como base 

e laboratorio para pesquisas. Depende a realizagao desta excursao, e talvez 
de uma segunda ao Alto da Serra, da possiblidade do auxilio material aos 
estudantes flue dela, seria utilissimo, pudessem participar. 

5.a SUB-SECQAO — GEOGRAFIA E HIST6RIA 

DISTRIBOICAO DO CURSO 

1.° ano — Geografia 
Historia da Civilizacao 
Etnografia brasileira e noqoes de tup'i- 
guarani 

2.° ano — Geografia 
Historia da Civilizaqao 
Tupi-guarani 
Historia da Givilizaqao Americana (inclu- 
sive prehistoria). 

3.° ano —■ Geografia 
Historia da Civilizacao Brasileira 
Historia da Civilizacao 
Tupi-guarani 
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GEOGRAFIA 

(PROF. PIERRE MONBEIG) 

BIOGEOGRAFIA 
(Curso comum aos tres anos) 

DefinigSes e generalidades, o passado geologico. Extensao e disseminagao 
das especies. O meio, a sociologia dos vegetais e dos animals. 

Os vegetais e o meio geografico (fatores atmosfericos e fatores fisiogra- 
ficos) ; as classificagoes das plantas segundo o calor, o ritmo das estagoes; 
higrofitos, xerofitos, etc. As zonas de vegetagao. Os solos e suas relagoes 
com a vegetagao, classificagao dos solos. Os grupos de plantas, as associagoes 
vegetais. O homem e os vegetais (a dispersao das plantas tropicais, a origem 
das plantas cultivadas e as hipoteses de Vavilof). Os sistemas de culturas. 
Classificagao dos dominios botanicos (estudo da vegetagao da Africa, segundo 
as classificagoes de De Martonne, de Gaussen). 

Geografia dos animais; recordagao de nogoes gerais e de principios. A 
vida animal e o meio; o meio aquatico (o meio marftimo, principalmente). O 
meio atmosferico. Os dominios zoologicos. 

Bibliografia sumaria: 
De Martonne: Traite de geographic physique, tomo 3, biografia. 
Huguet del Villar: Geobotanica (col. Labor). 
Gaussen: Geographic des plantes (col. Colin). 
Prenant; Geographic des animaux (idem). 
Sampaio: Fitogeografia do Brasil. 

GEOGRAFIA HUMANA 
(1.° e 2.° anos da Sub-secgao de Ciencias Sociais). 

A geografia moderna; definigao geral. Dtversas diregoes da investigagao 
geografica (morfologia, climatologia, geografia das plantas, geografia humana, 
geopolitica). 

A geografia humana; tentativa de definigao. O imperialismo geografico e 
a ignorancia em que se esta dos trabalhos dos geografos. 

O povoaniento da terra; limites do ecumenico, repartigao dos homens; 
modos de representagao cartografica dos fenomenos considerados. Os movi- 
mentos demograficos (teorias demograficas — Malthus). Populagao e super- 
populagao; as migragoes; estudo de conjunto e monografias (por exemplo; 
o povoaniento dos Estados Unidos, os movimentos da populagao asiatica). 

O estudo regional, trabalho essencial do geografo. A unidade de regiao 
e o problema da regiao (regiao administrativa, regiao historica, nomes de 



regioes, vias de comunicacao, regioes naturais, modos de vida). Os generos 
de vida: o homem e o mar, o homem e a montanha, o homem e o deserto. 
O homem e o passado (o campo frances) ; o homem e a producao industrial 
moderna (estudo de um centro da grande indiistria: Ruhr, Sarre, Pays Noir 
Anglais, por ex. O homem e a conquista do solo: o exemplo brasileiro). 

O «habitat» humano; o problema da localizagao das aglomeragdes rurais e 
morfologia do povoamento rural (concentra^ao, dispersao, formas de aldeias). 

A casa rural: a easa e o solo (materials de construgao); a casa, o 
clima e a vegetagao (materiais de construqao, aspecto exterior e planta) ; a 
casa e o modo de exploraqao agraria (as herdades francesas e as fazendas 
brasileiras, fazendas de cafe, de cacau e engenhos). A casa urlbana e a agk)- 
meraqao urbana: a habitagao urbana reflexo da historia da cidade (ex. a 
arquitetura civil de Rouen). Localizagao das cidades, a situagao e o lugar 
(o rio, a encruzilhada, o fator estrategico). A fungao urbana Tipos de 
cidadcs ''Sao Paulc, Chicago, Paris, Londres, Berlim, por exemplo), para 
mostrar diferentes exemplos de localizagao, diferentes modos de evolugao do 
povoamento e da fungao urbana, diferentes tipos de bairros. 

O ensino de geografia e o lugar da geografia humana nesse ensino (ins- 
tnugao primaria, secundaria e superior). O metodo de investigagao geografica 
humana. , 

Bibliografia: 

Krebs — Geografia Humana (col. Labor). 
Jean Brim he s — La geographic humaine. 
Vidal de la Blachc — Principes de Geographie Humaine. 
Lucien Febvre — La terre et revolution humaine, introduction geogra- 

phique a I'Histoire. 
De Martonne — Traite de Geographie Physique. 
Valloux — Les sciences geographiques. 
PTunfigton — Principles of Human Geography. 

» — The Human Habitat. 
Pierre Def fontaines: col de Geographie Humaine; 

Hardy — Geographie et Colonisation. 
Deffontaines —- L'Homme et la foret. 
Blache — L'Homme et les lies. 

De uma maneira geral, os estudantes terao interesse em ler atentamente 
os volumes publicados da Geografia Universal de Vidal de la Blache e Gaulois 
(particularmente: Demangeon, Les Des Britanniques; Sion, I'Asie des Moussons. 
Les Peninsules Mediterraneennes; Pierre Denis, L'Amerique du Sud). Aqueles 
que tenham a intengao de se especializar em geografia e de efetuar investi- 
gagoes pessoais deverao adquirir uma cultura geografica ao mesmo tempo que 
um metodo de trabalho. Indicamos nesta lista apenas as obras gerais e ficil- 
mente acessiveis. No correr do ano, indicagoes bibliograficas precisas serao 
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igualmente fornecidas, tendo-se sempre o cuidado de indicar obras que figurem 
nas biWiotecas publicas paulistas. 

A AMERICA DO SUL 
(2.° ano e 3 ° ano) 

1.° PARTE — Generalidades. 
O solo e o relevo: os massigos de Este, as planicies (Amazonia, Orenoco, 

Prata, Pampas), os platos austrais. 
Clima e vegetagao, as zonas tlpicas. 
As formas do povamento: as condigoes do povoamento, os Indios, os 

Brancos. 
As vias de comunicagao (exceipto as estradas de ferro brasileiras, que 

devem ser estudadas especialmeirte no curso sdbre a geografia geral das vias 
de comunicagao). 

As relagoes oomerciais da America do Sul: as condigoes dos mercados, 
o trafico das mercadorias, a orientagao das trocas, 

2.1 PARTE — As Regioes e os Estados. 

As regides andinas; os Andes do Sul, os Andes dos altos-platos, os 
Andes do Peru e do Equador, os Andes da Colombia e da Venezuela. 

O Chile. 
A Republica Argentina; estrutura nacional e economica, o Norte (Chaco), 

os Pampas, a Patagonia, Buenos-Aires. 
0 Brasil. Daremos em tempo util um piano precise das ligbes sobre a 

geografia do Brasil. 

Bibliograf ia: 
Pierre Denis: L'Amerique du Snd, (Geographic universelle de Gallois 

et Vidal de Blache). 

AS VIAS DE COMUNICAGAO 
(3.° ano) 

1 — Introdugao ao curso; importanda das vias de comunicagao como 
fenomeno geografico. Distri'buigao das ligoes do estudante. 

IT — As condigbes da navegagao maritima. 
III — Os centres da vida maritimia. 
IV —1 O lugar do Mediterraneo na historia das relagoes maritimas e 

seu papel atual. (Estud.). 



V — O navio do mar. 
VI — Os portos. 
VII — Um grande porto; monografia tipica de um ou dois grandes 

portos, como Londrcs, Marselha, Antuerpia, Nova lorca, Hamburgo, etc. 
(EstudJ. 

VIII — Os canais inter-oceanicos. 
IX — As estradas. 
X — As estradas da FranQa. 
XI — Os meios de transporte primitivos (Estud.). 
XII — A roda e os veiculos de rodas. 
XIII — As estradas de ferro, estudo historico. 
XIV — As condigoes de exploragao das vias ferreas. 
XV — As estradas de ferro do Brasil. (Estud.). 
XVI As vias ferreas na Asia. (Estud.). 
XVII — As vias ferreas transalpinas (Estud.). 
XVIII — A navegagao fluvial. 
XIX — A navegagao fluvial nos Estados Unidos. 
XX — A navegagao aerea. 
XXI — A concorrencia entre os diversos meios de transporte. 

Bibliografia: 

Indicagdes preciosas serao encontradas nos livros classicos de Vidal de 
la Blache, Brunhes e Lucien Fabvre. Ver tambem os volumes 
da «Geographie Universelle» de Vidal de la Blache e Gallois, e 
Huntington «Economic and Social Geogiraphy». 

A indicagao entre pairenteses (Estud.) significa que o assunto devera ser 
tratado oralmente por um estudante; o tempo para a exposigao sera limitado 
a 45 minutos, rigorosamente; essas exposigoes orais servirao para nota de 
aproveitamento. Para tais trabalhos os Estudantes deverao procurar, eles 
proprios, a bibliografia; entretanto, a titulo de orientagao geral vao aqut 
algumas indicagoes: 

EXERCICIOS PRATICOS 

Duas vezes por mes para cada uma das duas turmas de estudantes do 
1.° ano; leitura de cartas topograficas servindo de aplicagao aos cuirsos (relevo 
de «cuesta», relevo de folhas, estudo dos meandros, relevo «karstico»; transfor- 
magao de uma rogiao pela inckistrializagao, morfologia do «habitat» rural; in- 
fluencia do relevo sobre as vias de comunicagao, etc.). 

Excursoes — (a participagao dos estudantes nas excursoes e sempre facul- 
tativa, seja porque elas tern lugar ao domingo, seja porque o numero dos partici- 
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pantes e limitado). Em 1936, as principals excurs5es foram: ascensao ao 
Jaragua e explicagao da pa'isagem, visita aos trabalhos da construgao da linha 
Mayrink-Santos, com a colaboracao do dr. Tecdoro Knecht. (Comissao Geo- 
grafica e Geologica), visita aos trabalhos da Cia. Light and Power. 

Alguns estudantes efetuaram investigacoes precisas; e assim que os alunos 
do 2.° ano estudaram a regiao de Piracicaba e o Alto da Serra do Este 
(Paraibnna, Sao Luiz do Paraitinga e Cunha) ; urn grupo de 10 estudantes 
do 1.° e do 2.° ano foi encarregado de elaborar, sob a diregao do assistente, 
uma serie de mapas mostrando a evolugao do povoamento do Estado de Sao 
Paulo ha um seculo. Emfim, os estudantes do 3.° ano especializados em historia 
estudaram qiiestoes precisas e limitadas (carta da produgao do algodao no 
Estado, baseada sdbre o recenseamento de 1934, acabamento de uma monografia, 
efetuada em 1935, soibre o municipio de Cornelio Procopio, Parana; as tenta- 
tivas de colonizagao da Cia. Paulista; a vinha no Estado de Sao Paulo; as 
estradas) ; os estudantes do 3.° ano fizeram igualmente exposigoes orais (ver 
curso sobre as vias de comunicagao). 

ETNOGRAFIA BRASILEIRA E LINGUA TUPLGUARANI 

(PROF. PLINIO AYROSA) 

ETNOGRAFIA: 

Introdugao 

1 — Sintese historiica do desenvolvimento da etnografia. Definigoes. A 
historia, a antropogeografia e a arqueologia em face da etnografia. Etno- 
logia e etnografia. Folk-lore, «Volskskunde», demologia, demotica, dempsico- 
logia. Confusoes terminologicas. 

2 — ConcepgSes antigas e modernas. Teoria do desenvolvimento uniforme. 
Metodo ciclo-cultural. Hiperdifusionismo. Ologenese cultural. 

2 — Forgas evolutivas da vida etnica. Generalidades. Fatores evolutivos 
externos. Fatores historicos. Fatores internes e sociais. 

1.* Parte 

4 — Etnografia geral. Generalidades. Sistematica da vida etnica. A 
cultura dos povos. Cultura material. Alimentagao. Habitagao. Vestes e 
adornos. Armas. 

5 — Tecnologia. 
Utilizagao do logo. 

Trabalho social. Atividades dedicadas a alimentagao. 
Habilidades industriais. Meios de transporte. 
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6 — Sociedade. Fatrulia e tribu. Propriedade e direito. O comercio. 
7 — Cultura espiribual. Lingua. Arte. Institiiigoes religiosas. A escrita. 
8 — Estudo geral da ca?a e pesca. Processos e armadilhas. 
9 — O cultivo da terra. Processos diversos. Instrumentos agricolas. 
10 — O fogo. Processos para sua obtenqao. IluminaQao. Empregos 

diversos. i . 
11 — A habitaQao e o abrigo. Tipos diversos. Planta, paredes, coberturas. 

O mobiliario. 
12 — Protegao e enfeite do corpo. Cocares, tangas, capas, cintas, faixas, 

estojos penianos, ligas, etc. 
13 — Armas em g'eral. Magas, espadas, langas, cdxtmerangs*, arcos e flexas 

Sarabatanas e escudos. A guerra. 
14 — Utensilios em geral. Martelos, pil5es, prensas, pingas, etc. 
15— Tecidos em geral. Fibras e talas vegetais. Tecidos de origera 

animal. Processes de tecelagem. Uso dos tecidos. 
16 — A ceramica. Grupos ceramicos. Processos de fabricagao. Materia 

prima. Vernizes e colorantes. 
17 — Meios de transporte em geral. A roda. Trends, jangadas, canoas. 

Tipos diversos de embarcagoes. 
18 — Adomos em geral. Pintura. Tatuagem. Mascaras. 
19 — Mutilagoes sexuais. DeformagSes corporais. 
20 — Instrumentos de mlusica. O canto, a danga e a poesia. 
21 — Sepultura. Incineragao. Mumificagao. 

2.' Parte 

22 — As ragas e os povos. Classtficagao geral das ragas. Linguas e cul- 
tura dos povos em geral. 

23 — Distribiiigao geografica das ragas humanas. Europeus. Populagoes 
da Asia. Australianos. Povos do Oceano Padfico. Povos africanos. Ame- 
ricanos do norte, centro e sul. Teorias sobre a origem do Homem Americano. 
Autoctonia. 

3.' Partc 
24 — Etnografia brasileira. Generalidades. A Etnogralia indigena, Es- 

tado atual dos conhecimentos etnograficos brasileiros. Trabalhos realizados e 
a realizar. Etnografos, naturalistas e viajantes. Erros e omiss5es na literatura 
etnografica do Brasil. Suas causas. Problemas arrtigos e modernos. 

25 — Vesti'gios de antigos habitantes do Brasil prehistdrico. Samhaquis. 
E tearias. Inscrig5es lapidares. Pegas arqueologicas. Jazidas espeleologicas. 

26 — Os primeiros informes etnograficos relativos ao Brasil. Viajantes, 
colonizadores e catequistas. 

17   ANl'AIUO 
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27 — Contribuigao etnognafica dos jesukas. Criticas dessa contribuigao. 
28 — Estudo sumario das obras de Kans Staden, Eery, Claude d'Abbeville, 

Ives d'Evreux, Gandavo, Frei Vicente do Salvador, etc. 
29 — Contribiiigao dos naturalistas nacionais e estrangeiros. 
30 — Ensaios de classificagao dos amerindios do Brasil. Alcide d'Orbigny. 

Martius. 
31 — Influencia das doutrinas linguistica e antropologica na classificagao. 
32 — Classificagao moderna. Observagoes gerais. Tribus extintas. Tribus 

nao classificadas. 
33 —• Os Tupis-Guaranis. Situagao geografica provavel no seoulo XVI. 

Centro de dispersao. Migragoes. Areas de dominio atual. Tribus tupi- 
guaranizadas. 

34 — Estudo sucinto da cultura tupi-guarani. Cultura material. Tecno- 
logia. Sociedade. Cultura espiritual. 

35 — Habitagao. Plantas cultivadas. Armas. Animais domesticos. O 
fogo. Narcoticos. Vestes e adornos. Pintura do corpo. Depilagao. Tatuagem. 
Higiene. 

36 — Meios de transporte. Navegagao. Jogos e diversoes. Instrumentos 
de musica. Ceramica, 

37 — Lingua. Seus caracteristicos essenciais. Denominagoes antigas e 
modernas da lingua dos tupis-guaranis. 

38 — Ideias, objetos e cerimonias religiosas. Arte. Insignias. Medicina. 
Trofeus. A morte. Cerimonias funebres. Sepultura. 

39 — Os Nu-Aruaks. Situagao das tribus. Tribus extintas. Os sub-grupos. 
40 — Os Caraibas. Situagao das tribus. Seus caracteristicos etnograficos. 
41 — Os Ges. Importancia deste gfupo. Tribus Ges. Situagao geogra- 

fica. Areas de ocupagao atual. Kaingangs e Kraos. 
42 — Os Cariris. Situagao das tribus. Caracteristicos etnograficos. A 

lingua. 
43 — Os Panos. Situagao geografica. Caracteristicos etnograficos. 
44 — Os Goitacases e Guaicurus. Informes antigos e modernos. Caracte- 

risticas etnograficas. 
45 — Bororos, Carajas, Trumais e Nambiquaras. Referencias historicas 

sobre essas tribus. Situagao geografica e caracteristicas etnograficas. 
46 — Tucanos, Catuquinas e Macus. Situagao geografica. Estado atual 

dessas tribus. 
47 — Familias e tribus amerindias dos paises limitrofes do Brasil: Guianas. 
48 — Familias e tribus amerindias dos paises limitrofes do Brasil: Peru, 

Bolivia, Paraguai, Argentina e Uruguai. 
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49 — «Colluvies gentium» de Martius. Tribus esparsas de cultura inde- 
terminavel. Baralhamento cultural. Conseqiiencias gerais da colonizaqao, cate- 
quese e pacificagao dos selvicolas. 

50 — Visao panoramica do ambieniie etnografico brasileiro. O amerindio. 
O negro. O colono europeu. O imigrante. Dificuldades e problemas atuais. 
Rumos a seguir. Etnografos e sociologos. Museus etnograficos e sua orga- 
Hizagao. 

Bibliografia — Durante o Curso serao indicadas, para cada ixtnto do pro- 
grama, as obras in-dispensaveis. 

Trabalhos — Logo apos o inicio do segundo semestre, os srs. alunos deve- 
rao escolher dois teraas (1 de etnografia geral e 1 de etnografia 
brasileira) sobre os quais escreverao pequenas memorias'. Essas 
memorias deverao ser entregues ate 15 de novemihro do respectivo 
ano letivo. 

HIST6RIA DA CIVILIZAgAO 

(PROF. FERNAND BRAUDEL) 

CURSOS GERAIS 

HISTORIA grega 
(1.° e 2.° anos) 

O quadro geografico — CivilizaQoes prehelenicas — O periodo aqueu — 
Evolugao economica e social do seculo XII ao seculo XVIIT — A expansao 
helenica —■ Desenvoh'imento politico e social de Esparta e de Atenas no seculo 
VI — As guerras medicas — A formagao do imperio ateniense — \ epoca 
de Pericles. 

HISTORIA ROMANA 

(1.°, 2.° e 3.° anos) 

As bases geograficas — Povos da Italia primitiva — Origens de Roma 
— O periodo real — A conquista do Lacio (expulsao dos etruscos — invasao 
gaulesa — Dominagao do Lacio — A conquista da Italia (a guerra dos sanitas 
— a queda de Tarento) — A conquista do Mediterraneo (guerras punicas — 
guerras no Oriente) — A conquista do Ocidente — As institiiigoes romanas no 
II seculo — Os primeiros choques revolucionarios — Os Gracos. 
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HISTORIA CONTEMPORANEA 
(1.°, 2.° 3.° anos). 

Napoleao III — A 2.a Reipulblica e o golpe de Estado die 1851 — O im- 
perio aiutoritario: a guerra de Crimeia —; O atentado de Orsini — A uni- 
dade italiaiia — O imperio liberal: a polrtica externa — as concessoes 
liberals — O imperio parlamentar. O ministerio fimile OHivier — O plebis- 
cato de 1870 — A guerra franco-prussiana e o ifim do 2.° imperio. Revolugoes 
de 1848 — A unidade italiana — A unidade alema. 

CURSOS ESPECIAIS 
(aulas de seminario) 

Seminario (1° ano) : Questoes de Historia Geral — A unidade alema 
— A unidade italiana. 

Seminario (2.° ano); Idade Media — A decadencia e o fim do imperio 
roraano — As grandes invasdes — A reconquista de Justiniano —1 As invasoes 
dos Arabes — O imperio carolingeo — As invasoes normandas — O santo 
imperio romano-germanico — A organizaQao feudal, 

Seminario (3.° ano) : Nogdes de paleografia e decifragao de textos fran- 
ceses, espanhois e italianos. Prehistoria — As primeiras civilizagoes do 
oriente proximo e da Grecia antiga. 

HISTORIA DA CIVILIZAgAO BRASILEIRA 

(PROF. AFFONSO DE E. TAUNAY) 

I — Quadro geral da civilizagao portuguesa em principios do sec. XW 
II — Descobrimento do Brasil. Primeiras tc-ntativas do reconhecimento 

da terra. Primeiras demonstragoes de trafico comercial. 
III — Os primeiros povoadores. 
IV — A tentativa colonizadora de Martim Afonso de Sousa. 
V — A experiencia feudali forme das capitanias. 
VI — Os elemientos da colonizagao. 
VII — Aspectos do territorio. Motives de heterogeneizagao etnica. 
VIII — A fundagao dos nucleos principais. Primordios da vida municipal 

e da administragao geral. 
IX — A atuagao missionaria e a da Igreja em geral. 
X — O desenvolvimento da colonia no sec, XVI. Rudimentos de cultura. 
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XI —; Primeiras explora^oes do «hinterland», 
XII — As informaQoes lusitanas e alienigenas quinhentistas sobre o Brasil. 
XIII — Primordios da industria assucareira e da pecuaria. 
XIV — Assaltos estrangeiros e a resistencia lusitana. 
XV — Ampliagao do movimento entradista. D. Francisco de Sousa 
XVI — Aspectos da vida comum no sec. XVII. 
XVII — As invasoes holandesas e a reagao nacionalista. 
XVIII — Desenvolvimento progressivo do aparelho administrativo do 

sec. XVII. 
XIX — A vida municipal seiscentista. 
XX — O bandeirantismo da ca^a ao indio. 
XXI — A reintegragao lusa e suas conseqitencias. 
XXII — Depoimentos alienigenas e os de origem portuguesa sobre o 

sec. XVII, 
XXIII — As letras e os progressos da cultura no sec. XVII. 
XXIV — A descofoerta do ouro e suas conseqiiencias. 
XXV — A expansao amazonica e a platina. 
XXVI — A civilizagao do ouro. 
XXVII — As letras e as artes no Brasil setecentista. 
XXVIII — Aspectos dos costumes coloniais. 
XXIX —■ A consolidaQao do tcrritorio. 
XXX — Agitagoes nativistas. 
XXXI — Transplantagac da Corte para o Brasil. Fim do pen'odo colonial. 
XXXII — A Independencia e o primeiro Imperio. 
XXXIII — As regencias, a imprensa, a evolugao democratica. 
XXXIV — O desenvolvimento da industria cafeeira, 
XXXV — O reinado de Pedro II. 
XXXVI — Aspecto da civilizagao imperial. 
XXXVII — As artes e as letras no sec. XIX. 
XXXVIII — Campanhas sociais. O abolicionismo, 
XXXIX — Ocaso e queda do Imperio. 

HIST6RIA DA CIVILIZAgAO AMERICANA 

(PROF. PAUL VANORDEN SHAW) 

LigOES INTRODUT6RIAS; 

A America, um verdadeiro laboratorio de civilizagao. Conflito e har- 
monia de ragas e culturas. Como a civilizagao americana se diferencia das 
civilizagoes europeias, asiaticas e africanas. O papel da America no mundo 
de hoje. 
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Defini^oes; Historia; Civilizagao; Cultura Americana; Antropologia; 
Sociologia; Geografia; Psicologia coletiva. Raga, Ragas, Racial. Tenden- 
cias; verdade ou realidade; duvida e duvidar; ponto dc vista cientifico; 
Generalidades. America Latina, America anglo-saxonica, Ibero-America, 
America Central, Sul-America, America Hispanica, etc. Amerimdios ou 
Negros; Mestigos, Mulatos, etc. 

Principios postulados. 
Metodo de instrugao. 
Bibliografia — Vide o anexo. 

1.' parte 
A £POCA PRECOLOMBIANA 

1 — A historia e civilizagao dos Amerindios dos Estados Unidos e 
Canada; Maias e Astecas; Chibchas; Incas; Araucanios; Tupi-Guaranis e 
Caribas. Origem, movimentos expansionistas; localizagao geografica; his- 
toria interna e relagoes exteriores; organkagao politica, social, economica, 
religiosa; costumes; tradigdes, linguas e psicologia. Bibliografia; Para 
todo,s ps pontos, vide o anexo. 

2 — Iberos. Elementos e atitudes raciais na evolugao dos povos 
iberdcos; historia e evolugao desde os tempos antigos ate a descoberta da 
America; instituigoes politicas, religiosas, sociais, caracteristicos psicologicos 
como resultados da evolugao historica, das cruzadas, da escravidao a'fricana 
no seculo XV. Cultura nas ultimas decadas do seoulo XV. A experiencia 
colonial de Espanha e Portugal na Africa e no Mediterraneo e suas conse- 
qiiencias para o desenvolvimento das adminiistragoes coloniais na America. 

3 — Africanos. Far-se-a com relagao aos africanos o mesmo estudo 
feito em relagao aos Amerindios. Devido a certas dificuldades bibliogra- 
ficas, o estudo sera restringido as principals nagoes que forneceram escravos 
para a America. Serao discutidos problemas especiais com referencia ao 
africano por causa de preconceitos raciais existentes em certos paiises, 
como nos Estados Unidos. 

4 — Anglo-Saxoes. Far-se-a um estudo semelhante ao que se fez 
dos Iberos, acentuando as ideias e tradigdes constitucionais, religiiosas, 
capitalistas e paritanas. O desenvolvimento da monarquia e do imperia- 
lismo britanico. 

5 — Franceses. Um semelhante ao dos Anglo-saxoes, acentuando os 
pontos de diferenga na ktdole e evolugao dos dois povos. 

2.' parte 
A fiPOCA COLONIAL. ESPANHA E PORTUGAL. 

6 — A descoberta da America. Viagens precolombianas. Colombo 
Costas e estreitos. O nome da America. 
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7 — Os principios da politica colonial de Espanha. Importancia de 
Caribe na historia da America. As ilhais. Institiiigoes colonians nas Antilhas. 

8 — A ocupa^ao da America Central. Ojeda e Nicuena. Balboa e 
0 Pacifico. Luta com os homens de Cortes. 

9 — Cortez e a conquista do Mexico. Dona Marina. A confedera<;ao. 
1 ecnica da conquista. Montezuma. Expansao para o norte e para o sul. 

10 — As Minas e o territorio do Noroeste. Os «Misterios do Norte*. 
Florida. California e Filipinas. 

11 — Pizarro e a conquista do Peru. Os sdcios. Atahualpa. Guerras 
civis. Leis e vice-reinado. 

12 — Venezuela e Nova Granada. Tres correntes. Meta, El Dorado 
e Omagua. 

13 — Valdivia e a fundagao do Chile. Os Araiucanios. «La Araucana* 
de Ercilia. 

14 — La Plata. Situagao. Tentativais. Cavalos e eguas. Buenos 
Aires. Rios. Cont&to com o Peru. Paraguai, Uruguai e La Plata. A 
separagao. 

15 — A administragao colonial da Espanha. Conselhos e Casa. O 
Monarca. Vice-reis. Audiiencias. Pisco. Provincias. Cidades e vilas. 
Reformas de Carlos III. Corregedores, etc. 

16 — Comercio e industria nas colonias de Espanha. Trabalhadores, 
agricultnra e criagao de gado. Minas e manufaturas. Restrigoes. Con- 
trabando, etc. Latifundio. 

17 — Sociedade. Classes; peninsulares e oreoulos. Vida domestica e 
intelectual. Arte e letras. 

18 —'A Igreja. Clero secular e regular. Pioneiros. Missoes. Rela- 
goes com o Estado. Fungao economica e bancaria da Igreja. 

19 — Os Indies e os Negros na epoca colonial. Leis. Fusao. Mes- 
tigos. Zambos. Mulaitos. Revolugoes. Problemas de assimilagao. In- 
fluencia. Relagoes com os brancos. 

20 — Resumo: A piramide colonial: o rei, a terra, a igreja. a espada; 
as ultimas decadas do seculo XVIIT, reforma, etc. 

3.' Parte 

OS ESTADOS UN1DOS E A FRANCA 

21 — ExpansSo da Inglaterra. .O seculo XVI. A passagem do 
Noroeste. Os «Elizabethan Sea-Dogs» Ensaios de colonizagao. 

22 — A Invasao dos Ingleses; A plantagao de colonias. Metodos. 
Resultados. 
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23 — Colonias inglesas no Caribo, no sul do continente e no norte, 
Bucaneros. Chiesapeake Bay. As Carolinas. Georgia e a Florida. New 
England. 

24 — Elementos etnicos e culturais na ocupagao da America do Norte. 
Protestantes, puritanos 'e catolicos. Ingleses, holandeses, suecos, franoeses, 
alemaes, 'etc. A sorte dos Indios. 

25 — Forgas e correntes durante a epoca colonial. A imigragao. A 
geografia. Fatores economicos. A ariistocraoia e o seu declinio. Radica- 
lismo e conservantismo. A mulher. 

26 — A expansao colonial. Para o oeste. As ilhas. 
27 — A politic a imperial e colonial da metropole. Mercantilismo. O 

des-envolvimento de governo proprio. 
28 — Rivalidades coloniais e guerras. Holanda, Franga, etc. Resul- 

tados. Nova politica depois d:e 17631 O novo espirito nas colonias ameri- 
canas. O desafio. 

29 — A Guerra Revolucionaria. Causas. Partidos. Ideologia. Guerra. 
Resultados nos E&tados Unidos, na Franga, na America Latina.. 

30 — A Franga. A fundagao da Nova Franga. Franga nois seen las 
XV, XVI e XVII. Colbert. Acadia e o vald do Sao Lourengo. Guiana 
e Caribe. 

31 — O velho regime no Canada. Missoes Jesuiticas. O sistema 
senhorial. Pouca populagao apesar das doagoes feudais. Governo. 

32 —1 Os franceses no coragao do continente. 1760-1763. Motives. 
Mississippi Valley. Lousiana e Illinois. Alem do Mississippi. Saskat- 
chewen Valley. 

33 — Rivalidades no Caribe e America do Norte. A queda da Nova 
Franga. 

34 — A historia do Haiti no periodo colonial. Escravos. Origem. 
Creoulo. Relagoes com os Brancos. 1697, Plantagoes. A revolugao ame- 
ricana e francesa. 

35 — A revolugao e independencia do Haiti. Causas. Os direitos do 
homem. Napoleao. Toussaint Louverture, etc. 

CONCLUSAO DA RPOCA COLONIAL 

36 — Comparagao dos sistemas coloniais: de Espanha, Portugal, 
Franga, Inglaterra, Holanda, etc. 

37 — A situagao politica e racial no fim da epoca colonial. 

4.* Parte 
INDEPENDENCIA 

38 — Far-se-a um estudo comparativo dos movimentos de independen- 
cia em toda a America, desde o ponto de vista de-. caiusa, ideologia, inspiragao, 
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vultos e personiagens dc importancia, das conseqiiencias nos Estados 
Unidos, Haiti, Canada e America Latina. As guerras, sendo so meios 
para um fim, serao omitidas nas d'scussoes e estudos. 

5.a Parte 

OS SfiCULOS XIX E XX 

Nos Estados Unidos 

39 — A Uniao Norte-Americana. Estados federais. Os principios 
da uniao. Ganhando o oeste. Organiza^ao dos dominios nacionais. A 
Constitiiigao Federal. 

40 — Federalistas e republicanos. Washington, Hamilton e Jefferson. 
Divergencia sobre a politica europeia. A queda dos federalistas. Tenden- 
c>as nacionalistas sob os republicanos. 

41 — A aquisigao da Florida e Luisiana e a travessia das montanhas. 
Espanha, Framja, e Inglaterra no noroeste. Questoes de limites. A ocupa- 
?ao de Transapailachia. 

42—.Os direitos dos neutrais a guerra de Mr. Madison. Crise no 
comercio dos Estados Unidos. Abrindo a Luisiana. Tratados. 

43 — O «middle West» e a democracia jacksoniana. A fronteira na 
bistoria dos Estados Unidos. A agricultura e esoravidao, comercio. etc. 
no oeste do centro. Andrew Jackson. 

44 — Chegada ao Pacifico Texas. Guerra com o Mexico, Ouro 
Oregon. Alaska. 

45 — Dissidencias seccionais. As duas interpretagoes da constitiiigao. 
Nacionalismo depois de 1812. Divergencias seccionais. Os conflitos e as 
transagoes de 1820 a 1850. A balanga de poder em 1850-60. 

46 — A guerra civil. Causas e novas interpretagoes. Resultados. 
47 — Integrando a nacao. Indios. Minas. Fazendas. Estradas de 

ferro. A influencia do oeste na politica nacional 
48 — «Big Business» e o dominio nacional. A revolugao industrial. 

Produgao em grande escala. Monopolios e «trusts». Problema® sociais. 
Esforgos para corrigir o mal-estar. 

49 — Imperialismo. Cuba. Hawaii. Panama, etc. Theodore Roosewelt. 
50 — A guerra mundial. Woodrow Wilson. A crise de 1929. Fran- 

klin Roosewelt. A situagao dos Estados Unidos. Problemas. O que e 
um americano. 

No Canada 
51 — Os loialistas fundam uma nagao nova. Canada antes de 1774. 

Separagao de Upper and Lower Canada. 1812. Emigragao britanrica 
depois da guerra. Governo proprio. Revolugao, uniao e dominio. 
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52 — Rivalidades e problemas economicos da America Inglesa do norte. 
53 — A federagao e expansao do Canada. 1867. O noroeste. Estradas 

de ferro. Rela^oes com os Estados Unidos. A guerra mundial. Relagoes 
com Londres. A situagao atual do Canada no imiperio e no mundo. 

6." Parte 

HAITI 

54 — Historia do Haiti nos seculos XIX e XX. Problemas especiais. 
Desenvolvimento cultural. A intervengao americana. Haiti de hoje. 

y." Parte 

55 — A America Espanhola entre 1810 e 1825. Guerra. Chefes. 
Ideias politicas. Raqas. A destru'iQao da piramide. Confusao e anarquia. 
- 56 — A epoca dos caudilhos. — 1825-1852. 1852. 1876. Origem, 
actuaqao e fim. 

57 — Principios de estabilidade. Causas. Exemplos. 
58 — Modemismo e radicalismo. Antes e depois da guerra mundial. 
59 — Problemas especiais da America Latina em geral e novas cons- 

titiiigoes criadas para solver estes problemas. Causas. Cruzamento de 
ragas e de culturas. A revolugao industrial. A falta de uma idade media. 

60 — Politica. Constitiiigoes, revolugoes, ditaduras, partiidos, persona- 
lismo, continuismo, presidencaalismo, etc. 

61 — Militarismo. A natureza do problema. O militar e a politica. 
Razoes economicas. Solugoes. 

62 — Clericalismo. Na Colombia, Mexico e Peru. Tendencias no 
Bras il. 

63 —- Agrarianismo. Os latifundios. Influencia politica e social dos 
grandes «Hacendados». A revolugao no Mexico. Fome de terra. 

64 —i Materias primas. Nagoes industrials. Capitalismo. Falta de 
capital. i 

65 — Imigragao. A necessidade de bragos. Problemas que surgem, 
de ordem cultural, economica, polititica e racial, 

66 — Indigestao cultural e racial. Ideias e ideais de todo o mundo, 
quando o que e necessario e uma cultura propria do meio com meios. 

67 — Imperialismo. Pan-Americano, Pan Latiniano, Capital Americano. 
68 —• Questoes de fronteiras. O uti-posscdetis de 1810. Guerras. 
Paraguai, Guerras do Pacific©, do Grande Cbaco, etc. 
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69 — Relasoes com os Estados Unidos, Europa e Asia e com a Liga 
das NagSes. 

70 — O verdadeiro sentido da cultura latino-americana. O futuro. 

NOT A: Para os numeros 60 a 69, estudar-se-ao as causas, origens, 
historia e desienvolvimento de cada ponto, tomando exemplos e ilustra(;oes 
da historia nacional de muitos parses. 

Bibliografia; 

Historias nacionans. 
Livros de texto. 
Estudos esipeoiais. 
Monografias. 
Revistas. 
Enciclopedias. 

Obras sdbre toda a America 

Carlos Pereira —> Historia de la America Bspanola — 8 vols. 
Navarro y Lanarca — Historia General de America — 2 vols. 
Rocha Porabo — Historia da America. 
C. A. Villanueva — Resumen de la Historia de America. 
Diogo Barros Arana — Historia de America — 2 vols. 
Lavisse y Rambaud. 
OHveira Lima — A evolmjao do Brasdl comparada. 
F. Garcia Calderon — Latin America — Its Rise and Progress. 
W. S. Robertson — History of the latin American Nations, 
W. R. Shepherd — Latin America. 

The Hispano Nations of the World. 
M, W. Williams — The peoples and politics of Latin America. 
C. de Lannoy e H. Van der Linden — De L'Expantion coloniale 

de peuples europeens; Portugal et Espagne. 
P. Leroy Beaulieu —' De la colonisation chez les peuples modernes 
N. A. N. Eleven — Readinos in Hispanic American History. 
Lucas Ayarragaray — La Iglesia em America y la dominacion 

espanola. 
Vicente G. Quesada — La vida intellectual en la America Espanola 

durante los siglos XVI, XVII e XVIII. 
J. Fred Rippy — Latin America in World Politics. 
J. Warshaw — The new Latin America. 
H. A. Gibbons — The new map of Latin America. 
T. E, Lee — Latin America Problems. 

Historias Nacionais 

Argentina — Ricardo Leven — Historia Argentina, 
Brasil 
Bolivia Alcides Arguedas — Historia general de Bolivia. 

Pueblo enfermo. 
J. F. Urquidi — Nuevo Compendio de la Historia de Bolivia. 
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Chile — Lmz Galdames — Estudio de la historia de Colombia. 
Colombia — Henso Y Arrybia — Compendio de la historia de 

Colombia. 
Costa Rica — J. A. Villacorta — Curso de Historia de la America 

Central. 
R. Fernandas Guardian — Cartilha Historica de Costa Rica. 

Cuba — C. E. Chapman — History of Cuba. 
Republica dominicana—A. Pichardo—Resumen de la historia patria. 
El Salvador — Daniel Ohnedo — S, I. Apuntes de historia de El 

Salvador. 
Ecuador — Espinosa Tamayo — Ensaio de Estudios Sociologicois 

de Ecuador. 
Haitii — J. C. Dorsainvil — Manual D'Histoire d'Haitia. 
Honduras — Perfecto H. Sobadtilla — Cartilla Historica de Hondu- 

ras. Romulo E. Duran — Bosquejo Historico de Honduras. 
Mexico — H. I. Priestley — The History of the Mexican Nation. 

Ernest Gruening — Mexico — Its Heritage. 
Nicaragua — Maria A. Gomes — Compendio de Historia de Ni- 

caragua. 
Panama — Arrocha Grael — Historia de le independencia de Panama. 
Paraguay — Cecilio Baez — Historia do Paraguay. 
Peru — Carlos Wesse — Historia del Peru. 
Uruguay — H. D. (Hermano Damasceno) — Ensayo de Historia 

Patria. 
Venezuela — Gil Fortoul —Histonia Constitucional de Venezuela. 

Fernando Gonsalez — Mi Compadre. 
Estados Unidos — Vide a bibliografia sobre os Anglo-Saxoes. 

Rhgas 

AMERINDIOS — H. H. Banorft — Mexico e America Central. 
H. J. Spinden — Ancient Civalisations of Mexico and Central 
America. 
C. W. Mound — Ancient Civilisations of Inglande. 
P. A. Means — Peru — varias notas. 
Julio Tello — Historia Antigua del Peru. 
V. Rostrepo — Sdbre os Chichuas. 
Clark Wissler — The American Indian. 
Paul Radin — Sobre os Indios Amerticanos. 
William Presott — Sobre o Mexico e o Peru. 
Navarro y Lamarca — ja citada. 
Moises Saens — Sobre el Indio del Peru. 

» » » » » » Ecuador. 

AFRICANOS — W.-E. Duboi® — The negro. 
C. C. Seligman — The Races of Africa. 
Fernando Ortiz — varias obras sobre o negro. 
Price Mars — Afnsi parla I'onelo. 
P. M. Arcaya — Ensayo de Sodologia de Venezuela, 
Arthur Ramos — O negro Brasileiro. 
Nina Rodrigues — Animismo na Baia. 
J. C. Dorsainvil — Voudou. 
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IB EROS — Rafael Altamira y Gravea — Historia de Espafia. 
J. P. Oliveira Martins — varias obras sobre Portugal. 
E. P. Crenyney — Enrapean Background of American History. 
E. C. Bourne — Sapin in America. 

ANGLO-SAXOES — John Spence Basset — A short history of 
the United States. 
David Saville Mazzey — L'Histotre des Etats Unis. 
A. M. Schlesinger — New viewpoints in American History. 
Charles and Mary Beard — The rise of American Civilisation. 
E, P. Greene — The Foundations of American Nationality. 

6.a SUB-SECQAO — CIENCIAS SOCIAIS E POLlTICAS 

DISTRIBUigAO DO CURSO 

1.° ano — Sociologia Geral (Filosofia Social, Meto- 
dologia Social, Morfologia Social e Histo- 
ria da Sociologia) 
Filosofia Geral e Psicologia. 
Economia Politica e Fiuanqas. 

2.° ano — Sociologia mental e inter-mental, Socio- 
logia especial, Ciencias dos costumes, 
Sociologia juridica, Sociologia criminal. 
Sociologia Economica 
Historia da Civiliza^ao Brasileira 
Historia das Doutrinas Economicas 
Filosofia Geral e Historia da Filosofia. 

3.° ano i— Direito Politico (Estado e Ciencias Ad- 
ministrativas) 
Estatistica 
Sociologia Especial (domestica, politica. 
estetica, religiosa, linguistica, normativa 
e aplicada, Noqoes de Etnologia) 
Filosofia Geral e Historia da Filosofia. 

Nota — A titulo complementar, houve uma aula 
semanal de Geografia Humana, no 1° e 
2.° ano. do curso. 
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SOCIOLOGIA E FILOSOFIA 

Os programas de Sociologia, dos Profs. P. Arbousse-Bastide e Claude 
Levi-Strauss, e de Filosofia, do Prof. Jean Maugiie, sao os mesmos que 
constam da Secgao de Filosofia. 

ECONOMIA POLITICA E FINANQAS 

1.° ano 

(PROF. FRANCOIS, PERROUX) 

1." parte 

A EMPRfeSA 

Capitulo I — A nogao de empresa e de empreiteiro. 
Secgao 1 — A nogao de empresa. 

» 2 — A nogao de empreiteiro. 

» II — As formas de empresa privada de tipo capitalista. 
Secgao 1 — Empresas e exploragoes no capitalismo. 

» 2 — Estatuto jurfdico. 
» 3 — Estpecializagao. 
» 4 — Dimensoes. 
» 5 — Grande empresa e segmentagao da unidade de 

produgao. 

» III — As formas da exploragao agricola. 
Secgao 1 — Estatuto juridico. 

» 2 — Especializagao. 
» 3 — Diimensoes. 
» 4 — Parcelamento e reagregagao. 

» IV — O artesanato na epoca contemporanea, 

2.' parte 

A MOEDA 

Capitulo I — A moeda em geral. 
Secgao 1 — Origem e evolugao da moeda. 

» 2 — Classificagao das moedas. 
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Secgao 3 — Tecnka da moeda. 
^ 4 — Fungoes da moeda. 
* 5 — Natureza da moeda. 

II — Os sistemas monetarios. 
Secgao 1 — Sistemas monetarios com base metalica. 

» 2 — Sistemas monetarios, com base papel. 

— B — 

I — Explicagao dos deslocamentos da moeda. 

II — Explicagao do valor da moeda. O problema. 
Secgao 1 — A teoria quantitativa. 

» 2 — A teoria antiquantitativa. 
» 3 — A teoria psicologica. 

Conclusao — Ensaio de conciliagao dessas teorias. 

— C — 

Estudo norraativo 

I — O problema da escolha do padrao monetario. 

II — O proiblema da estabilidade do padrao monetario. 

Ill — O problema da supressao do padrao monetario. 

3.11 parte 

O CRfiDITO 

Estudo descritivo 

Capitulo I — O credit© em geral. 
Secgao 1 — Nogoes fundamentals. 

» 2 — A evolugao do credito. 
» 3 — Classificagao das fcrmas de cr&iito. 

II — Os sistemas bancarios. 
Secgao 1 — Os documentos de credito. 

» 2 — A orgamizagao do credito: 
1.° Efeito sintetico. 
2.° Efeito analitico. 
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4." parte 

A CONCENTRAQAO 

— A — 
§ 1 — Buscas (inqueritos?) e trabalhos recentes. 
§2 — DefiniQaes da concentraQao. 
§3 — Formas de concentTa^ao. 
§ 4 — Eliminagao dos fatos assimilados erroneamente a concentra<;ao. 
§5 — Os fatores da concentra(;ao. 

— B — 
Os fatores economicos relativos a permuta. 

— C — 
Os fatores monetarios e financeiros. 

Capitulo I — OS CARTEIS. 
Secgao 1 — A noQao de cartel. 

» 2 — Os elementos caractemtkos do cartel. 
» 3 — As classificagoe® dos cartels. 
» 4 — Os efeitos do cartel. 

II — OS «TRUSTS», 
Secgao 1 — A nogao de «trust». 

» 2 — A® condigoes de formagao dos «trusts». 
» 3 — Os «tirusts» nos principals pafses do mundo. 
» 4 — Os efeitos dos «truists». 

Conclusao — Os perigos dos «trusts». 
» III — O legislador diante dos «trusts» e dos cartels. 

Sec^ao 1 — «Trusits» e polfltica interna. 
» 2 — A legislagaoi dos cartels na Alemanha. 
» 3 — A legislagao francesa sobre as coalisoes de 

produtores. 

» IV — OS GRUPOS. 
Secgao 1 — A nogao de grupo. 

» 2 — O lugar dos grandes industriais numa classi- 
ficagao das formas de coalisoes de produtores. 

» 3 — Classificagao dos grupos conforme a natureza 
das empresas. 

» 4 — Classificagao dos grupos conforme a natureza 
da ligagao. 



HIST6RIA DASS DOUTRINAS ECONOMICAS 
2.° ano 

(PROF. FRANCOIS PERROUX) 

1/ parte 

OS ENCADEAMENTOS DO PENSAMENTO ECON6MICO 

Secgao 1 — Os vestigios do pensamtnto economico nos filosofos da 
antigiiidade e da Edade-Media. 

Secgao 2 — A Economia PoHtnca subordinada a Politica.Os mercan- 
tilistas. 

Secgao 3 — A descoberta do cirouito economico. Os fisiocratas. 
» 4 — A e&cola classica e sens continuadores. 
» 5 — As relacoes da escola classica. 

2." parte 

AS DOUTRINAS RELATIVAS A ECONOMIA DIRIGID'A NAS 
SUAS RELAQOES COM OS FATOS CONTEMPORANEOS 

Seccao 2 — As reagoes do ponto de vista da doutrina e da politica 
economica: 

Art. 1.° — A reagao socialista. 
» 2.° — O socialismo marxista. 
» 3.c — O socialismo post-marxista. 

Secgao, 2 — A reagao intervendonista: 
O intervencionismo de inspiragao social. 
O intervencionismo de inspiragao nacional. 
Secgao 3 — A reagao confissional. 

DIREITO POLITICO 

(PROF. A. DE SAMPAIO DORIA) 

INTRODUCAO: 

1 — Metodosi nas ciencias sociais. 
2 — Politica; ciendas qne a constituent. 

II — ANVAIIIO 
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1.' PARTE 

DlREITO CONSTITUCIONAL (ESTADO) 

3   ConcepQao do direito. Nogao do dirento oomstitucional. 
4 — Concepgao do Estado; seus elementos, sua finalidade. 
5 — Soberania; sua essencia, sua investidura e seu exercicno. Autonomia. 
6 — Democracias e nao-democracias, 
7 _ Formas de Estado; Estado unitario; Estado federal; e confederagao 

de Estados. 
8 — Separagao de poderes. 
9 — Presideucialismo e parlamentarismo. 

10 — Cidadania brasileira. 
U — Regime representativo. Principios do codigo elekoral. 
12 — Composigao dos poderes federals. 
13 — Fungoes dos poderes federals. 
14 _ Organizagao dos Estados; suas atribuigoes constitucionais.. Interven- 

gao federal. 
15 — Organizagao dios mutwcipios; suas atribuigoes constitueionais. Inter- 

vengao do governo estadual. 
16 — Direitos fundamentals: a) liberdade geral; b) igualdade perante a 

lei; c) liberdade de pensamentog d) liberdade de conciencia; e) 
liberdade profissional; f) liberdade ffsica; g) direito de propriedade; 
seus limites. 

17 — Garantias constitucionais: a) «habeas-corpus»; b) mandado de segu- 
ranga; c) inviolabilidade do lar. 

18 — Suspensao de direitos e garantias; o estado de sitio- 
19 — Reformas e emendas a Constituigao.^ 

2." PARTE 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

20 — Nogao do direito admiinistrativo e da ciencia da administragao. 
21 — Agao jurfdica e agao social do Estado. 
22 — Organizagao administrativa: a) fungoes da administragao; b) orgaos 

da administragao; c) distribu'igao das fungoes administrativas pelos 
orgaos, e entre a Uniao, os Estados e os Munidpios; d) fungoes do 
Presidente da Republica e dos Ministros de Estado; e) fiscalizagao 
orgamentaria; o tribunal de contas; f) administragao municipal. 



23 — Atrvidades administrativas: a) atos administrativos; delega(;ao de po- 
dcres; decretcis de urgencia; b) dircitos individuais e limite de a^ao 
da polLcia; e) regulamenta?ao do exercicio dos direitos fundatnen- 
tais; e) contrato de fun^ao publica, estatuto dos funcionarios publi- 
cos; f) services publicos; monopolios; privilegios exclusivos; g) coo- 
cessoes, fornecimentos, empresiimos; h) responsabilidade do Estado 
■por atos de seus funcionarios. 

24 — Contencioso administrative. 

ESTATISTICA 

(PROF. LUIGI GALVANI) 

A) INTRODUCAO 

1 — Fenomenos coletivos ou de massa, on estatisticos. Necessidade do 
emprego de metodos e processos tecnicos apropriados para sintetizar as 
observances efetuadas sobre os fenomenos individuais que compoem os 
fenomenos coletivos. A estatfstica como m^todo e como tecnica para o 
estudo quantitative dos fenomenos estatisticos. Diversos graus de neces- 
sidade nas aplicagoes do metodo estatistco. A descoberta, por via indutiva, 
das leis que governam os fenomenos coletivos e o objetivo que visam as 
aplicacoes do metodo e da tecnica estatistica. Exemplos de leis cstatisticas. 

2 — Unidade estatistica e dado estatistico. S6ries cstatisticas (depen- 
dentes de um carater qualitativo ou mutavel) e seriacoes cstatisticas (de- 
pend'entes de um carater quantitative ou variavel). Casos duvidosos e 
casos em que e possnve! a transformanao das series em serianoes. Series 
e seiiagoes de freqiiencia, series territoriais, seriagoes historicas ou tempo- 
rals. DistinQao destas em estaticas e dinamicas (evolutivas, oscilatorias, 
periodicas). Series ordenadas (lineares, ciclicas) e nao ordenadas (ou des- 
conexas). Seriagoes segundo a continuidade ou descontiniu'idade da varia- 
vel de que dependem. Distingao dos caracteres quantitativos em graus de 
amplitudes iguais ou desiguais. 

3 — Levantamento dos dados estatisticos (grandezas intensivas e cx- 
tensivas) e suas fases sucessivas. 

a) Piano de levantamento. Determinagao do fenomeno coletivo; li- 
mites de precisao e especializagao; limites de espago, de tempo, de casos 
observados. Conceito de levantamento representative Modalidades do le- 
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vantamento; como, ijuando, por quem, com que meios, com que instrumen- 
tos, deve ser feito. Levantamentos publkos e particulares; automaticos 
e reflexes. 

b) Coleta dos dados. Coletas preliminares e definitivas; ocasionais, 
periodicas e continuas; diretas e indiretas; completas, incompletas e mais 
do que completas. Coletas representativas e nao representativas. 

c) Apuragao dos dados. Enumeracao. Classificacao. Apuragbes ma- 
nuals e mecanicas. 

d) Organizagao dos dados em quadros estati'sticos simples e comple- 
xos e em tabelas estatfsticas simples e complexas. Tabelas de primeira 
categoria (com dados primitivos), de segunda (com dados derivados) e 
mixtas. Tabelas (de dupla entrada) de contigencia. Tabelas (de dupla 
entrada) de correlagao. 

B) ELEMENTOS DAS NOgOES MATEMATICAS DE USO COMUM 
NO ESTUDO QUANTITATIVO DOS FENOMENOS 

ESTATtSTICOS 

1 — Conceitos matematicos fundamentals. 
a) Elementos de calculo combinatorio: permutagoes com objetos di- 

ferentes ou iguais; arranjos; combinagoes e suas propriedades. 
b) Constantes e variaveis; variaveis independentes e dependentes ou 

fungoes de uma ou mais variaveis. Exemplos (Lei de Tait relativa a 
fecundidade matrimonial, etc.). 

c) Conceito de tendencia para um limite. Continuidade de uma fun- 
gao. Exemplos (fungao esponendal, relagao entre o indice « de distribui- 
gao (Pareto) e indice de concentragao dos rendimentos (Gini). 

d) Conceitos fundamentais da geometria analitica. 
•e) Conceito de derivada. Diferencial. Interpretagoes estatisticas de 

relagao entre acrescimos, de derivada, de diferencial. Regras mais sim- 
ples de derivagao. Aplicagoes geometricas do conceito de derivada. Cres- 
cimento, decrescimo, maximos e minimos, etc. Exemplos (esponencial, 
curva normal de probabilidade; esquemas teoricos do desenvolvimento de 
uma populagao: crescimento linear, esponencial, logistico). Derivadas 
parciais de uma fungao de duas ou mais variaveis; condigoes necessarias 
para os maximos e mitiimos Ide tais fungoes. Exemplos (superficie normal 
de correlagao). 

f) Conceito de integral definida. 
2 — Representagoes graficas, usadas na estatistica. 
Cartogramas. 
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Diagramas: diagramas simples e multiplos. Diagramas: A) Carte- 
siaiios: para representar um carater qualitativo, ou um quantitative, oti 
dois quantitativos, ou um quantitativo e um quantitative, ou doss quanti- 
tativos, ou tres caracteres. Diagramas logaritmicos simples ou duplos. 
Histogramas. Estereogramas. Diagramas: B) Nao cartesianos; diagrama- 
polares, de coordenadas triangulares, de rectas de ligacao. 

Cartogramas — diagramas. 
Utilidade das representagoes graficas na estatistica. 

C) ESTUDO QUANTITATIVO DOS FENOMENOS ESTATtSTICOS 

1 — Intensidade de um carater quantitativo (variavel) observado em 
uma coletividade. 

Intensidade global. Intensidade medlia; definigao, propriedades, calculo 
das varias nvedias de uso comum na estatistica. Medias dependentes de 
todas as intenlsidades dadas: media aritmetica simples e ponderada; media 
geometrica simples e ponderada; medjia harmonica simples e ponderada. 
Medias nao dependentes de todas as intensidades dadas: mediana, valor normal 
ou modal, valor dominante. Interpretagao grafica e mecanica de algumas 
medias. Medias objetivas e subjetivas. Afastamentos em relaQao aos va- 
lores medios e suas propriedades. Escolha da media para cada caso particular. 

b) Extensao de certos conceitos de media aos caracteres qualitativos 
(mutaveis) observados em uma coletividade, com aplicagao das proprie- 
dades formais das medias de caracteres quantitativos. A media aritmetica, 
a mediana e a modalidade normal de uma mutavel linear, de uma mutavel 
ciclica e de uma mutavel nao ordenada (ou desconexa). 

c) Extensao dos conceitos de media aritmetica, de mediana e de 
norma aos pares de caracteres quantitativos observados em uma coletividade. 

PRIMEIRA DIGRESSAO: Interpola^oes e perequasoes. Exposigao 
do problema. Criterios para escolha do tipo de fungao interpolatriz. 
Criterios para a determinagao dos parametros. Intenpolagao de uma curva 
que passa por varies pontos dados. Interpolagao parabolica pelo metodo 
elementar e pelo metodo de Lagrange. Interpolagao de uma curva pas- 
sando entre pontos dados. Metodo dos minimos quadrados e casos par- 
ticulares de uma recta, de uma parabola ordinaria e de uma parabola cubica. 
Metodos das somas, dos momentos. Extrapolagao. Interpolagdes graficas. 
Perequagoes mecanicas, 

SEGUNDA DIGRESSAO; Elementos do calculo de probabilidades. 
Probabilidades e freqiiencias. Lei empirica do acaso. Teoremas da pro- 
babilidade total e de probabilidade composta. O problema das provas 
repetidas. Curva normal de probabiMdade: integral da probabilidade 
Teorema de Bernoulli. 
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2 — Relajoes entre as intensidades de dois fendmenos um dos quais, 
ao menos, seja estatistico. RelaQoes estatisticas e sua divisao em duas 
categorias; rela^oes que se simplificam; media aritmetica, mimeros in- 
dices simples com base fixa e com base movel, ou concatenados, sinteticos, 
compostos; indice (sintetico) ideal de Fisher; relaQoes de coexistencia; 
de composiQao; de derivagao generica; de derivagao especifica; relacoes 
que exprimem as probabilidades matematicas de varios eventos. RelaQdes 
que se resolvem: de duracao, de repetigao. 

3 — Distribuigao de um fenomeno estatistico. 
a) Distribuigao de um oarater quautitativo no tempo, estudada grafi- 

camente, sinteticamente (indice de oscilagao, indtces de evolugao), analiti- 
camente (analise das variagoes em varios componentes: variagoes seculares, 
estacionais, cklicas, acidentais ou residuais). 

b) Distribu'igao de um carater quantitatvo ou qualitativo no espago. 
c) Distribu'igao de um carater (qualitativo ou quantitative) segundo 

as suas modalidades: (series e) seriagoes de frequencias estudadas grafica- 
mente e analiticamente. Varias especies de ourvas de distribuigao: curvas 
de freqiiencia, curvas de graduagao, curvas de concentragao e suas mtituas 
dependencias. Varios tipos de curvas de freqiiencia: tipo gaussiano, tipos 
unimodais simetricos e assimetricos, tipos plurimodais, tipos hiperbolicos, 
tipos em U, outros tipos (curva de Lexis, curvas das probabilidades de 
morte nas diferentes idades, etc.). 

d) Quantidades caracteristicas de uma distribuigao de um carater 
quantitative. Recordagao dos valores medios ja definidos. Conceito de 
variabilidadc. Indices de variabilidade absoluta: intervalo de variagao; 
desvio medio simples ( r]) e quadratico (a/ «standard deviation») em rela- 
gao a media aritmetica; diferenga media A ; metodos de calculo desses 
indices e criterio para escolhe-los. Indices de variabilidade relativa; em 
relagao a media aritmetica; em relagao aos valores maximos dos indices 
aibsolutos; relagao R de concentragao; indice de concentragao 8 ; relagao 
R = A : 2A. 

e) Modalidades caracteristicas de uma dstribuigao de um carater 
qualitativo. 

Recordagao das extensoes, ja dadas, dos conceitos de media. Conceito 
de mutabihdade. Indices absolutes de mutabilidade definidos em relagao 
as mencionadas medias. 

f) Influencia do acaso sobre os indices caracteristicos de uma distri- 
buigao de valores. Pesquisas representativas, 

4 — Relagoes entre as distribuigoes de dois fenomenos estatisticos 
(sendo cada distribuigao considerada em conjumto). 

a) Indiferenga, concomitancia, antagonismo. 
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b) TransvariaQao: intervajo de transvaria^ao: probabdidade e iitten- 
sidade de transvariagao. 

c) Dissemelhanga de duas distribiiigoes: indice de dissemelhanga. 
d) Comparagao de uma distribuigao concreta (seriagao de freqiien- 

cias) com uma distribuigao teorica; indices de assmetria; indice de dis- 
persao de Lexis e possibilidade de outros indices de dispersao. 

5 — Relagoes entre as diversas modalidades das distribuigoes de dois 
fenomenos coletivos. 

Conceito de conexao. Conceito (subordinado) de concordancia. 
Medida da conexao: indice de conexao de Gini. 
Medida da concordancia; indices de omofilia; indice de correlagao 

de Pearson; indices de regressao; indice de cograduagao de Gini; indices 
de atragao de Benini. 

D) INTERPRETAQAO E ELABORACAO L6GICA DOS DADOS 
ESTATISTICOS 

1 — Lacunas e erros. Lacunas nas series de dados estatisticos e modos 
de preenche-las (por dedugao aritmetica, por analogia, por interpolagao 
grafica ou analitica, por estimativa, por conjectura estatistica). Erros 
acidentais, constantes, sistematicos, e sua descoberta mediante critica ex- 
terna e interna dos dados (comparagao dos dados com a observagao comum, 
dos dados entre si, dos dados com os que se obteriam na hipotese de 
continuidade); descoberta dos erros mediante representagoes graficas. 
Corregao dos erros mediante perequagao grafica, perequagao mecanica, 
interpolagao. 

2 — Comparagao dos dados. Alguns casos em que se pode tornar 
comparaveis dados que nao o sao: coeficientes de corregao; metodo dos 
grupos escolhidos; metodo da populagao-tipo. 

3 — Processo de indugao da observagao dos fenomenos estatisticos 
is suas causas. Indicios da intervengao de uma causa. Determinagao das 
causas. Os quatro metodos de indugao experimental; a) das variagoes 
concomitantes; b) das diferengas; c) das concordancias; d) dos residuos. 

4 — Conceito de lei estatistica. Critica desse conceito. Exemplos. 
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SECgAO DE LETRAS 

l.a SUB-SECQAO — LETRAS CLASSICAS E PORTUGUfeS 

DISTRIBUIQAO DO CURSO 
1.° ano — Filologia Portuguesa 

Lingua e Literatura Grega — Lingua e 
Literatura Latina (l.a parte). 

2.° ano — Lingua e Literatura Grega — Lingua e 
Literatura Latina (2.a parte) 
Filologia Portuguesa 

3.° ano >— Lingua e Literatura Grega — Lingua e 
Literatura Latina (3.a parte) 
Literatura luso-brasileira. 

FILOLOGIA PORTUGUESA 
1." ano 

(PROF. REBfiLO GONCALVES) 

SECCAO I 

GRAMATIGA PRATICA 

(Historia e critica de algumas noqoes e problemas) 

a) A nomenclatura gramaticail portuguesa: 
1) Historia da nomendatura gramatical. 
2) Comentario dos termos Portugueses de gramatica. 
b) As classifica^oes gramaticais. 
c) Questoes varias de gramatica pratica: 
1) Ortografia 
2) Problemas de fonetica 
3) Problemas de morfologia 
4) Problemas de sintaxe 
5) Problemas de semantica. 
d) A gramatica pratica e o aproveitamento literario do material lin- 

giiistico: 
1) A retorica tradicional. 
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2) Os elementos de coraposi^ao em prosa. 
3) Os elementos de composicao em verso (historia e teoria dos metros 

Portugueses; a tecnica moderna; o verso livre; a teoria da tconstante 
ritmica»; o problema da rima na poesia contemporanea). 

SECCAO II 

GRAMATICA HISTORICA 
(nogoes fundamentals) 

a) Fonetica historica: 
1) A fonetica latina e a fonetica portuguesa. Suas caracterlsticas 

diferenciais. 
2) Natureza das alteragoes foneticas que se deram na passagem do 

latim ao portugues. 
b) Morfologia historica: 
1) Caracteres da flexao nominal. 
2) Caracteres da flexao verbal. 
c) Sintaxe historica: 
1) Comparagao entre a frase latina e a frase portuguesa. 
2) A evolugao da frase portuguesa. 
d) Sematologia historica: 
1) Os processes da evolugao do sentido. 
2) A etimologia popular no curso historico da lingua. 

SECCAO III 

HIST6RIA DO PORTUGUfiS LITERARIO E DIALECTAL 

a) Caracteres do portugues arcaico. 
b) Caracteres do portugues classico, c) Caracteres do portugues 

moderno. 
d) A influencia do latim na linguagem literaria (historia e critica). 
e) Os dialectos Portugueses continentals. 
f) As caracteristicas locais do portugues atraves dos seu imperio 

linguistico. 

SECCAO IV 

OS ELEMENTOS DO LRXICO PORTUGUES 

a) O elemento latino (palavras cultas) 
b) O elemento grego 
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c) Os elementos oriun-dos de Imguas modernas 
d) Os elementos americanos. 

(2.° ano) 

SECCAO I 

gramatica historica portuguesa 

a) Fonetica historica (Revisao da matena exposta no ano anterior). 
b) Morfologia historica: 
1.°) A representagao dos «casoss> latinos em portugues. 
2.°) Consideraqoes historicas sobre o genero e o numero. 
3.°) As inovagoes portuguesas na flexao pronominal. 
4.°) A flexao verbal latina e as modificagoes operadas em portugues. 
5.°) Tipos da «composigao» e da «derivagao». 
6.°) A influencia da analogia na formagao das palavras portuguesas. 
7.°) A -analogia em morfologna historica e o sen valor segundo as 

teorias da «escola ideaHsta». 
c) Sintaxe historica; 
1.°) Consideragoes gerais sobre a sintaxe de concordancia e a sua 

evolugao. 
2.°) A fungao oracional dos modos e dos tempos verbais. 
3.°) Historia de algumas proposigoes portuguesas. 
4.°) Apreciagao historica da sintaxe nas suas relagoes com o estilo. 
d) Sematologia historica: 
1.°) Vista geral da ciencia das significagoes e da sua aplicagao ao 

portugues. 
2.°) A sinonimia. 
3.°) A metafora. 
4.°) A metonimia. 
6.°) A restrigao e o alargamento de sentido. 
6.°) Etimologia popular. 
7.°) Apreciagao historica da semantica nas suas relagoes com o estilo. 

SECCAO II 

LEX I COLO GIA 

1.°) Discriminagao sistematica dos «elementOis» ou «origens» da lingua. 
2.°) O elemento latino. 
3.°) O elemento helenico. 
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4.°) O ekmento arabko e o eleraeato germanico. 
5.°) Os elementos ■de aquisi^ao moderna (do seculo XVI em d'ante) 
6.°) Origens do onomastico, especialmente da antropommia e d( 

toponimia. 
7.°) A mobilidade do lexico portugues. 
8.°) Consideragoes especiais sobre o Dicionario da lingua. 
9.°) A etimologia portuguesa e os dicionarios etimologicos. 

SECCAO III 

COMENTARIO DE TEXTOS 

a) A tecnica moderna do comentario de textos. 
b) O conhecimento da teorria da composigao e o sen valor para o 

comentario dos textos- 
c) Comentario de textos Portugueses e brasileiros, exemplificativos 

do curso historko da lingua. 

SECQAO IV 

CONFERENCIAS E DISSERTACOES ESCOLARES 

a) Conferencias feitas por alunos e comentadas em classe. 
b) Breves dissertagoes compostas por alunos e igualmente comentadas 

em classe. 
c) Dissertagoes maiores elaboradas por alunos, fundadas num amplo 

sistema de investigagao linguistica. e integradas, se possivel for, no regime 
do projetado Instituto de Filologia. 

LETRAS CLASSICAS 

PROF. MICHEL BERVEILLER 

1." ano 

LITERATURA LATINA 

Introdugao mctodologka — Definigoes — Davisoes. 
Os grandes pen'odos da literatura latina — Cronologia —. 
O gcnero bistorico (Origens — Os analistas — Catao — Varrao — 

Cesar — Salustio — Tito-Livio — Historiadores do periodo julio-claudiano 
— Tacito — Suetonio — Historiadores do Baixo Impen'o). 
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O genero dramatico (Origens — Plauto — Terencio — Seneca —), 
Cicero e sua epoca. 
A poesia (Lucrecio — Catulo — Vergilio — Horacio — Os elegiacos 

do tempo de Augusto). 

LITERATURA GREGA 

Introdugao metodologica — Definigdes — Divisoes. 
Os grandes periodos da literatura grega — Cronologia. 
O genero epico (Homero e a questao homerica — A Iliada — gene- 

ralidades sobre a Odisseia — He.siodo). 
O lirismo. 
O genero dramatico (fisquilo — Sofocles — Euripedes — Aristofanes 

— Menandro). 

2.c ano e 3.° ano 

LITERATURA LATINA 

O genero dramatico (Origens — Livio-Andronico — Nevio •— Plauto 
Cecilio — Terencio — A togata, as atelanas, os mimos — Seneca, o Tragico). 

Os historiadores (Cesar — Tito-Livio. — Tacito). 
A literatura post-classica (Seneca — Quintiliano — os Plinios — 

Lucano — Persio — Estacio — Marcial — Juvenal). 
Generalidades sobre a literatura crista. 

LITERATURA GREGA 

O genero historico (Origens — Os logografos — Hcrodoto — Tuci- 
dides — Xenofonte — Polibio — Plutarco). 

A epopeia (Homero e a questao homerica). 
A epoca alexandrina (Caliiimaco — Apolonio — Teocrito — Herondas. 
Generalidades sobre os periodos romano e cristao. 
Complemento — Nogoes gerais sobre as ciencias da antigiiidade; 

arqueologia —• epigrafia — paleografia — papirologia — critica de textos. 

GRAMATICA E FILOLOGIA 

Sintaxe latina e grega. 
Dialetologia grega. 
Metrica latina. 
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EXERCICIOS E TRABALHOS PRATICOS 

Explicagoes de textos: 
Latinos: Plauto — Terencio — Seneca — Tito-Uvio — Tacito. 
Gregos; Herodoto — Homero — Sofoeles — Platao — Luciano. 
Versdes escritas — latinas e gregas. 
Exposigoes orais sobre questoes literarias relativas aos autores do 

progrania. 

GRAMATICA E FILOLOGIA GREG A 
(1.° ano) 

(PROF. REBELO GONgALVES) 

SECgAO I 

HISTORIA E GRAMATICA DO GREGO ANTIGO 

1.°) Nogoes fundamentais de historia do grego. 
2.°) A escrtta grega. Historia do aifabeto. 
3.°) A leitura do grego. 
4.°) Graanatica pratica- e historica do dialeto atico. 
5.°) Teoria do estilo atico. 
6.°) Elemenfos varios de dialetologia; o dialeto jontco, o dialeto dorico 

e o dialeto edlico. 

SBCCAO II 

TEXTOS 

1.°) Exerclcios de tradugao e de comiposigao em dialeto atico. 
2.°) Leitura, versao e comentario de pequenos trechos em dialeto 

jonico, dorico e eolico. 

SECCAO III 

A INFLUENCIA DO GREGO NO VOCABULARIO PORTUGUES 

1°) Historia dos helenismos da nossa lingua. 
2.°) O sistema de formagao vocabular em grego antigo e o seu reflexo 

nos helenismos Portugueses. 
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3.°) Questoes gramaticais e lexkais relativas aos vocab'jlos Portu- 
gueses de origem grega. 

GKAMATICA E FILOLOGIA LATINA 
(1.° ano) 

(PROF. REBfiLO GONCALVES) 

SECCAO I 

GRAMATICA HISTORICA LATINA 

a) Introdugao: 
1°) A leitura <lo latim. 
2°) A ortografia latina. 
b) Fonetica historica: 
1.°) Natureza da fonetica latina. 
2.°) Natureza das evolu^oes foneticas em' latim. 
3.°) Alguns problemas foneticos: a «intensidade infciab; a gemina^ao 

consonantica; etc. 
c) Morfologia historica: 
1.°) Exiplica?ao das declinagoes. 
2.°) Explicagao das conjuga<;oe«. 
3.°) Alguns problemas morfologicos: o problema da origem do futuro 

latino; o caspecto verbals; etc. 

d> Sintaxe histdrica; 
1.°) A sintaxe dos casos e os seus valores racionais. 
2.°) A coordenagao e a subordinagao em latim. 

SBCCAO II 

LEXICOLOGIA LATINA 

1.°) O elemento italico. 
2.°) O elemento grego. 
3.°) O elemento celtico. 
4.°) Os elementos dialetais. 



SECCAO III 

TEORIA DA COMPOSigAO EM LATIM 

a) Estillstica: 
1.°) O aproveitamento artistko dos sons: prosa metrica. 
2°) O aproveitamento artistico das construgoes: ordem das palavra? 

na frase. 
3.°) O aproveitamento artistico dos vocabulos: propriedade vocabular, 

sinonimia. 
4.°) A composigao moderna em latim. Historia e cn'tica da compo- 

sigao. A fun^ao actual da composiQao. 
b) Metrica: 
1.°) A evolu^ao da metrica latina. 
2.°) Os metres classicos. 
3.°) A degenerescencia do sistema quantitative latino. 
4.°) A influencia dos metres classicos nas linguas romanicas. 

SECCAO IV 

HISTORIA DA LINGUA LATINA 

1.°) Caracteres gerais do latim em confronto com o grego. 
2.°) Latim literario e latim popular. 
3.°) Aspectos capitals da historia literarin do latim; o latim dc 

Cicero, o latim de Horacio e de Vergilio, etc 
4.°) A influencia da cultura grega no latim. 
5.°) O arcaismo e o neologismo na arte literaria latina. 

SECCAO V 

TEXTOS 

a) Versao de textos para ilustraqao das materias de gramatica histo- 
rica, de lexicologia, dc teoria da composiqao e de historia da lingua latina. 

b) Leitura, versao e comentario de textos, para apuramento de noqoes 
literarias fundamentals. Estes textos, que serao precedidos de algumas 
explanaqoes sobre a tecnica moderna da traduqao e da interpretaqao, des- 
tinam-se a exemplificar materias como as se^uintes: 
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1.°) Epopeia: a persisitencia do homerismo; as ficgoes epicas; o liris- 
mo e o drama na epopeia. 

2.°) Lfrica: o lirismo propriamente dito; o lirismo beroico; o lirismo 
na satira. 

3.°) Satira: a satira de costumes; a satira literaria. 
4.°) Teatro: o papel do povo nas comedias plautinas e terencianas; 

as figuras ttpicas da comedia; a contextura da tragedia latina; as figuras 
tipicas da tragedia; a fungao e o valor das partes corais. 

5.°) Oratoria: a oratoria politica; a oratoria forense. 
6.°) Retorica: as teorias retorkas de Cicero; a questao dos «aticos» 

e dos «asiaticos». 
7.°) Epistolografia: o valor autobicgrafko das epilstolas de Cicero e 

de Plinio; os circulos literarios de Roma e a memoria que deles ficou 
nas mesmas epistolas. 

8.°) Moral: ideias de Cicero sobre a vida (a amizade, a velhice); a 
moral de Seneca. 

9.°) Did^tica: a agricultura segundo Varrao; a arquitetura segundo 
Vitriivio, a retorica segundo Quintiliano,; aspetos de gosto artistko na 
prosa didatica latina. 

LATIM E GREGO 

(PROF. MICHEL BERVEILLBR) 
(2.° e 3.° anos) 

LITERATURA 
Latina: O teatro latino. 

Os historiadores (pnincipalmente: Tito Livio, Ticito). 
A literatura post-cbisska (princip.: Seneca, Quintiliano, os 

Plipios, Lucano, Persio, Estacio, Marcial, Juvenal) — e 
a literatura christa (gener.)i 

Grega : Os historiadores. 
A epopeia (Homero e a questao homerka). 
A epoca alexandrina. 
Generalidades sobre as epocas romana e crista. 

TEXTOS 
(coll. Hatier). 

Latinos: 1 — Le theatre a Rome (246) 
2-3 _ Tite-Live (247-248) 

4 — Tacite (245) 
5 — Seneque (413) 
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Obras completas de Vergilio 

Gregos : 6 — Herodote (473) 
7 — Odyssee (ch. V & VI) (2S4) 
8 — Sophocle — Antigone (256) 
9 — Platon — Phedon (396) 

10 — Lucien (392) 

LiTERATURA LUSO-BRASILEIRA 

(PROF. OTONIEL MOTA) 

LITERATURA BRASILEIRA 

1.) Primeiras manifestagoes Hterarias no seculo XVI. 
2.°) A escola baiana no seculo XVII. 
3.°) As academias Hterarias do seculo XVIII. A escola nru'neira. 

Os arcades. 
4.°) O romantismo. 
5.°) O naturalismo. O parnasianismo. 
6.°) Os decadentes. O simbolismo. 
7.°) A fase moderna. 

LITERATURA PORTUGUESA 

1°) Periodo linkial. Os trovadores. A prosa en,-,aiante. Seculo 
XII-XIV. 

2.°) A decadencia da poesia e o surgir da prosa nos cronistas e mora- 
listas. Seculo XV. 

3.°) A renascenga italiana e o esplendor da literatura portuguesa do 
seculo XVI. Os quinhentistas. 

4.°) Seculo XVII. Decadencia. Os seiscentistas. Influencia espanhola. 
5.°) A influencia francesa no seculo XVIII. Academias. 
6.°) Do romantismo a nossos dias. 

19 — ANUABIO 



2." SUB-SECgAO — UNGUAS ESTRANGEIRAS 

DISTRIBUigAO DO CURSO 

Art. 16 do Regulamento da Faculdade de Filoso- 
fia, Ciencias e Letras: 

Para a obten<;ao de licenqa em qualquer das lin- 
guas estrangeiras, que compreendem a 2.a Sub-secqao 
da 3.a Secqao, o aluno e obrigado a um curso basico, 
ministrado na Faculdade, de Portugues (Filologia 
Portuguesa e Literatura Luso-brasileira) e Letras 
Classicas (Lingua e Literatura Latina ou Lingua e Li- 
teratura Grega). 

§ linico — O aluno podera matricular-se, preen- 
chidas as formalidades regulamentares, no curso de 
uma ou mais linguas estrangeiras. 

CURSO BASICO 

O curso basko de Portugues e Letras Classicas, a que se refere o 
Regulamento, e dado aos alunos da Sub-Sec9ao de Linguas Estrangeiras 
em conjunto com os da Sub-Secgao de Letras Classicas. 

LINGUA E LITERATURA FRANCESA 

(PROF. PIERRE HOURCADE) 

1." ano 

(DO COMfiCO DO SfiCULO XVI A ESCOLA CLASSICA DE 1660) 

I — Generalidades sobre a passagem da Idade Media ao Renasci- 
mento literario e sobre os principais caracteres e as etapas deste. Clement 
Marot. 

II — Rabelais. 
III — A «Defesa e Ilustragao da Lingua Francesas>. 
IV — Ronsard. 
V — Du Bellay. 
VI — Evolugao da prosa e da poesia na segunda metade do seculo. 
VII — Montaigne. 
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VIII — Generalidades sobre a epoca preclassica (do reino de Hen- 
rique IV ate 1660). Monografias sumarias de Malherbe, Reguier, Agrippa 
d'Aubigue, Balzac, Voiture, Descartes. O movimento preciosista. 

IX — Nascimento e vicissitudes da tragedia francesa desde o Rena ci- 
mento ate as proximidades de 1660 (a excepgao de Corneille). 

X — Corneille. 
XI — O janisenisnio — Pascal: «Les Provinciales» e «Les Peusees*. 

EXERCICIOS 
a) escritos: temas e versSes. 
b) orais; leitura explicada (Texto; Balzac: «Eugenie Grandet» — 

Trechos escolhidos dos Classicos Larousse); explica^oes literarias de auto- 
res do programa; exposigoes sobre questoes do programa. 

2.° ano 

A EPOCA CLASSICA: 1660 — 1750 

A .— A Escola de 1660. 
A doutrina classica, sua formagao, seus tragos essenciais. 
Boileau. 
Moliere. 
Racine. 
I.a Fontaine. 
Os moralistas mundanos: La Rochefoucauld e Mine, de La Fayette. 
Mme. de Sevigne. 
Bossuet e a literatura crista. 

B. — A Transigao. 
A reagao critiica: La Bruyere — Fenelon — Bayle — Fontenelle. 
A oposigao literaria; a questao dos Antigos e dos Moderno-. 
Visto isolado: Saint-Simon. 

C. — Os comegos do seculo XVIII. 
Lesage 
Marivaux. 
Montesquieu. 

EXERCICIOS 

a) escritos: temas e versSes. 
b) orais: leitura explicada (Texto: La Bruyere, Trechos escolhidos 

dos Classicos Larousse) — explicagoes literirias de autores do programa 
— exposigao sobre questoes inscritas no programia. 



LITERATURA ITALIAN A 

(PROF. FRANCESCO PICCOLO) 

Caracteres gerais da literatura do seculo XVII. 
A lirka do seculo XVII. S. B. Marino. Imitadores de Marino 

libertagao. Sobrelevagao da lirica marinasta. 
O poema epico no seculo XVII. 
O poema comico no seculo XVII. 
A tragedia e o drama pastoril no seculo X\II. 
A comedia no seculo XVII. 
Prosa politica e prosa cientifka no seculo XVII. 
Origem do melodrama. 
A florentina, 
O melodrama no seculo XVII. 
A Arcadia. A Comedia da Arte. P. Metastasao. C. Goldoni. 
Dante — Divina Comedia: Paraiso. 



"CURRICULA VITAL" 

DOS NOVOS PROFESSORES 

PROFESSOR GIACOMO ALBANESE 
(CATEDRA DE GEOMETRIA PROJETIVA E ANAUTICA) 

O Prof. Giacomo Albanese nasceu em Geraci Siculo (Palermo) em 11 
de Julho de 1890. 

Foi aluno da R. Escola Normal Superior Universitaria de Pisa nos perfodos 
letivos de 1909 a 1913. 

Conseguiu a laurea em Matemaitica na R. Universidade de Pisa, em 1913. 
Depois de prestar coocurso, foi-lhe conferido o premio Ulisse Dini de 1913. 
Em 1914, com trabalho impresso, obteve habilita^ao para o ensino de 

Matematica na R. Escola Superior de Pisa. 
No mesmo ano, depois de prestar concurs©, foi-lhe conferido o premio da 

Pia Eredita Lavagna. 
De 1913 a 1919, foi assistente da cadeira de Andlise Infinitesimal do 

Prof. Senador Ulisse Dini da R. Universidade de Pisa. 
Foi combatente na grande guerra (campanha de guerra 1917-1918). 
No ano academico de 1919-20, foi assistente da cadeira de Geometria 

Analitica de S. Excia. Francesco Severi, na R. Universidade de Padova, 
Em 1920, foi nomeado professor extraordinario e, mais tarde, professor 

ordinario de Analise Algebrica na R. Universidade Naval de Livorno. 
Em 1922, foi-lhe conferido o premio Torelli, e, em 1923, conseguia a livre 

docencia em Geometria Projetiva e Descritava na R. Universidade de Pisa. 
Mediante concurso, em 1925, foi nomeado professor extraordinario de Geo- 

metria Projetiva e Descritiva na R. Universidade de Catania, onde permaneceu 
ate 1927, e foi incumbido do ensino de Geometria Superior e Balrstica Extema. 

Em 1927, foi nomeado professor ordinario de Geometria Descritiva na R. 
Universidade de Palermo; e, em 1929, coube-lhe reger a cadeira de Geometria 
Analitica, Projetiva e Descritiva da R. Universidade de Pisa. 

Em Pisa, foi tambem encarregado de ensinar Complementos de Geometria 
Projetiva e Geometria Superior desde 1929 ate a sua atual chamada para o 
ensino da cadeira de Geometria da Universidade de Sao Paulo. 

Nos anos de 1929 a 1936, foi encarregado da cadeira de Goraetria Des- 
critiva da R. Academia Naval de Livorno. 
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E' socio correspondente da Academia Gioenia de Ciencias Naturais de 
Catania, Membro do Conselho Nacional de Pesquisas, socio correspondente do 
Circulo Matematico de Palermo, da Uniao Matematica Italiana e da Mathesis. 

Membro do comite de redagao do Circulo Matematico de Catania e do 
Jornal de Matematica Pura e Aplicada da Universidade de Sao Paulo. 

LISTA DAS PUBLICACOES MAIS IMPORTANTES 

Intorno ad alcuni concetti e teoremi fondamentali sui sistemi algebrici di curve 
di una superficie algebrica (Annali di Mat. pura ed applicata, Serie III, 
torn, 24, 191S). 

Sulle curve piane che ammettono una curva data come prima polare (Annali 
della Universita Toscane, Serie I, vol. VIII, 1919). 

Sopra alcune questioni di Geometria Algebrica (publicazioni Nistri, Pisa, 1919), 
Lezioni di Algebra complementare (R. Accademia Navale di Livorno, 1922). 
Nuovi contributi alia teoria dei sistemi di curve piame algeibriche, lavoro di 

libero-docenza, Nistri, Pisa, 1923). 
Sulla varieta delle copie di punti di due superficie algebriche (Atti del Reale 

Istituto Veneto, torn. LXXXIII, Parte II, 1923-24). 
Sul genere aritmetico delle varieta algebriche a quattro dimensioni (Rend, 

della R. Acc. Naz. dei Lincei, Serie V, vol. XXXIII, 1924). 
Trasformazione birazionale di una curva algebrica qualunque in un'altra priva 

di purrti multipli (Rend, della R. Acc. Naz. dei Lincei, Serie V, vol. 
XXXIII, 1924) 

Condizioni per la razionalita della varieta delle coppie di punti di due super- 
ficie algebriche distinte o coincident! (Rend, della R. Acc. Naz. dei Lincei, 
Serie V, vol. XXIII, 1924). 

Invarianza del genera Pa di una varieta algebrica a quattro dimensioni (Rend, 
della R. Acc. Naz, dei Lincei, Serie V, vol. XXXIV, 1925). 

Invarianza del genere aritmetico di una varieta algebrica ad un numero qua- 
lunque di dimenzioni (Annali delle Universita Toscane, Seriel, vol. IX, 1925). 

Trasformazione di una superficie algebrica qualunque in un'altra priva di 
singolarita (Rend, del circ. Mat. di Palermo, torn. 49, 1925). 

Formule fondamentali della Geometria sopra una qualunque varieta algebrica 
(Ann. di Mat. pura ed applicata, torn. 35, 1926). 

Elementi di Geometria Proiettiva I edizione (Circolo Mat, di Catania, 1926). 
Element! di Geometria Descrittiva I edizione (Circolo Mat. di Catania, 192 ). 
Sul teorema fondamentale dalla base per a totalita delle curve di una superficie 

algebrica (Rend. R. Acc. Naz. dei Lincei, Serie V, vol. XXXVI, 1927). 
Sulle condizioni .perche una curva algebrica riducibile si possa considerare 

come limite di una curva algebrica irriducibile (Rend, del Circ. Mat. di 
Palermo, torn. LII, 1928). 

Sul trattato di Geometria algebrica di S. Ecc. Francesco Severi (Atti del 
Congresso internazionale di Mat. di Bologna). 

I rattato di Geometria proiettiva, II edizione, completamente rifatta con appen- 
dice sulla teoria geometrica degli elemeni immaginari (Gozzani Pisa, 1931). 
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Sulle corrispondenze algebriche fra i punti di due superficie algebriche (Bullet- 
tino dell'Unione Mad. Italiana, IS giugno, 1932). 

Eugenio Bertini e la Geometria algebrica Italiana (da! vol. in Memoria di 
Eugenio Bertini). 

Corrispondenze algebriche fra i punti di due superficie algebriche Memoria I 
(Annali della R. Scuola Normale Superiore di Pisa, Serie II, vol. Ill, 1933). 

Corrispondenze algebriche fra i punti di due superficie algebriche, Memoria II, 
(Annali della R. Scuola Normale Superiore di Pisa, Serie II, vol. Ill, 1934). 

A publicar: 
Trattato di Geometria proiettiva III, Edizione (Gozzani Pisa). 
Corrispondenze algebriche fra i punti di due superficie algebriche, Memoria III. 

PROFESSOR ERNST MARCUS 
(CATEDRA DE ZOOLOGIA) 

Nascido em Berlim a 8 de junho de 1893. 
Cursou de 1900 a 1912 o Kaiser Friedrich Gymnasium em Berlint- 

Charlottenburg, D'e 1912 a agosto de 1914, dedicou-se, na Universidade de 
Berlim, ao estudo das Ciencias Naturais, e de modo especial a Zoologia. 

Quando irrompeu a Grande Guerra, apresentou-se como voluntario, servindo 
no Segundo Regimento dos Dragbes da Guarda Imperial, ate dezembro de 1918. 

Reencetados os seus estudos, doutorou-se «Magna cum laude» na Faculdade 
de Filosofia da Universidade de Berlim. Versava a sua tese sobre o sistema 
e a disitribiuQao de alguns «Scarabaeidae» da Africa. A partir de Juliho de 
1919, desempenhou o cargo de assistente voluntario no Museu Zoologico, sob 
a direQao do falecido prof. dr. W, KUKENTHAL. Ao mesmo tempo, ocirpava 
o cargo de assistente do prof. dr. K, HEIDER, do Instituto Zoologico da Uni- 
versidade de Berlim. Neste ultimo cargo, tomou parte no ensino da Zoologia 
Geral no referido Instituto. 

No Museu dedicou-se de preferencia ao estudo dos coleopteros e dos 
briozoarios. Em julho de 1923, habilitou-se como livre docente na Univer- 
sidade de Berlim, apresentando um trabalho sobre «Briozoairios da Australia*, 
sendo nomeado em outubro de 1923, 2.° assistente cientifico do Instituto Zoologico 

Em margo de 1929, foi promovido a 1.° assistente cientifico do Instituto 
de Zoologia de Berlim, entao sob a direcao do prof. dr. HESSE, que em 1926 
aceitou a catedra de Zoologia Geral, em substitihgao do prof. K, HEIDER 
Foi nomeado professor extraordinario de Zoologia na mesma Universidade em 
abril de 1929. Neste cargo tinha sob a sua responsabilidade o ensino da 
Zoologia Geral no Instituto de Zoologia, ja mencionado. Em dezembro dc 1935, 
foi-lhe dirigido um convite pela Academia Agricola e Veterinaria de Ankara 
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(Turquia), para reger a catedra de Zoologia. As negociaqSes em relaijao a 
este chamado foram interrompidas, por ter aceito o chamado da Faculdade de 
Filosofia, Ciencias e Letras de S. Paulo, para o mesmo cargo. 

A sua atividade didatica na Universidade de Berlim abrangia todo o 
campo da Zoologia Geral, especialmente Morfologia, Fisiologia e Zoogeografia. 
Os trabalhos praticos dos alunos adiantados foram dirigidos pessoalmente por 
ele desde 1929. 

A actividade como pesquisador e as suas publicaq5es compreendem: mor- 
fologia, sistematica e distribuiqao dos ooleopteros; historia natural dos 
briozoarios e dos «tardigrada», embriologia e morfologia e fisiologia causal 
do desenvolvimento do intestine anterior dos vertebrados inferiores (Entwick- 
lungsmechaoik) e zoogeografia em geral. Fez o capltulo de briozoarios nos 
seguintes relatorios de viagem 

E. Mjoeberg, Swedisih Scientific Expedition, 1921 
C. Skottsberg, Natural History of Juan Fernandez, 1921 
Th. Mortensen, Pacific Expedition 1921 
Merton, Reise zu den Aru- und Kei-Inseln 1922 
Th. Mortensen, Expedition to St. Helena (esta no prelo) 

e nos tratados: 
E. Schulze, Biologic der Tiere Deutsdilands, 1925 
G. Grimpe, Tierwelt der Nord- und Ostsee, 1926 
Danmarks Fauna (esta no prelo). 

Fez o capitulo de «tardigrada» nos relatorios de viagem; 
A, Thienemann, Limnologische Expedition nach Java und Sumatra, 

1930, 1931 
Alluaud et Chappuis, Voyage em Afrique occidentale franqaise, 1933. 
Mission scientifique de I'Omo, 1935. 

e nos tratados de 
Dahl, Tierwelt Deutschlands 1929 
Bronn, Klassen Ordnungen des Tierreichs, 1929 
Handwdrterbuch der Naturwissenschaften, 1934 
Tier-Reich, Akademie der Wissenschaften Berlim, 1936. 

Fez o capitulo de zoogeografia no tratado 
Handbuch der geographischen Wissenschaften, 1933. 



PROFESSOR PAUL VANORDEN SHAW 
(CATEDRA DE HISTORIA DA CIVILIZAgAO AMERICANA) 

Nascido a 11 cle Julho de 1898, em Sao Paulo. 
Pez os seus estudos secundarios no Ginasio de Lavras (Minas Gerals), 

c no Wellsbore, High School, em Pennsylvania, Estados Unidos. Neste pais, 
continuou os estudos superiores no College of Wooster (Ohio) onde, em 1919, 
obteve o grau de Bacharel em Antes. Depois de uma estadia de dois anos na 
America do Soil, voltou a Nova York, e na Universidade de Columbia encetou 
os estudos que Ihe trouxeram, em 1926, o grau de Mestre em Artes, e, em 
1930, o de Doutor em Filosofia. 

Entre outras honras academicas, foi eleito membro da Sociedade Plii Beta 
Kappa; recebeu um certificado do governo da Venezuela; foi escolhido como 
arbitro da America Arbitration Association; tern sido chamado, em varias 
ocasioes, a dar parecer sobre questdes concernentes a America Latina, ao Council 
on Foreign Relations, ao Foreign Policy Association e a pessoas como Charles 
A. Lindbergh. 

Exerceu o magistierio no Institute Ingles de Santiago, Chile. No Mc Bumey 
School, em Nova York. Na mesma cidade, lecionou na Universidade de Co- 
lumbia doze anos, College of the City of New York e Hunter College. E' 
membro da American Historical Association. 

Em junho de 1935, foi chamado pelo governo do Panama a organizar um 
curso de Historia Latino-Americana no Centre de Estudios Pedagogicos e 
Hispanoamericanos da capital daquela republica e convidado a voltar no ano 
de 1936. Nao pode aceitar, por haver acedido ao convite da Faculdade de 
Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo. Ao voltar do Pa- 
nama, foi hospede do licenciado Portes Gil na capital do Mexico, e da Univer- 
sidade de Yucatan, quando visitou as ruinas Mayas em Chichen Itza. 

Em excursoes de conferencias e de pesquisas cientificas, ja percorreu toda 
a America desde o Canada ate ao Chile e a Argentina c conhece todos os 
paises da America, menos tres. Nos Estados Unidos, tern feito conferencias 
sobre a America Latina nas prindpais universidades do pais, cujo territorio 
ja atravessou de uma costa a outra e do norte ao su! em mais de uma ocasiao. 

As suas publicaqoes principais sao, em parte, um livro que se intitula «The 
Early Constitutions of Chile, 1810-1833» (New York, 1930), e mais as seguintes: 

Para a Encyclopedia of the Social Sciences e a National Encyclopedia. 
grande numero de artigos sobre a America Latina. 

Entre as suas monografias destacam-se as seguintes: 
Political Science Quartely. «Jose Bonifacio, the neglected father of 

his Country Braziils. 
The Hispanic American Review. ejose Bonifacio and Brazilian His- 

tory j>. 
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Current History. «Nationalist Feuds between Chile and Peru». 
The North American Reciew. «Good Neighbors) — and Cuba. 

» » » s> «Pan Americanis, Peace and Personneb. 

Para jornais, contribuiu, entre outros, com os seguintes artigos para o 
New York Times: 

«Brazil and the League of Nations». 
«Tacna and Arica, the Alsace Lorraine of American 
«The Snake Farm of Sao Paulo, Brazib. 
«Forces Behind the Revolution in Braziib. 
«Why the Latin Americans Fight it Outs>. 
«And now a Revolution in Revolutions». 
«The Latin American Presidential Systemss. 
«The Three Americas*. 
«The Latin American Situation in 11931 and the Chilean Revolution*. 

Para o «Washington Post*, da capital norte-americana, e para o «Chris- 
tian Science Monitor* de Boston, um sem numero de artigos sdbre todas 
as fases e todos os problemas da America Latina. Neste ultimo foi con- 
tribuinte editorial sobre assuntos Latino-Americanos. 

The Christian Science Monitor: 
«The Latin America Loans*. 
«The Background of the Socialist State in Chile*. 
«A Latin American in a Citadel of Ignorance*. 
«The Norths in Latin America*. 12 artigos. 
«Costa Rica cool in Stress*. 
«Caribbean Diplomacy and Diplomats*. 
«Portes Gil*. 
«The Brazilian Circle*. 
«A11 America's World Role*. 
«Cuban Loans and Politics*. 
«Argentine unification*. 
cBrazil's new Charter*. 
«Conciliation in the Chaco*. 
«Venezuela's Formula*. 
«Tnstead of the Marines*. 

No Washington Post apareceram, entre outros, os seguintes artigos; 
«Cuban Stability*. 
«New Deal Diplomacy Meets Test in Cuba*. 
«Idealism Marked Plan Welles Had for Cuba*. 
«Five indlictments of our Cuban Policy*. 
«Crisis in Mexico*. 
♦Caribbean Dictators*. 
♦Chilean Women Vote Favoring Right Wing*. 
♦Latin American Students Turn to Peasant in Political Fray*. 
♦Ecuadorean Indians Lift Heads to Assert Positions in Nation*. 
♦Mexican Psychology Analysed by Scholar*. 
♦Bolivia Developmente Complicate Situation*. 
♦Church Problem Again Arises to Vex Mexico*. 
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PROFESSOR FRANCOIS PERROUX 
(GATEDRA DE ECONOMIA POLITICA, FINANGAS E HIST6RIA 

DAS DOUTRINAS ECONOMICAS) 

Nascido em Eyon (Franga) em 19 de dezembro de 1903. 
Licenciado em Letras para o ensino do Latim e Grego em 1923 — (Facul- 

dade de Letras de Lyon). 
Diplomado em Estudos Superiores de Letras em 1924. 
Licenciado em Direito em 192'4. 
Dontor em Direito em 1926. 
Classificado em primeiro lugar no concurso de agregagao das Facukiades 

de Direito em 1928; 
Nomeado professor «agrege» na Faculdade de Direito de Lyon, no mesmo 

ano. Desde 1928 foi professor em Lyon, sem interrupgao, dos seguintes cursos; 
Economia Politica, Ciencia das Finanqas, Legislaqao e Economia Rural, Legis- 
lagao e Economia Industrial. 

Titulado e nomeado professor titular da cadeira de Legislagao e Economia 
Industrial e Rural em 1934, que ensinou desde esta data. 

Doutor «Honoris Causa» da Universidade de Coimbra em 1935. 

MISSOES E CURSOS OU CONFERENCIAS NO ESTRANGEIRO: 

1931 — Conferencias em alemao no Institut fiir Bankwesen und Finanzierung 
da Universidade de Franckfurt em Main (a convite deste Institute) ; 

1932 —1 Conferencias no Institute de Altos Estudos Sociais de Bruxelas (a 
convite do Instituto). 

1934 — Boursier Rockfeller na Austria, Europa Danubiana, Alemanha e Italia. 
1934 — Conferencias na Nationalekonomische Gesellschaft de Viena (Austria). 
1935 — Professor regular de Economia Politica na Universidade de Coimbra 

(a convite da mesma). Representante dos professores de menos de 40 
anos da Secgao Economica no Conselho Superior de Pesquisas Cienti- 
ficas (Franga), 

TRABALHOS PUBLICADOS: 

«Le Probleme du profit» — Giard, 1926 ( 500 paginas). 
«Contribuition a I'etude de reconomie et des finances publiques de lTtalie» 

Giard, Paris, 1928 (350 paginas). 
«Les traitements des fonctionnaires en France» — Ed. Siry, 1934 (250 pa- 

ginas). Prefacio do Decano Allix da Faculdade de Direito de Paris. 
«La pensee economique de Schumpeter: une theorie pure de la Dynamique 

capitaliste» — Dalloz, 1935 (220 paginas). 
«Les mythes Hitleriens», Paris, Librairie Generale de Droit, 1935 (200 

paginas). 



A SER PUBLICADO; sLes Fascismes et la Personne Huniaine». 

CURSOS MIMEOGRAFADOS: 

«La concentration des entreprises», Lyon, Institut des Sciences Financieres 
et d'assurance, 1933. 

«Las reformes agraires en Europe» — (Livre I) en v.ente chez Domat 
Montchretien, Paris, 1936. 

«Secretaire General de la Collection d'Rconomie Scientifique», public a Paris 
chez Dalloz. 

Directeur de la Collection d'ficonomie appliquee de la Section Economique 
de I'lr.sStut des Sciences Sociales et des Relations Internationales de Lyon, 
public chez Domast Montchretien, Paris. 
Arugos nas seguintes kevistas; «Revue de I'Universite de Lyon», «Revue de 

Sciences et de Legislation Financiere», «Questions pratiques de Droit Ou- 
vrier et Socials, «Revue d'Economie Politique et Parlamentaire», eRevue 
Eccnomique Internationales, «La Vie Intellectuelles, «Esprit». 

REVISTAS ESTRANGEIRAS, OU BROCHURAS: 

*Franckfurt am Mains, «Finanz Archivs, «Rivista Internazionale di Scienze 
Socialis, «Rivista de Scienze Bconomiches, «L'Actualite Economique, Montreal. 

PROFESSOR ANTONIO DE SAMPAIO DORIA 
(CATEDRA DE DIREITO POLITICO) 

Nasceu a 25 de margo de 1883, em Belo Monte, estado de Alagoas. 
Formou-se pela Faculdade de Direito de S. Paulo, em 1908. Foi pro- 

fessor de Psicologia e Pedagogia da Escola Normal da Praga da Republica; 
exerceu o cargo de Diretor Geral do Ensino, em S. Paulo, onde tambem foi 
Procurador Geral da Justiga Eleitoral. 

Atualmente e professor de Direito Constitucional na Faculdade de Direito, 
e de Direito Politico na Faculdade de Filosofia, Ciendas e Letras. 

Principais obras publicadas: 
«Analise Logicas. 
«Educagaos. 
«Psicologia». 
«Problemas de Direito Politicos. 
«Principios Constitucionaiss. 
«0 que o cidadao deve sabers. 
«Como se aprende a linguas. 



PROFESSOR LUIGI GALVANI 
(CATEDRA D"E ESTATtSTICA) 

O Prof. Luigi Galvani nasceu em Fesaro, de familia holonhesa, e fez >eti- 
estudos em Bolonha, como aluno do Prof. Pinclierle. Provindo dos estudo^ 
matematicos, levou para a ciencia estatistica rigor de conceitos e de metodos 
caracteristico das ciencias cxatas, assegurando-se, desse modo, mcrecido renome 
no mumdo cientifico internacional. 

Foi iprimeiramente assistente da cadeira de Algebra c Geometria Analltica 
na R. Universidade de Bolonha, de Geodesia Teorica na mesma Universidade e. 
depois, de Calculo Infinitesimal na R. Universidade de Gagliari. Em seguida, 
foi professor de Matematica nos R. Liceus de Gagliari, Genova e Roma. 

Criado o Instituto Central de Estatistica do Reino da Italia, um dos 
maiores do genero, dadas as necessidades e multiplicidade de fungoes do Es- 
tado no regime facista, foi chamado para auxiliar direto do Prof. Gini, pri- 
meiro presidente do referido Instituto. 

A atividade desenvolvida na qualidade de sub-chefe e, depois, de chefe da 
Repartigao de Estudos e Cartografia, e tambem como consultor tecnico do 
mesmo Instituto, encontra-se nos seus relatorios anuais ao Conselho Superior de 
Estatistica, que figuram nos Ns. 57 ate 63 de suas publicagoes. 

Foi Secretario do Conselho Superior de Estatistica do Reino da Italia, 
e ate sua partida para o Brasil foi tambem Diretor do «Notiziario Demografico*. 
editado pelo Institute Central de Estatistica. 

O Prof. Galvani e membro da Sociedade «Mathesis», da «Unione Mate- 
matica Italiana», da «Societa per il Progresso delle Scienze» e do clnstitut 
International de Statistique». 

Redator-Ohefe do «Metron». Revista Internacional de Estatistica. e co- 
laborador da grande «Enciclopedia Italiana». 

Professor ordinario de Estatistica na Faculdade de Economia e Comercio 
da R. Universita di Napoli, tern em sen ativo muitas imblicagoes que consti- 
tuem uma serie de estudos relatives a matematica, a estatistica metodologica, 
demografica e economica, 

Os trabalhos matematicos representam sobretudo a sua atividade cientifica 
inicial; os demais tern lodos como objeto a estatistica, e podem ser divididos 
em mais grupos correspondentes a diversos periodos de atividade e a diversas 
orientagoes de pesquisas. 

Na lista das suas publicagoes abaixo, as numeradas de 1 a 13 possucm 
argumentos matematicos diversos. 

Referem-se a estatistica metodologica os ns. 17, 18, 25, 27, 32, 35, 30 
No n,0 18 (em colaboragao com o Prof. Gini), os autores foram iuduzidos a 
definir rigorosamente o que se deve entender por ccentro mcdiano» de um terri- 
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torio cm de uma populagao, e a corrigir, portanto, alguns erros existentes em 
certas publicagoes estrangeiras: tudo isto foi resumido em uma polemica pu- 
blicada pelo diretor do «Journal of the American Statistical Association)). 

Referem-se a estatistica matematica os ns. 16, 22, 37, 39, 40. Alguns de- 
senvolvnnento de estatistica matematica aparecem tambem em outros trabalhos. 

Entre os trabalhos de estatistica demografica, todo um grupo e consti- 
tuldo de pesquisas sistematicas sobre a mortalidade da populagao italiana em 
diversos perlodo^ de tempo, tambem comparada com a de outras populagoes. 
Estas publicagoes tern os ns. 20, 23, 26, 28, 29, 31, 41, 43, 44. Outros trabalhos 
de estatistica demografica estao indicados nos ns. 14, 21, 24, 30, 33, 34, 38. 

Sao de estatistica cconomica as publicagoes indicadas nos ns. 42, 48; este 
ultimo constitui um artigo da grande «Encic,lopedia Italiana». 

Os outros artigos publicados na mesma Enciclopedia estao indicados nos 
ns. 46 a 56. 

Os ns. IS e 19 referem-se a organizagao do «Istitu,to Centrale di Statis- 
tica del Regno d'Italia». 

As publicagoes de ns. 57 a 63, resumem os trabalhos feitos na Repartigao 
de Estudos e Cartografia do Institute Central de Estatistica, sob a diregao 
do Prof. Galvani. 

Outras publicagoes do mesmo acham-se esparsas em forma de artigos em 
diversas revistas e jornais e, em particular, no «Notiziario Demografico», re- 
vista mensal publicada sob a diregao do referido professor, ate a sua partida 
para o Brasil. Entre estas citam-se, principalmente, os ns. 70 a 75, por se 
referirem ao importante inquerito sobre a fecundidade da mulher italiana. 

PRINCIPAIS PUBLICAGOES 
MATEMATICA 

1 — La risoluzione di alcuoe equazioni funzionali mediante serie divergenti 
sommabili. («Rendiconti del R, Istit. Lomb. di Sc. Lett., Serie II, vol. 
XXXVII, 1904). 

2 —• Un'applicazlone geometrica della numerazione binaria. («Bolle(t. di Ma- 
tem.» n. 12 — Dicembre 1905). 

3 — Sulla risoluzione dei problem! geometrici col metodo delle equipollenze. 
(«Bollett. di Matem.» 1907). 

4 — Rappresentazione grafica per le funzioni complesse di variabile complessa. 
(«Periodico di Matematicaf, Ano 1907). 

5 — Un algoritmo applicabile ad alcune serie e sua relazione coi numeri 
transfiniti. («Giorn. di matematica di Battaglinb, 1907). 

6 — Alcuni metodi dati da Pietro Antonio Cataldi in confronto con quello 
di Newton e con la regula falsi per la approssimazione delle radici di 
un'equazione. (Velletri, Lizzini, 1909). 

7 — Una semplice proprieta delle serie di potenze ed applicazioni. («Bollett. 
di matem.», 1911). 
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8 — Rappresentazione analitica di una funzione totalmente discontinua che 
neU'interno di un punto qualunque. aoquista valori propri di n funzioni 
arbitrarie date. («Rendicoiiti del R. 1st. Lomb. di Sc. e Lett., Serie 
II, vol. XLIV. 1911). 

9 — Di alcune identita analitiche ed aritmetiche. («Period. di Matem.», Ano 
XXVII, Fasc. V., marzo-aprile 1912). 

10 — Alcune considerazioni sul teorema del valor medio. («Giornale di Matem 
di Battaglini», 1912). 

11 — Di una corrispondenza (1,1) Ira due continui lineari o superficiali, avente 
la proprieta di conservare la misura di un insieme di punti. («Memorie 
della R. Accad. di Scienze, Lett, ed Arti in Modena», 1914). 

12 —1 Sulle iunzioni convesse di una o due variabili, definite in un aggregalo 
qualunque. («Rendic. del Circ. Matem. di Palermo*, 1916). 

13 — Della superfide riemanniana di rappresentazione della funzione u = 
x A 

— I f(x) dx per f(x) = £   («Misce]lanea Pandianb. Genova, 
„ i = i x - a' 

Gnecco, 1921). 

ESTATISTICA 

14 — La stagionalita delle nascite nelle singole famiglie. («Mctron*, 1926). 
15 — The new organisation of the statistical services in Italy («Journ. of 

the Amer. Stat. Assoc.», 1927). 
16 —' Dei limiti a cui tendono alcune medie. («Bollett. della Unione Matem. 

Ital.», 1927). 
17 — (Em collaboragao com C. Gini) — Di una applicazione del metodo 

rappresentativo all'ultimo censimento italiano della popolazione (1.° di- 
cembre 1921) («Ann. di Statistica», Serie VI, vol. IV, 1929). 

18 — (Em collaboragao com C. Gini) — Di talune estensioni dei concetti di 
media ai caratteri qualitativi. («Metron», 1929). 

19 —1 II periodo di ricostruzione della Statistica italiana. («Rivista di Polit. 
econ.», 1930). 

20 — (Em collab. com C. Gini) — Uniformita nelle tavole di mortalita. («Atti 
della XIX Sessione dellTst. Intern, di Statistica», Tokio, 1930). 

21 — L'Atlante Statistico Italiano, Parte I.*. («Atti dell'XI Congr. Geogr. 
Ital.», Napoli, 1930). 

22 — Esteosione del concetto di media ed applicazioni allo studio della varia- 
bilita di una serie statistica. («Atti del Congresso Intern, dei Matematici. 
Bologna 1928). 

23 — Calcolo delle probabilita di morte in generale e applicazione alia misura 
della mortalita infantile nella popolazione italiana dal 1873 in poi. («Ainn. 
di Statist*, Serie VI, vol. XVII, 193). 

24 — Alcune osservazioni sul VI Censimento generale della popolazione italiana. 
(1.° dicembre 1921). («Ann. di Statist.*, Serie VI, vol. XVII, 1931). 

25 — Contributi alia determinazione degli indici di variabilita per alcuni tipi 
di distribuzione. («Metron», vol. IX, n. 1, 1931). 

26 — Confronto tra le recenti tavole di mortalita italiane, costruite dallTstitulo 
Centrale di Statistica, e quelle di altri paesi (Metodi di calcolo e risul- 
tati). («Atti dellTstit. Nazion. delle Assicurazioni*, vol. III. Roma, 1930). 
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27 — Sulla determinazione del centro di gravita e del centre mediano di una 
popolazione, con applicazioni alia popolazione italiana censita il 1.° decem- 
bre 1921 («Congr. intern, per gli Studi sulla popolaz,» Roma, 1931). 

28 — La mortalita infantile nella popolazione italiana dal 1877 in poi, per 
contemporanei e per generazioni. («Atti della XIX Riunione della Soc. 
Ital. per il prog, delle Scienze», Bolzano — Trento 1930). 

29 — (Em collab. com C. Gini) — Tavole di mortalita della popolazione italiana. 
(«Annali di Statistical serie VI, vol. VIII, 1931). 

30 — (Em collab. com B. Zanon) — Le variazioni della popolazione, della nata- 
Hta e della mortalita nei singoli comuni italiani dal 1911 al 1921, («Comu- 
nicaz. al Congr. Intern, per gli studi sulla popolazione.,» Roma 1931). 

31 — Diminuzione della mortalita in alcuni Stati («Comunicaz. al Congresso 
Internaz, per gli studi sulla popolazione», Roma 1931). 

32 — Sulle curve di concentrazione relative a caratteri non limitati e limitati. 
(«Metron», vol. X, n, 3 — 1932). 

33 — Breve storia di un'anomalia statistical il differimento delle date di 
nascita per i nati alia fine dell'anno. («Rivista di Antropologia», vol. 
XXIX. Roma, 1932). 

34 — Lei previsioni demografiche. («Barometro economko» n.0 48, 1933). 
35 — (Em collab. com C. Gini, M. Boldrini e A. Venere) Sui centri della popo- 

lazione e sulle loro applicazioni. («Metron», vol. XI, n.0 2 — 1933). 
36 — I centri del territorio e della (popolazione italiana (1931) e quelli della 

popolazione industriale e commerciale (1927). (Appendice al «Com- 
pendio Statistico Italiano» — 1933). 

37 — Punti di contatto e seambi di concetti tra la Statistica e la Matematica. 
(«Giorn. dell'Ist. Ital. degli Attuarb — 1933). 

38 — L'andamento della natalita nel settentrione e nel mezzogiorno d'Italia. 
(«L'Economia Italiana: Popolazione e Fascismo» 1933). 

39 — Introduzione matematica allo studio del metodo statistico. (Edit. Giuffre, 
Milano 1934). 

40 — Nociones elementales de matematicas con aplicacion a la estadistica. 
(Trad, de Jose Vandellos) (Editorial Labor S. A. — Barcelona 1935). 

41 — Tavole di mortalita della popolazione italiana 1930-32 («Bollett. Mens. 
di Statistica dell'Ist. Centr. di Statistica del Regno dTtalia», 1934). 

42 — L'indice nazionale dei prezzi all'ingrosso («L'Eaonomia Italiana», 1935). 
43 — La durata della vita nella popolazione italiana. («Barometro economico 

:taHano». Roma, 1935), 
44 — Le tavole di mortalita della popolazione italiana distinta per sesso e per 

stato civile, costruite dallTstituto Centrale di Statistica. («Comun. alia 
XXIX Riunione della Soc. Ital. per il progresso delle scienze. Paler 
mo, 1935). 

45 — Previsione sullo sviluppo dei popoli bianchi. («Rapporto alia Commis- 
sione Nazionale Italiana per la Cooperazione inte!lettuale», sob impressao). 

ESTAT1STICA: NA «ENCICLOPEDIA ITALIANAs> 

46 — Cartogrammi. (vol. IX, 1931). 
47 — Diagrammi. (vol. XII, 1931). 
48 — Distribuzione della ricchezza. (Vol. XIII — 1932'). 
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49 — (Statistica della) Natalita (vol. XXIV, 1934), 
50 — Media (vol. XXII, 1934). 
51 — (Statistica della) Mortalita (vol. XXIII, 1934). 
52 — (Statistica della) Nuzialita (vol. XXV, 1935). 
53 — Popolazione — Statistica della popolazione — Doctrine e politica della 

popolazione — (Vol. XXVII — 1935). 
54 — Statistica. 
55 — Seriazioni e serie. 
56 — Stereogrammi 
57 — Vita media e vita probabile. 

(E outros artigos menores). 

ESTATlSTICA: RELACAO OFICIAL DOS TRABALHOS DIRIGIDOS 
PELO PROF. L. GALVANI, JUNHO AO «ISTITUTO CENTRALE DI 
STATISTICA DEL REGNO D'TTALIA» 

58 — Attivita svolta dal luglio 1937 al novembre 1929 (dal serv. Mafem. e 
cartogr. dellTstituto Centr. di Statistica.; «Ann. di Statistica, serie 6, 
vol. VII, 1930). 

59 — Attivita svolta dal novembre 1929 al novembre 1930 (Dal serv. matem. 
e cartogr. dellTst. Centr. di Stat.; «Ann. di Stat.,. serie 6, vol. XXVII, 
1932). 

60 —• Attivita svolta dal novembre 1930 al novembre 1931 dal Serv. Matem. 
e Cart. dellTst. Centr. di Statistica. («Ann. di Statistica, serie 6, vol. 
XXVII, 1932). 

61 —• Relazione del Capo del Rep. VII. (Studi e Cartografia) dal dicemlbre 
1931 al novembre 1932. («Ann. di Statistical serie 6, vol XXIX — 1933). 

62 —< Relazione del Capo del Rep. VII (Studi e Cartografia) dal dicembre 
1932 al novembre 1933. («Ann. di Statistica», serie 6, vol. XXXIII. ). 

63 — Relazione del apo del Reparto VII (al Cons. Sup. di Statistica, Sessione 
ordinaria 13-14 die, 1934). («Ann. di Statistica», serie 6, vol. ). 

64 — Relazione del Capo del Repanto VII (al Cons. Super, di Statistica. 
Sessione ordin. del 20 die-. 1935 — dal 1.° die. 34 al 30 novembre 1935) 
—• («Ann. di Stat..» serie 6, vol. ). 

ESTATlSTICA: ARTIGOS SOBRE «NOTIZIARIO DEMOGRAFICO* 
(ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, ROMA) 

65 — La nuzialita nel quinquennio 1910-14 e nel triennio 1922-24 (Italia). 1933-4. 
66 — I matrimoni nel 1931, distribuiti secondo il luogo di nascita degli sposi, 

neH'insieme dei Capiluoghi di Provincia e nel Governatorato di Roma. 
1933-8. 

67 — Nonagenari e centenari secondo le risultanze del censimento della popola- 
zione (Italia). 1933-11. 

20 — ANUARIO 
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68   I matrimoni in Italia, secondo il luogo di nascita degli sposi (in collab. 
com R. Magno). 1933-12. 

69 — Composizione per eta della popolazione dell'Italia settentrionale e cen- 
trale. 1934-2. 

70 — La dechiarazioni delle e^a nei censimenti. 1934-5. 
71 — Primi risultati dell'indagine sulla fecondita della donna italianna. 1935-4. 
72 — Coniugate italiane senza iprole. 1935-5. 
73 — Altri aspetti della fecondita della donna italiana. 1935-6. 
74 — Fecondita differenziale della donna italiana in relazione alia condizione 

sociale. 1935-7. 
75 — Fecondita completa della donna italiana. 1935-8. 
76 — Prole sopravviventc nella donna a fecondita completa (Italia). 1935-10. 
77 — VIII censimento generale della popolazione. I quesiti del foglio di 

censimerrto. 1936-4. 
(E outros). 

RESUMOS CR1TICOS: 

78 — «Prime linee di Patologia economica» di Corrado Gini. (L'Economia 
Italiana» 1936). 
(E outros). 

Outros trabalhos, especialmente sob a fOrma de artigos de divulgagao 
cientffica, esparsos em nevistas e jomais. 

PROFESSOR OTONIEL MOTA 

(CATEDRA DE LITERATURA LUSO - BRASILEIRA) 

O prof. Otoniel de Campos Mota, filho de Jose Rodrigues e d. Bernardina 
Deoclecia da Mota Pais, nasceu cm Porto Feliz, a 16 de Abril de 1878. 

Fez seus primeiros preparatories no antigo Curso Anexo a Faculdade de 
Direito. Completou-os no Seminario Presbiteriano, onde fez o seu curso teolo- 
gico, em S. Paulo. 

Foi lente de portugues em Ribeirao Preto, e depois em Campinas, e Diretor 
da Biblioteca Publica de S. Paulo. 



— 307 — 

PRINCIPAIS PUBLICACOES: 

«Ensaio lingui'stico» (esgotado). 
cLi^oes de portugues». 
«0 men idioma». 
«Comentario aos Lusiadas». 
«Comentario as Georgicas de VirgilK/» (na traducao de Castilho). 
«Seleta modema» (anotada). 
«Chave da Linguae. 
«0 lirismo grego». 
«Amor que santificas> (Novfela com o pseudonimo de Bar Joseph). 
«Selvas e choc:as» (contos regionais). 
«0 Evangelho de Sao Mateus» (traduzido do grego e anotado). 
«Anotaqoes ao Hvro de Atos dos Ap6stoIos». 
♦Israel, sua terra e seu livro». 
«Horas Filol6gicas» (no prelo). 

(Nao vao mencionados os opusculos, alguns dos quais estao incorporados 
a obra «Horas Filol6gicas»). 

FRANCESCO PICCOLO 

CATEDRA DE LINGUA E LITERAUTRA ITALIAN A 
(1934-1936) 

Laureado em h'nguas e literaturas modernas na R. Universidade de 
Napoles, em julho de 1914, apos sens regulamentares cursos academkos 
durante os quais estudou, entre as disciplinas obrigatorias, ©specialmente 
glotologia com M, Bartoli em Turim, com F. G. Paroli em Florenga, com 
M. Kerbaker em Napoles, e literaturas neo-latinas com P. Raina e F. D. 
Ovidio, o Prof. Francesco Piccolo foi surpreendido no primeiro ano de 
seu ensino pela grande guerra europeia. Apenas desmobilizado em 
1919, rei'ntegrou-se no magisterio, retomou seus estudos e iniciou suas publi- 
caqoes com um Ensaio de introdusfio a critica do R'omantismo (Napoli, 
Detken), que, partindo das intiiigoes de Herder e voltando-se ao sistenia 
critico formulado na estetica de Hegel, estuda as origens do problema 
romantico relativamente a uma teoria da arte que abrange cada mundo 
fantastico iluminado pelo sentimento e pela imaginagao. Seguiu-se o livro 
Historia da critica contempordnea (Napoli, Ricciardi), que traga o desen- 
volvimento da atividade critica italiana julgada nos varies metodos, escolas 
e orientagoes, desde quando a critica classica desembocou nas hrilhautes 
intiiigoes de Foscolo, de Gioberti, de Mazzini, precursores da critica siste- 
maticamente romantica de De Sanctis, ate Croce, que, no limiar de 
mil e novecentos, com a siua Estetica, deu a primeira tentativa organica e 
cientifica da classificagao do carater lirico e universal da intiiigao artistica 
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e a concepgao aivti-sociologica da historia da arte, Seguiram-se depois: 
Zodiaco Literario (Firenze, Vallecchi), que e uma revisao cntica da lite- 
ratura italiana de mil e oitocentos, desde Manzoni, FoscxjIo e Leqpardi ate 
D'Annunzio e a apariqao literaria anli-tradidonalista do primeiro vintenio 
de mil e novecentos, com o futurismo e com os decadentes; Novalis e 
outros ensaios de literatura tedesca, versando sobre o classicism© cn'itico 
de Goethe, sobre o romantismo novaliciano e sobre o segiundo romanti 
cismo consagrado na obra de Hebbel. 

Desde 1929, a atividade critica de Piccolo se dirigiu a amplos ensaios 
particularmente politicos, introduzidos nas obras do grande poligrafo R. 
Bonghi, qual «Os fatos meus e os meus pensamentos® (Firenze, Vallecchi) 
pela primeira vez por ele publicados; «Como caiu a Destra» (Milano, 
Treves); «Escritores liberais desde 1860» (Firenze, Sansoni) publicados, 
a pedido, o segundo do «Instituto fascista de cultura» e o terceiro da 
«Esc61a de estudos corporativos> de Pisa. Muitos outros ensaios tem 
sido publicados nas revistas «Voz» (ediqao politica), «Leonardo» (Firenze), 
«Novos Estudos» (Roma), «Nova Antologia» (Roma), «Educaqao Fascista» 
(Roma), «A Italia literaria» (Roma), «Quadrivios» (Roma, sobre G. Leo- 
pardi, Francesco de Sanctis, Massimo D'Azeglio, Giosue Carducci, Gio- 
vanni Pascoli, Benedetto Croce, Guido Manzzoni, Dostoiewski, sobre o 
pensamento e o espirito de mil e setecentos a mil e oitocentos), 

Desde 1925, o Prof. Francesco Piccolo e livre docente da lingua e 
literatura italiana na R. Universidade de Roma, na qual desenvolveu cursos 
puiblicos sobre os escritores politicos de mil e oitocentos, sobre a literatura 
medieval e sobre as obras de Dante, 

Desde 1934, e professor de literatura italiana na Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras de Sao Paulo. 



ALUNOS MATRICULADOS 

SECgAO DE FILOSOFIA 

1." ano 

1 — Herson de Faria Doria 
2 — Yoneka Nishie 

2° ano 

1 — Aquiles Archero Junior 
2 — Cecilia de Campos P. Vampre 
3 — Olga Leite Pinto 
4 — Maria Levy Kuntz 
5 — Matilde Brasiliense 
6 — Serafica Marcondes Pereira 
7 — Nelda Thais Hydee Defilippi 
8 — Rafael Grisi 
9 — Leonor Cataldi Moura 

10 — Egon Schaden 
11 — Raul de Morais 

12 — Olga D. Cataldi 
13 — Corina de Castilho 

des Cabral 
14 — Zenaide Vdalva de 

3.° ano 

1 — Adelia Dranger 
2 — Amelio Guariento 
3 — Breno Ferraz do Amaral 
4 — Decio Ferraz Alvim 
5 — Francisco Rodrigues Leite 
6 — J. B. Souza Aranha 
7 — Joao Cruz Costa 
8 — Lfvio Teixeira 
9 — Nicanor Teixeira de Miranda 

10 — Osvaldo Ferraz Alvim 
111 — Raul Ferraz de Mesquita 

e Marcon 

Araujo 

SECCAO DE FILOSOFIA E SUB-SECCAO DE CTENCIAS 
SOCIAIS E POLlTICAS 

1.® ano 
1 — Anita de Castilho e Marcon- 

des Cabral 
2 _ Cecilia Elisa de Castro Silva 
3 -- Cecilia P. de Castro Paiva 

4 — Decio de Almeida Prado 
5 — Eduardo Alcantara de Oliveira 
6 — Nair Ortiz 
7 — Paulo Borges, Teixeira 
8 — Zenith Mendes Silveira 

CIENCIAS MATBMATICAS 

1.° an o 

1 — Abraao de Morais 
2 — Cesar Higino Luiz Milani 
3 — Jan Miguel Lauand 
4 — Paulo Scares de Almeida 

2.° ano 

1 — Fernando Jose de Oliveira Es- 
corel 

2 — Joao Augusto Breves 
3 — Maria Isabel Arruda Camargo 
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4 — Nelson da Silveira Leme 
5 — Yolande Monteux 

3.° ano 
1 — Candido Lima da Silva Dias 

ClfiNCIAS 

1 — Nagib Chaib 

ClfiNCIAS 

1.° an o 
1 — Domingos Mariutti 
2 — Lais Helena de Paiva Azevedo 
3 — Flavio Aurelio Jose Pucci 
4 — Jose Alves de Melo 
5 — Emiliano Jose Fortunato Mi- 

cheletti 
6 — Lino Afonso de Lacerda Santos 
7 — Manuel Domiingues Fernandfea 
8 — Olivo DnelH Junior 
9 — Pedro Santini 

19 — Pietro Alfredo Falzoni 
11 — Rui da Cunha Pereira 

2 — Carmelo Damato 
3 — Fernando Furquim de Almeida 
4 — Francisco Antonio Lacaz Neto 
5 — Julio Rabin 
6 — Mario Sohemberg 

FlSICAS 

2 — Jose Miguel Lauand 

QUlMICAS 

12 — Vitor Wanschel 
Id — Henrique Max Gaetcke (So- 

mente Mineralogia) 
14 — Osvaldo Frugoli (Somente Mi- 

neralogia) 
15 — Rolando Humberto Barsotti (So- 

mente Mineralogia) 

2." ano 
1 — Jandira Franca 
2 — Luaiano Barzaghi 
3 — Pasquale Ernesto A. Senise 
4 — Simao Matias 

CIENCIAS NATURAIS 

1.° ano 
1 — Alcides de Matos Alves Ferreira 
2 — Antonia Amaral Campos 
3 — Armando Wohlers 
4 — Erasmo Garcia Mendes 
5 — Gilbert© Galvao 
6 — Rui Ribeiro Franco 

2." ano 
1 — Joao Batista Piovesan (1° ano 

em Mineralogia) 
2 — Lauro Pereira Travassos Filho 

1.° ano em Mineralogia) 
3 — Maria de Lourdes Canto 
4 — Michel Pedro Sawaya 
5 — Nlvea Arruda (Biologia) 

6 — Olavo M. Calazans (Zoodogia) 
7 — Rosina de Barros 

1." ano, acompanhara somente a ca- 
deira de Mineralogia 

1 — Akides Guarido 
2 — Felipe Jose de A. Franceschini 
3 — Guilherme Luiz Ribeiro 
4 — Horacio Monteiro Pinheiro 
5 — Jarbas Bela Karmann 
6 — Joao Mendes Franga 
7 — Jose Chiara 
8 — Jose Patrima da Silva 
9 — Libero Cerroti 

19 — Luiz Contrucci 
11 — Paulo Matias 
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GEOGRAFIA E HISTORIA 

1." ano 
1 — Araci Rodrigues Leite 
2 — An Franga 
3 — Ceci de Souza 
4 — Cristina Lacerda Santos 
5 — Epaphras Gongalves Ennes 
6 — Hilton Federici 
7 — Jose Moreira Sfclles 
8 — Maria Conceigao Martins Ri- 

beiro 
9 — Maria Conceigao Vicente de 

Carvalho 
10 — Nelly Moraes 
11 — Odilon Nogueira Matos 
12 — Olga Pantaleao 
13 — Renato Silveira Mendes 
14 — Renato Stempniewski 
15 — Ruth Alcantara 
16 — Rui Osorio de Freitas 

2.° ano 
1 — Alice Hiffer Cannabrava 
2 — Antonieta de Paula Sousa 
3 — Auralita de Oliveira Penteado 

4 — Aurelia Marino 
5 — Branca da Cunha Caldeira 
6 — Clarice Pupo Nogueira 
7 — Dulce Diva Leite 
8 — Bduardo de Oliveira Franga 
9 — Eunice Almeida Pinto 

10 — Jose Alves de Almeida Feo 
11 — Maria C. Teixeira Mendes 
12 — Maria de Gourdes Duarte Gon- 

galves 
13 — Maria Ferrante 
14 — Riscleta Violante Pereira 
15 — Salvio de Figueiredo 
16 — Ubaldo da Costa Leite 
17 — Valdonuiro de Padilha 

3.° ano 
1 — Afonso Antonio Rocco 
2 — Antonio de Paula Assis 
3 — Astrogildo Rodrigues Melo 
4 — Eurifpides Simoes de Paula 
5 — Joao Dias da Silveira 
6 — Jose Orlandi 
7 — Nelson Camargo 
8 — Rozendo Sampaio Garcia 

ClfiNCIAS SOCIAIS E POLlTICAS 

1." ano 
1 — Joaquim Camara Ferreira 
2 — Jose Vicente de Freitas Mar- 

condes 
3 — Julieta Guerrini 
4 — Lourival Gomes Machado 
5 — Maria Stela Guimaraes 

2." ano 
1 — Azer de Campos 
2 — Benedito F. de Albuquerque 
3 — Carlos Correia Mascaro 
4 — Elisa Sandova! Peixoto 

5 — Euclides Pinto da Rocha 
6 — Geraldo Boaventura Silva 
7 — Gioconda Mussolini 
8 — Isabel Botelho de Camargo 
9 — Jair Conti 

10 — Laura Nunes de Souza 
11 — Lavinia Costa Vilela 
12 — Luctlia Hormann 
13 — Mario de Falco 
14 — Mario Wagner Vieira da Cunha 
15 — Milton Lourengo de Oliveira 
16 — Ondina Garrido 
17 — Rita de Freitas 



18 — Serafina de Falco 3." ano 
19 _ Teiiti Suzuki 1 — Ofelia Ferraz do Amaral 

LETRAS CE 

1." ano 
1 — Cassio de Toledo Piza 
2 — Manuel Cerqueira Leite 
3 — Noedy Krahenbuhl Costa 
4 — Eilomena Turelli 
5 — Julieta Rosa 

2." ano 
1 — Ana de Alencar 

E PORTUGUfiS 

2 — Dina Gecconi 
3 — Eugenia Morais de Andrade 
4 — Maria Antonieta Casella 
5 — Maria de Lourdes P. Martins 

3.° ano 
1 — Antonio Henriques Pinto 
2 — Otacilio Silveira de Barros 
3 — Jose Barbosa Correia 

SBCCAO DE LETRAS CLASSICAS E PORTUGUfiS E LlNGUAS 
ESTRAN GEIRAS 

1." ano 
1 — Jandira de Barros Fourniol 

LlNGUAS ESTRANGEIRAS 

1.° ano 
1 — Cleomice Coutinho Serda da 

Mota (Frances e Italiano) 
2 — Guilhermima Koester do Ama- 

ral (Italiano) 
3 — Jeannette Emboaba da Costa 

(Italiano) 
4 — Zelia Melo (Frances) 

2." ano 
Ita- 1 — Dulce Ribeiro (Frances 

liano) 
2 — Ercilio Angela (Frances) 
3 — Francisca de Barros (Frances) 
4 — Iracema Rosa dos Santos (Fran- 

ces e Italiano) 
5 — Irma de Sousa Pinheiro (Ita- 

liano) 
6 — Julio Scares Dichl (Frances e 

Italiano) 

7 — Lina Pia Clarita Defilippi (Fran- 
ces e Italiano) 

8 — Lucila Medea (Italiano) 
9 — Maria Jose Ribeiro de Menezes 

(Frances e Italiano) 
10 — Maria Rosa de Sousa Pinheiro 

(Frances e Italiano) 
11 — Marina F. Briquet (Frances) 
12 — Melida Padin (Frances e Ita- 

liano) 
13 — Odulia de Sousa Gabbi (Fran- 

ces e Italiano) 
14 — Xenofonte Estrabao de Castro 

(Frances) 
15 — lolanda Leite (Frances e Ita- 

liano) 

3." ano 
1 — Ada Raia (Frances e Italiano) 
2 — Adriana Raia (Frances e Ita- 

liano) 



OUVINTES LIVRES 

SBCgAO DE FILOSOFIA 

1 — Candida do Amaral Campos 4 — Myriam S. Queiros do Amaral 
2 — Carlos S. Prado 5 — Marcelle Felioie Netter 
3 — Ester Moura de Carvalho 6 — Rubens Pedro Carneiro 

SUB-SECCAO DE CIENCIAS MATEMATICAS 

1 — Antonio de Carvalho Ag^iiar 2 — Pedro Basile 

SUB-SECCAO DE ClfiNClAS NATURAIS 

1 — Caio Prado Junior 

SUB-SECgAO DE GEOGRAFIA E HISTORIA 

1 — Clarice de E. Taunay 3 — Vitoriano Garcia da Fonseca 
2 — Mario Pacheco e Chaves 

SUB-SECCAO DE ClfiNClAS SOCIAIS E POUTICAS 

1 — Alberto Americano 6 — Maria Teresa Guimaraes 
2 — Alberto Queiros do Amaral 7 — Maria Gracia Rodrigues dos 
3 — Celia Queiros do Amaral Santos 
4 —• Elias Antonio Pacheco e Cra- 8 — Otacilio Tomanik 

ves Neto 9 — Raquel Moacir Ekstein 
5 — Heloisa Misasi 10 — Willie de Melo Peixoto Davids 

SECgAO DE 
(Letras classicas e portugues 

1 — Aida Brandao Caiubi 
2 — Ernestina Ipolito 
3 — Gila do Amaral 
4 — Guiomar de Carvalho Franco 
5 — Hclofsa Olivcira Caiubi 

LETRAS 
e Linguas extrangeiras) 

6 — Jaci N. de Oliveira Penteado 
7 — Jaqueline Zufferey 
8 — Maria Grazia Bayer 
9 — Maria Isabel de Paiva 



ALUNOS MATR1CULADOS NO COLEGTO 
UNIVERSITARIO 

1* SECQAO 

PARA A SECCAO DE FILOSOFIA 

1.' Serie: 
1 — Alfredo Guedes Lopes Junior 
2 — Osvaldo Esposito 

2.' Serie: 
1 — Euro do Vaile Nogueira 

2 — Aulo Marcondes Homem de 
Melo, Lacerda 

3 — Fanny de Oliveira 
4 — Gilda de Moraes Rocha 
5 — Jorge Freire Campello 
6 — Solidonioi de Almeida Raposo 
7 — Miguel Bucco Neto 

PARA A SUB-SECCAO DE CIJ 

1." Serie: 
1 — Junival Macedo 

PARA A SUB-SECCAO DE 

I.1 Serie; 
1 — Bruna Rossi 
2 — Edith Guimaraes Chagas 
3 — Horaeio Braun de Freitas 
4 — Luoila Gon^alves 

MCIAS SOCIAIS E POLlTICAS 

2 — Vigilato Hernani Arantes Fran- 
co Baccarat 

GEOGRAFIA E HISTORIA 

5 — Maria Edith Leme de Oli- 
veira 

2.a Serie; 
1 — Antonio de Freitas Malaman 
2 — Leoncio Cornelio Pivetta 

2.' SECCAO DO COLEG 
PARA A SUB-SECCAO DE 

l.a Serie: 

1 — Berta Lange de Morretes 
2 — Luiz de Andrade Maia 
3 — Maria Stella Castro Guimaraes 
4 — Nelson da Silva Barros 
5 — Ruth Lange de Morretes 
6 — Uhsses Mayer Franco 

IO UNIVERSITARIO 
CIENCIAS NATURAIS 

2." Serie: 
1 — Jacques Marcondes Flbmem de 

Melo Lacerda 
2 — Maria de Lourdes Sousa An- 

drade 
3 — Osvaldo Mazzi 
4 — Ricardo Arruda 
5 — Romeu Romanelli Filho 
6 — Rubens Pedro Carneiro 
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3.° SECQAO DO COLfiGIO UNIVERSITARIO 

PARA A SUB-SECCAO DE CIENCIAS FISICAS 

1.' Serie: 2.' Serie: 
1 — Osvaldo Laurindo 1 — Moacir Santos de Campos 
2 — Paulo Roubaud 

PARA A SUB-SECCAO DE 

l.a Serie; 
1 — Antonio Rafael Machado 
2 — Herman Zion 
3 —■ Herval Augusto Vilas Boas 
4 — Jacira da Silva Godoi 

ClfiNCI AS MAT EM ATI CAS 

5 — Maria Carmelita Leme de Oli- 
veira 

2." Serie: 
1 — Annunciata Centola 
2 — Pio Avelino da Rocha 

SUB-SECCAO DE 

1." Serie: 
1 — Celio Doraldo Silva 
2 — Paulo Rupolo 
3 — Heitor Gutierrez 
4 — Lisanidro Bartholo 
5 — Leao Tiker 
6 — Blanka Wertheim 
7 — Salomao Waitzberg 
8 — Gualter Nunes Filho 
9 — Tiberio Castellini 

10 — Rosa Kerzer 
11 — Walter Rothschild 
12 Duse de Moura Rangel 
13 — Maria Elisa Wohlers 
14 — Frederico Luiz Caspari 

IBNCIAS QUl MICAS 

15 — Alice Ateyeh 
16 — Otto Hennings 
17 — lolanda Tavares 

2.' Serie: 
1 — Jose de Andrade Filho 
2 — Gallia Solodovnikoff Krako- 

vetzky 
3 — Hercules Vieira Campos 
4 — Hugo Pregnolatto 
5 — Ricardo Nogueira de Lima 
6 — Jose Dias de Araujo 
7 — Francisco Matos Mazzei 
8 — Francisco Antonio Berti 
9 — Irene Ferreira 

5." SECQAO DO COLEGIO UNIVERSITARIO 
PARA AS SECCOES DE LETRAS CLASSICAS E DE LlNGUAS 

ESTRANGEIRAS 
Serie: 1." Serie: 

1 — Pedro Bandecchi 
2 — Jose dos Reis da Silva Pereira 
3 — Gemma Raia 

2." 
1 — Celso Foot Guimaraes 
2 — Vitoriano Garcia da Fonseca 
3 — Luci de Sousa 
4 — Bernardo Yuquelson 
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CATEDRA DE LITERATURA LUSO - BRASILEIRA (Prof. 
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—1 O pessoal  
— O ensino  
— Coloquio Quimico  
— Excursoes cientificas  
— A biblioteca de consulta  
— O museu . . . ;  
— Aparelhos e produtos qtumicos adquiridos 
— Publicaqoes  
— Pesquisa cientifica  

b) Atividades do Seminario Matematico e Fisico 
c) Jornal de Matematica  

VI — Criaijao dos «Boletins»  
VII — Conferencias publicas   . 

VIII — Colegio Universitario  
IX —1 Sessao camoniana:  

Discurso do Prof. Dr. A. de Almeida Prado . 
«0 Sonho de D Manuel* (Prof. Rebelo Gonqalves) 
Outras comemoragoes  
«0 lirismo nos Lusiadas» (Prof. Otoniel Mota) . 

X — Sessao didatica da Congregaqao  
Ata da sessao . . ;  
Pianos de reformas de ensino (Prof. Fantappie e Assistente 

Ernesto Luiz de Oliveira Junior): . 
Projeto de reforma dos estatutos da Faculdade 

Projeto de reforma do ensino secundario . 
Consideraqoes sobre a reforma do ensino secundario (Prof 

Pierre Hourcade)  
XI — Relaqoes com o Conselho Universitario . 

A) — Piano de modificaqoes ao regulamento: 
Exposiqao de motivos  
a) — Sub-secqao de Ciencias Naturais 
b) — Aplicaqao da lei federal que concede ao aluno 

a possibilidade de cursar uma determinada 
disciplina, isoladamente 

c) — De&dobramento da catedra de Literatura 
Luso-brasileira  

d) — Emendas e aditjivos ao regulamento 
e) — Anexos \  

Prog.amas para os alunos de Ciencias Naturais 
Quimica (Prof. H. Hauptamam). 
Fiska (Prof. A. Soares Romeo) 

89 
91 
91 
91 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
96 
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Matematica (Dr. Omar Catunda) .... 158 
Parecer do Conselho   . 160 

B) — Bolsas de estudo e comissionamento ...... 1-61 
Parecer   152 

C) — Concessao corKticional de matriculas  163 
Parecer  164 

D) — Representagao ao Conselho atinente a maneira de 
admissao dos primeiros alunos a SecQao de letras 
de Colegio Universitario  164 
Solugao aprovada   . 166 

E) — Validagao de cursos identkos professados em outro 
Instituto Universitario  167 
Resolugao do Conselho  167 

F) — Limi'tagao de matriculas  167 
Aprovagao do Conselho    168 

G) — Distrihiiigao das materias do concurso de selegao 
para o Colegio Universitario  168 
Aprovagao do Conselho  169 

H) — Sabre a execugao do concurso seletivo entre os 
alunos provenientes do Colegio Universitario, dos 
cursos complementares e de outros  169 
Parecer  171 

XII — Legitimagao de matriculas condicionais  171 
Decisao do Conselho Nacional de Educaqao  1/5 

XIII — Fundagao do «Gremio» dos alunos da Faculdade e apare- 
cimento da revista «Filosofia, Cienoias e Letras* . . 178 

O «Gremio»  179 
— Atividades em 1936:  179 
— As finalidades  179 
— A Revista    180 
— Campanha de vulgarizagao universitan'a  181 
— Conferencias  182 
— Vtsitas de estudo  182 
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— Esportes.     . 182 
— Filmoteca   . 182 
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XIV — Encerramento do ano letivo  184 
XV — Sessao solene para outorga de diplomas a primeira turma 

de licenciados  184 
— Discurso do Diretor (Prof. A. de Almeida Prado) . . 184 

v / 
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— - Mensagem dos licenoiados  
— Os licenciados  

. — Discurso do orador da turma (licenciado Sr. Joao 
Cruz Costa)  

— Oragao do paran.info da turma (Dr. Julio de Mesquita 
Filho):  

— Uma anomalia  
— O complexo brasileiro  
— Os dirigentes  
— O ensino superior  
— O ensino secundario   . 
— S. Paulo e a Revolugao  
—' A missao da Universiidade  
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Palavras do Reitor da Universidade (Prof. Dr. Reynaldo 

Porchat)  

PROGRAMAS 

Secgao de Filosoffa 

Filosofia Geral e Psicologia  
Sociologia (1." Cadeira)  
Sociologia (2.* Cadeira)  

Secgao de Ciencias 
I-II — Sub-secgoes de Ciencias Matematicas e Ciencjas Fisicas: 

Geometria Analitica e Projetiva  
Analise Matematica   .... 
Ffsica  
Atecanica Racional, precedida de Calculo Vectorial .... 
Fisica teorica (3.° ano)  

Ill — Sub-secgdo de Ciencias Quimicas: 
Mineralogia   
Geometria .Analitica e Analise Matematica ....... 
Fisica Geral e Experimental  
Quimica  

TV — Sub-secgao de Ciencias Naturais; 
Fisica Geral e Experimental  
Quimica Organica e Biologica  
Biologia Geral  
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Literatura e Filologia Greco-Latina  283 
Literatura Luso-Brasileira  289 
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Prof. Luigi Galvani   301 
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Matriculados  309 
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