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APRESENTAQAO 

Cumprindo determinagdes do Exmo. Sr. Diretor, Professor Dou- 
tor Euripedes Simdes de Paula, a SECQAO DE PUBLICAQOES 
tern a satisfagao de apresentar o Anuario da Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo, relativo ao periodo 
compreendido entre os anos de 1939 a 1949. 

Este Anuario e muito mais incompleto do que os puhlicados 
anteriormente pela SECQAO DE PUBLICAQOES (references aos 
anos de 1950 e 1951), pela simples razao de que e um Anuario 
retrospectivo. Ele ahrange mais de um decenio {1939-1949) e so /of 
compilado agora. Assim, muitos dados estao incompletos e alguns nao 
foram mais encontrados; dai as falhas que desde ja reconhecemos. 
Os nossos Arquivos so tiveram uma boa organizagao a partir de 
1946, quando diversas secgdes administrativas da Faculdade foram 
reorganizadas. Portanto, desde ja, nos desculpamos perante os nos- 
sos possiveis leitores pelas imperfeigdes que, sem duvida, encon- 
trarao. Enfim, foi esse o trabalho que pudemos apresentar, depois 
de muito tempo de buscas e elaboragdes. Que nos perdoem os 
defeitos e ressaltem a nossa boa vontade. 

Finalizando, a SECCAO DE PUBLICAQOES sente-se no de- 
ver de testemunhar muitos agradecimentos ao Senhor Diretor, 
sem cujo apdio, compreensao e colaboragao, jamais teria sido pos- 
sivel este trabalho; aos Senhores Professdres, Assistentes e Auxilia- 
res de Ensino, pelas informagdes prestadas para a parte mais im- 
portante do Anuario — as atividades das Cadeiras e Departamen- 
toS — na qual vao transcritos os relatdrios enviados; por fim, a 

tddas as Secgdes Administrativas da Faculdade que facilitaram a 
coleta de dados indispensaveis a elaboragao deste Anuario. 
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RESUMO HIST6RICO 

Criada pelo decreto n.0 6.283, de 25 de Janeiro de 1934, como parte 
integrante da Universidade de Sao Paulo, a Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras teve o seu primeiro regulamento aprovado pelo de- 
creto n.0 7.069, de 6 de abril de 1935. Nos termos desse regulamento, 
elabcrado, alias, de acordo com os estatutos da Universidade aprova- 
dos pelos decretos n.0s 6.533, de 4 de julho de 1934 do Governo do 
Estado, e n.0 39, de 3 de setembro do mesmo ano, do Governo Federal, 
compreendia ela tres secedes: Filosofia, Ciencias e Letras, dividindo-se es- 
tas duas ultimas nas seguintes sub-seccdes: Ciencias Matematica?, Cien- 
cias Fisicas, Ciencias Quimicas, Ciencias Naturais, Gecgrafia e Histdria, 
Ciencias Sociais e Politicas, Letras Classicas e Portugues e Linguas 
Estrangeiras. 

Ja ao iniciar-se o ano letivo de 1935, todos os cursos previstcs pelo 
decreto 7.069 comecaram a funcionar regularmente. com excecao do 
de Linguas Estrangeiras que, prevendo a existencia das Cadeiras de 
Linguas e Literatures Francesa, Italiana, Espanhola, Inglesa e Alema, teve 
em funcionamento apenas as duas primeiras, iniciando as outras as suas 
atividades sdmente em 1940. 

A nova Faculdade foi criada com as seguintes finalidades, que ate 
agora conserve: 

a) preparar trabalhadores intelectuais para o exercicio de altas 
atividades culturais de ordem desinteressada ou tecnica: 

b) preparar candidates ao magisterio do ensino secundario, 
normal e superior; 

c) realizar pesquisas ncs varies dominios da cultura que cons- 
tituem o objeto do seu ensino. 

* 

Sendo a primeira a funcionar no Brasil como institute oficial de 
alta cultura (1), de carater nao profissional, o ante-projeto de sua estru- 
turacao exigiu dos seus idealizadores longos e minuciosos estudos e rece- 
beu, de notaveis cientistas e educadores, sugestoes tendentes a situa-la no 
mesmo piano das celebres instituicoes congeneres do estrangeiro. 

Fugindo sistematicamente a improvisagao e a rotina, os Governos 
sucessivos puderam dar a nova Faculdade orientacao absolutamente 
original, de inteiro acordo com os anseios dos estudiosos e pesquisado- 
res, garantindo-lhes a sempre necessaria independencia para enfrentar 
todos os problemas filosoficos, cientificos e literarios sem ideias pre- 
concebidas e sem preocupacoes de ordem material. Alem disio, nume- 
rosas catedras foram incluidas no quadro amplo de seus cursos com a 
unica preocupa^ao de dar aos jovens estudantes possibilidades de des- 

(1). — A primeira Faculdade de Filosofia regularmente organizada foi a Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras "Scdes Sapientiae", fundada em 1933. 
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vendar setores interessantissimos dos conhecimentos humanos^ inteira- 
mente esquecidos ate entao no Brasil. 

Fixadas as suas diretrizes principals pelo decreto citado e contando 
com a indispensavel colaboragao de grandes professores estrangeiros e 
nacionais, iniciou a Faculdade as suas atividades aos 11 de margo de 
1934, sob a direcao do saudoso Prof. Theodoro Ramos. Dessa data 
historica ate hoje, embora varias reformas de fundo didatico se tenham 
imposto para atender as necessidades de seu proprio desenvolvimento e 
para ajusta-la as exigencias da legislagao federal, continua a Faculdade, 
fiel a sua orientacao inicial, a trabalhar e a produzir intensamente com 
o justo orgulho de saber que o seu renome ja ultrapassou as fronteiras 
nacionais e com a alegria de verificar que a sua organizagao estimulou 
e propiciou a criagao de varias outras Faculdades, que tantos services 
prestam aos mogos de muitos Estados do Brasil. 

A relagao dos professores estrangeiros e nacionais que colaboraram 
e colaboram com a Faculdade na divulgagao da alta cultura; a relagao 
dos boletins publicados ate este momento pelas diversas Catedras: a 
influencia evidente da Faculdade no levantamento do nivel do ensino 
secundario e do publico em geral, gragas a agao dos seus licenciados e 
dos cursos de extensao universitaria; o reconhecimento, por parte do 
Governo Federal, dos valiosos servigos prestados ao pais durante a ul- 
tima guerra, outorgando a Faculdade a Cruz de Merito Naval; a con- 
cessao de numerosas bolsas de estudos a seus alunos e professores por 
instituigoes e Governos estrangeiros e a presenga de muitos de seus re- 
presentantes em congressos cientificos internacionais, sao alguns traces 
honrosos de sua vida, curta ainda, a provar, insofismavelmente que e 
util e proficua a sua orientagao no campo do ensino universitario. 

* 

Pouco.depois de publicado o decreto de sua fundagao e organi- 
zagao, incumbiu o Governo do Estado o seu primeiro diretor, Prof. 
Theodoro Ramos, de importantissima missao cultural, qual seja a de con- 
tratar para as diversas cadeiras da nova instituigao eminentes professo- 
res, algumas das maiores notabilidades nos diversos ramos do ensino 
Da Franga vieram os Profs. Emile Coornaert, Arbousse-Bastide Robert 
Garric, Deffontaines, Berveiller e Etienne Borne; da Italia, os Profs. 
Fantappie, Piccolo, Onorato e Wataghin; da Alemanha, os Profs. Bves- 
lau, Rheinboldt, Hauptmann e Rawitscher. Todos esses professores, lo- 
go chegados a Sao Paulo, iniciaram suas atividades, constituindo verda- 
deira renovagao intelectual as sessoes de estudos e conferencias e os 
cursos de extensao universitaria que realizaram na recem-fundada Fa- 
culdade e em outras instituigoes de nossa Capital. Alem dos professores 
integrantes dessa primeira missao europeia, muitos dos quair radicaram- 
se entre nos, permanecendo ate hoje a frente das Catedras para as quais 
foram, convidados, emprestando-lhes o brilho de sua cultura e inteli- 
gencia, foram contratados naquele mesmo ano de 1934 os seguintes pro- 
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fessores nacionais: Andre Dreyfus, para a Cadeira de Biologia; L iiz 
Cintra do Prado, para a de Fisica, correspondente ao curso de Ciencias 
Naturais e Plmio Ayrosa, para a de Etnografia Brasileira e Lingua Tupi 
Guarani. 

Iniciaram-se os cursos ainda em 1934, funcionando, contudo. ap^nas 
algumas seccoes: as de Filosofia, Ciencias Sociais e Politicas, JVlatema- 
tica, Geografia e Historia e Letras. A nao ser a secgao de Matematica, l 
que funcionou na Escola Politecnica, todas as demais funcionaram no 
edificio da Faculdade de l\4edicina. Encjuanto isto, completavam-se as 
instalagoes destinadas as demais secgoes, isto e, as de Ciencias Naturais, 
Quimica e Fisica, de maneira a poder, ja no ano seguinte, apresentar a 
Faculdade todos os seus cursos em pleno funcionamemo. 

Em 1935 contou a Faculdade com a colabora^ao de novos profes- 
sores, ou para os novos cursos que nesse ano comegaram a funcionar, ou 
em substituigao a outros professores da primeira turma que, em virtude 
de seus compromissos na Europa, nao puderam permanecer por mais 
tempo a frente de suas Catedras. Assim, passou a Faculdade a . ontar 
uom a colaboragao dos Profs. Monbeig, Braudel, Hourcade, Levi-Strauss. 
Rel elo Gongalves, Edgard Gotsch e Afonso de Taunav e. no ano se- 
guinte, em 1936, ao completar-se a crganizagao da Faculdade com o 
funcionamento do 3.° ano, dos Profs. Albanese, Galvam, Perroux, Va- 
norden Shaw, Otoniel Mota, Sampaio Doria e Ernest Marcus, este em 
substituigao ao eminente Prof- Breslau, falecido no ano anteuor. Muitcs 
destes professores foram, por sua vez, substituidos po iteriormente j or 
outros nomes ilustres nos dominios de sua especialidade brasileiros e es- 
trangeiros, decorrendo deste intercambio com os paises do Velho Mundo 
e com rs Estados Unidos os resultados mais salutares, de maneira que, 
ate hoje, julga a Faculdade de toda a conveniencia nao prescindir des- 
ta colaboracao escrangeira, como o atestam eminentes mestres que, ain- 
da agora, como professores regulares ou como professores visitantes tra- 
zem as luzes de sua cultura e de sua experiencia aos diversos setores de 
estudos da Faculdade. 

Apos os tres primeiros anos de funcionamento, teve a Faculdade a 
satisfagao de ver diplomada a sua primeira turma, composta de 26 li- 
cenciados, assim distribuides peks diforentes secgoes: Filosofia, 10; 
Ciencias Matematicas, 5; Ciencias Fisicas, 1; Geografia e Historia, 7; 
Ciencias Sociais e Politicas, 1; Letras Classicas, 2. 

Desde entao, nesse periodo de quinze anos de sua existencia, tern 
visto a Faculdade cada vez mais firme a sua reputagao e o renome que 
alcangou projetar-se alem das fronteiras do pais. Catorze turmas, num 
total de cerca de cois mil graduados — muitos dos quais ocupando hoje 
cargos de projegao no magisterio oficial e particular e em funcoes tec- 
nicas de alta responsabilidade na industria e em institutes tecnicos e 
cientificos de relevante importancia — atestam, mais do que qualquer ou- 
tra coisa, a influencia que, atraves de seus cursos esta exercendo a Fa- 
culdade na vida de Sao Paulo e do Brasil. 

Das suas verdadeiras finalidades tem-se compenetrado todos aque- 
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les que, chamados a dirigi-la pelo Governo do Estado, dedicaram-lhe os 
melhores de seus esforgos, quase sempre com sacrificio de suas ativida- 
des profissionais ou cientificas, desde o saudoso Theodore Ramos (1934), 
espirito do mais a)to valor tao prematuramente roubado a vida, e atra- 
ves de todas as administragoes que se tern sucedido e cujos titulares 
convem sejam aqui lembrados: os Professores Antonio de Almeira Pra- 
do (1935-1937), Ernesto de Souza Campos (1937-1938), Alexandre 
Correa (1938-1939), Alfredo Ellis Junior (1939-1941), Luiz de Anhaia 
Melo (1941), Fernando de Azevedo (1941-1943), Andre Dreyfus (1943- 
1947), e desde junho de 1947, a direcao da Faculdade esteve entregue 
ao Prof. Astrogildo Rodrigues de Melo, o primeiro diretor licenciado 
pela propria Faculdade. 

* 

A criacao dos Cursos de Did at ica e de Pedagogia. 

Com c objetivo de ministrar a formacao, pedagogica em nivel uni- 
versitario, o decreto n.0 6.583, de 25 de janeiro de 1934, incorporou a 
Universidade os cursos superiores do Institute de Educacao, em que se 
transformara, apos uma serie de reformas, a velha e tradicional Escola 
Normal da Praca da Republica. Eram os seguintes os cursos engloba- 
dos na organizacao universitaria: a Escola de Professores, criada pela 
reforma Fernando de Azevedo de 1933, o Curso de Aperfeicoamento do 
Professor Primario, o Curso de Administradores Escolares, aos quais foi 
acrescentado mais um: o Curso de Formagao Pedagogica do Professor 
Secundario, destinado exclusivamente a formacao didatica dos licen- 
ciandos da Faculdade de Filosofia. 

Assim, nos anos de 1936, 1937 e no primeiro semestre de 1938, foi 
das mais intensas a colaboragao entre a Faculdade e o Institute de Edu- 
cagao, onde os licenciandos, simultaneamente com o ultimo ano de curso 
da Faculdade, freqiientavam as aulas que Ihes dariam o diploma de 
professor secundario. As cadeiras constantes do curnculo do Instituto 
de Educagao e destinadas a formacao de professores secundarios eram 
as seguintes: Biologia Educacional, Psicologia Educacional, Sociologia 
Educacional, Historia e Filosofia da Educagao, Educacao Comparada e 
Metcdologia do Ensino Secundario. 

Em 1938, o Governo do Estado, "considerando que a preparagao do 
magisteno secundario e um dos objetivos da Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras", deliberou, pelo decreto 9.268-A, de 25 de junho, ex- 
tinguir o Instituto de Educagao e atribuir a Faculdade de Filosofia a 
fcrmagao pedagogica em nivel universitario, criando, assim, a Secgao de 
Educagao que funcionou ate a reforma federal de 1940. O mesmo dis- 
positive legal determinou a transferencia para a Faculdade de Filosofia 
dos professores efetivos do extinto Instituto de Educagao, bem como a 
de muitos de seus assistentes. Passou, pois, a Faculdade de Filosofia 
a contar, no segundo semestre de 1938, com a colaboragao dos Profes- 
sores Antonio de Almeida Junior (Biologia Educacional), Noemy da 
Silveira Rudolfer (Psicologia Educacional), Fernando de Azevedo (So- 
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ciologia Educacional, transformada depois em segunda cadeira de So- 
ciologia), Roldao Lopes de Barros (Historia e Filosofia da Educagao), 
e Milton da Silva Rodrigues (Estatistica e Educagao Comparada) . A 
Cadeira de Metodologia do Ensino Secundario nao chegou a ser pro- 
vida em carater etetivo no Institute de Educagao, tendo sido, em 1936 
e 1937, regida peio Prof. Paul Arbousse Bastide e, em 1938, interina- 
mente pelo Prof. Ramiro de Almeida, ate que, por transferencia de ca- 
deira afim (Metodologia do Ensino Primario), foi provida efetivamente 
pelo Prof. Onofre de Arruda Penteado Junior. A Cadeira de Biologia 
Educacional foi extinta com a nomeagao do respective titular para ca- 
tedratico de Medicina Legal da Faculdade de Direito, passando seus 
cursos a serem ministrados pela Cadeira de Biologia Geral, ja nessa epo- 
ca provida efetivamente pelo Prof. Andre Dreyfus. 

Criada, assim, a Seccao de Educagao, nos termos do decreto esta- 
dual n.0 9.268-A, de 25 de junho de 1938, destinou-se ela contudo ini- 
cialmente apenas a formagao pedagogica que os licenciandos vinham fa- 
zendo antes no Institute de Educacao. Ao terminar o ano letivo de 
1938, puderam os licenciados receber, pela primeira vez, o diploma de 
"professor secundario'1 expedido pela propria Faculdade de Filosofia. 
So em 1940 comegou a funcionar regularmente o Curso de Pedagogia, 
adaptado ja ao novo padrao federal. Desta maneira, em 1942, diploma- 
ram-se os primeircs licenciados em Pedagogia. 

* 

A adaptacao ao padrao federal. 

A Faculdade de Filosofia Ciencias e Letras da Universidade de Sao 
Paulo, como ja dissemos, foi o primeiro estabelecimento oficial a fun- 
cionar no pais. Em 1936 foi criada no Rio de Janeiro a Universidade 
do Distrito Federal e, com ela, a segunda Faculdade de Filosofia oficial 
do Brasil. Teve, por6m, vida efemera, desaparecendo em 1938. Em- 
bora prevista desde a reforma Francisco de Campos, de 1931, so em 
1939 foi que o Governo Federal instituiu a sua primeira Faculdade de 
Filosofia, estabelecendo, ao mesmo tempo, o padrao oficial para a or- 
ganizagao das escolas destinadas a formagao do magisterio second ino. 
Criada a Faculdade Nacional de Filosofia pelo decreto 1.190, de 4 de 
abril daquele ano, a ela tiveram de adaptar-se todas as outras Faculda- 
des de Filosofia do pais e, com elas, a da Universidade de Sao Paulo. 

Dentro do padrao estabelecido pelo citado decreto, diversas modi- 
ficagoes foram feitas na organizagao da Faculdade. As secqoes de Filo- 
sofia, Ciencias e Letras foi acrescentada a de Pedagogia. As sec^oes d > 
Ciencias e Letras passaram a dividir-se nos seguintes cursos: Matema- 
tica, Fisica, Quimica, Historia Natural, Geografia e Historia, Ciencias 
Sociais, Letras Classicas, Letras Neolatinas, Letras Anglo-germanicas. 
Manteve-se a duragao de 3 anos para os cursos, porem, reservou-se um 
ano especialmente para a formagao pedagogica, num total, portanto, de 
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quatro anos. Estabeleceu-se a distingao entre bacharel e licenciado, 
destinando-se este titulo apenas para aqueles que realizassem o Curso 
de Didatica e aquele para os que apenas fizessem o curso fundamental 
de tres anos. 

Diversas cadeiras e disciplinas, algumas ja previstas no primitive re- 
gulamento, foram criadas com o novo regime: Politica, Critica dos Princi- 
pios e Complementos de Matematica, Geometria Superior, Fisica Teorica 
e Matematica, Fisica Superior, Geografia do Brasil, Filologia Romanica, 
Linguas e Literaturas Espanhola, Inglesa e Alema. Outras cadeiras fo- 
ram desdobradas, como as de Geografia (Fisica e Humana) e de Histo- 
ria da Civiliza^ao (Antiga e Medieval e Moderna e Contemporanea), 
Geologia e Mineralogia. Na secgao de Pedagogia, a Cadeira de Estatis- 
tica, que na primitiva organizagao estava aliada a Educagao Compa- 
rada, passou a constituir uma Cadeira isolada, criando-se a de Admi- 
nistragao Escolar e Educagao Comparada, 

Tambem a distribuigao das materias por cursos foi alterada, o que 
levou a Diretoria da Faculdade a determinar que a adaptagao dos cur- 
sos ao padrao federal se fizesse progressivamente a partir de 1940. 
Desta maneira, os alunos que em 1940 estavam matriculados nos 2.° e 
3.° anos tiveram direito de concluir o curso pelo regime estabelecido 
pelo decreto 7.069. 

Diante da organizacao instituida pelo decreto federal 1.190, sur- 
giu a necessidade da elaboracao de um novo regulamento para a Fa- 
culdade. Primeiramente foi baixado novo regulamento pelo decreto 
n.0 12.038 de 1 de julho de 1941, que foi posteriormente revogado pelo 
decreto 12-511 de 21 de Janeiro de 1942. Este ultimo decreto deu a 
Faculdade de Filosofia uma organizagao bem mais ampla que a esta- 
belecida pelo primitive regulamento e que e, salvo ligeiras modificagoes, 
a que ainda possui este Institute Universitario. 

Organizagao dos cursos, de acordo com o decreto nP 12.511. 

Assim ficaram constituidos os cursos da Faculdade pelo decreto 
12.511. 

I. - SECCAO DE FILOSOFIA. 

Curso de Filosofia. 

1.° ano. 

Introdu^ao a Filosofia. 
Psicologia. 
Logica. 
Historia da Filosofia. 

2.° ano. 

Psicologia. 
Sociologia. 
Historia da Filosofia. 
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3.° ano. 

Psicologia. 
fitica. 
Estetica. 
Filosofia Geral. 

II. - SECgAO DE ClfiNCIAS. 

1. Curso de Matematica. 

1.° ano. 

Analise Matematica. 
Geometria Analitica e Projetiva. 
Fisica Geral e Experimental. 
Calculo Vetorial. 

2.° ano. 

Analise Matematica. 
Geometria Descritiva e Complementos de Geometria. 
Mecanica Racional. 
Fisica Geral e Experimental. 
Critica dos Principios de Matematica. 

3.° ano. 

Analise Superior. 
Geometria Superior. 
Fisica Matematica. 
Mecanica Celeste. 
Critica dos Principios. 

2. Curso de Fisica. 

1.° ano. 

Analise Matematica. 
Geometria Analitica e Projetiva. 
Fisica Geral e Experimental. 
Calculo Vetorial. 

2.° ano. 

Analise Matematica. 
Geometria Descritiva e Complementos de Geometria. 
Mecanica Racional. 
Fisica Geral e Experimental. 

3.° ano. 

Analise Superior. 
Fisica Superior. 
Fisica Matematica. 
Fisica Teorica. 
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3. Curso de Quimica. 

1.° ano. 

Complementos de Matematica. 
Fisica Geral e Experimental. 
Quimica Geral e Inorganica. 
Quimica Analitica Qualitativa. 

2.° ano. 

Fisico-Quimica. 
Quimica Organica. 
Quimica Analitica Quantitativa. 

3.° ano. 

Quimica Superior. 
Quimica Biologica. 
Mineralogia. 

4. Curso de Historia Natural. 

1.° ano. 

Biologia Geral. 
Zoologia. 
Botanica. 
Mineralogia. 

2.° ano. 

Biologia Geral. 
Zoologia. 
Botanica. 
Pe'rografia. 

3.° ano. 

Fisiologia Geral e Animal. 
Botanica. 
Geologia. 
Paleontologia. 

5. Curso de Geografia e Historia. 

1.° ano. 

Geografia Fisica. 
Geografia Humana. 
Antropologia. 
Historia da Civilizacao Antiga e Medieval, 
Elementos de Geologia. 

2.° ano. 

Geografia Fisica. 
Geografia Humana. 
Historia da Civilizagao Moderna. 
Historia da Civilizagao Brasileira. 
Etnografia. 
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3.° ano. 

Geografia do Brasil. 
Historia da Civilizayao Contemporanea. 
Histdria da Civilizayao Brasileira. 
Historia da Civilizagao Americana. 
Etnografia do Brasil e Lingua Tupi-Guarani. 

6. Curso de Cicncias Sociais. 

1.° ano. 

Complementos de Matematica. 
Sociologia. 
Economia Politica. 
Historia da Filosofia, 

2.° ano. 

Es'atistica Geral. 
Sociologia. 
Economia Politica. 
Etica. 
Antropologia. 

3.° ano. 

Sociologia. 
Histdr.ia das Doutrinas Econdmicas. 
Politica. 
Etnografia. 
Estatistica Aplicada. 

III. - SECCAO DE LETRAS. 

1. Curso de Letras Classicas. 

1.0 ano. 

Lingua Latina. 
Lingua Grega. 
Filologia e Lingua Portuguesa. 
Literatura Portuguesa. 
Literatura Brasileira. 
Historia da Antiguidade Greco-Romana. 

2.° ano. 

Lingua Latina. 
Lingua Gnga. 
Filologia e Lingua Portuguesa. 
Literatura Latina. 
Literatuiu Grega. 



3,° ano. 

Lingua Latina. 
Lingua Grega. 
Filologia e Lingua Portuguesa. 
Literatura Grega. 
Literatura Latina. 
Filologia Romanica. 

r 
2. Curso de Letras Neolatinas. 

1." ano. 

Lingua Latina. 
Lingua e Literatura Francesa. 
Lingua e Literatura Italiana. 
Lingua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-Americana 
Filologia e Lingua Portuguesa. 

2.° ano. 

Lingua Latina. 
Filologia e Lingua Portuguesa. 
Lingua e Literatura Francesa. 
Lingua e Literatura Italiana. 
Lingua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-Americana 

3.° ano. 

Filologia Romanica. 
Filologia e Lingua Portuguesa. 
Literatura Portuguesa e Brasihira. 
Lingua e Literatura Francesa. 
Lingua e Literatura Italiana. 
Lingua Espanhola e Literatura Espanhola e Flispano-Americana. 

3. Curso de Letras Anglo-Germanicas. 

1.° ano. 

Lingua Latina. 
Filologia e Lingua Portuguesa. 
Lingua Inglesa e Literatura Inglesa e Anglo-Americana. 
Lingua e Literatura Alema. 

2." ano. 

Lingua Latina. 
Filologia e Lingua Portuguesa. 
Lingua Inglesa e Literatura Inglesa e Anglo-Americana. 
Lingua e Literatura Alema. 

3.° ano. 

Lingua Portuguesa. 
Lingua Inglesa e Literatura Inglesa e Anglo-Americana. 
Lingua e Literatura Alema. 



21 — 

IV. - PEDAGOGIA. 

1. Curso tie Pedagogia. 

1.° ano, 

Complementos tie Matematica. 
Historia da Filosofia. 
Sociologia. 
Fundamentos Biologicos da Educagao. 
Psicologia Educacional. 

2.° ano. 

Estatistica Educacional. 
Historia da Educagao. 
Fundamentos Sociologicos da Educagao. 
Psicologia Educacional. 
Administragao Escolar. 
Higiene Escolar. 

3.° ano. 

Historia da Educagao. 
Psicologia Educacional. 
Administragao Escolar. 
Educagao Comparada. 
Filosofia da Educagao. 

CURSO DE D1DATICA (2). 

Didatica Geral. 
Didatica Especial. 
Psicologia Educacional. 
Administragao Escolar e Educa^ao Comparada. 
Fundamentos Biologicos da Educagao. 
Fundamentos Sociologicos da Educayao (2). 

* 

A reforma de 1946. 

Em 1046, pelo decreto federal n.0 9.092, passou a Faculdade por 
nova modificagao em seus cursos, no sentido de adapta-la mais conve- 
nientemente aos interesses do ensino e da pesquisa cientifica, sendo-lhe 
acrescentado em todos os seus cursos mais um ano de carater obriga- 
torio e criados os cursos de especializacao que vieram permitir aos ba- 
chareis e licenciados um contacto maior com a Faculdade, em cursos 
de natureza optativa, feitos apos a conclusao dos cursos normals. Alem 
disso, diversas alteragoes do curriculo escolar foram feitas, devidamente 

(2). — Aos candidatos ao Curso dc Didatica era exigido o diploma de Bacharel obtido nas 
tres series dos diversos cursos da Faculdade. Aos que terminassem o Curso de Dida- 
tica era fomecido o diploma de Licenciado no Curso em que o candidato se bacharelara. 
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autorizadas pela Congregagaio e pelo Conselho Universitario, como se 
podera ver mais adiante. 

Conseqiientemente, as Cursos Ordinarios da Faculdade passarara 
a ser ministrados com a seguinte seriagao: 

A. - OS TRES PRIMEIROS ANOS. 

Curso de Filosofia. 

1.c ano. 

Introdu^ao a Filosofia. 
Psicologia. 
Logica. 
Historia da Filosofia. 

2.° ano. 

Psicologia. 
Sociologia. 
Historia da Filosofia. 

3.° ano. 

Psicologia. 
Etica. 
Estetica. 
Filosofia Geral. 

Curso de Matematica. 

1.° ano. 

Analise Matematica. 
Geometria Analitica e Projetiva. 
Fisica Geral e Experimental. 
Calculo Vetorial. 
Complementos de Matematica. 

2.° ano. 

Analise Matematica. 
Geometria Descritiva, Analitica e Projetiva. 
Mecanica Racional. 
Fisica Geral e Experimental. 
Critica dos Principios e Complementos de Matematica- 
Complementos de Geometria. 

3.° ano. 

Analise Superior. 
Geometria Superior. 
Fisica Matematica. 
Mecanica Celeste. 
Critica dos Principios. 
Algebra (Topologia Plana). 
Analise Matematica. 
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Curso tie Fisica. 

1.° ano. 

Analise Matematica. 
Geometria Analitica e Projetiva. 
Fisica Geral e Experimental. 
Calculo Vetorial. 

2.° ano. 

Analise Matematica. 
Geometria D scritiva e Complementos tie Geometria. 
Mecanica Racional. 
Fisica Geral e Experimental. 

3." ano. 

Fisica Superior. 
Fisica Teorica. 
Analise Matematica. 
Mecanica Analitica, 
Fisica Matematica. 

Curso c1c Quimica. 

1.° ano. 

Complementos de Matematica. 
Fisica Geral e Experimental. 
Quimica Geral e Inorganica. 
Quimica Analitica Qualitativa. 

o o ano. 

Fisico-Quimica. 
Quimica Organica. 
Quimica Analitica Quantitativa. 

3.° ano. 

Quimica Superior. 
Quimica Biologica. 
Mineralogia. 

Curso de Histdria Natural. 

1.° ano. 

Biologia Geral. 
Zoologia. 
Botanica. 
Mineralogia. 
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2.° ano. 

Biologia Geral. 
Zoologia, 
Botanica. 
Petrografia. 
Fisiologia Geral e Animal. 

3.° ano. 

Fisiologia Geral e Animal. 
Botanica (Fisiologia Vegetal). 
Geologia. 
Paleontologia. 
Biologia Geral. 

Curso de Geografia e Historia. 

1.° ano. 

Geografia Fisica. 
Geografia Humana. 
Antropologia. 
Historia da Civilizagao Antiga e Medieval. 
Ehmentos de Geologia. 
Elementos de Cartografia, 

2." ano. 

Geografia Fisica. 
Geografia Humana. 
Historia da Civilizagao Moderna. 
Historia da Civiliza^ao Brasileira. 
E'nografia. 
Historia da Givilizagao Americana. 
Geografia do Brasil. 

3.° ano. 

Geografia do Brasil. 
Historia da Civilizagao Contemporanea. 
Historia da Civilizagao Brasileira. 
Historia da Civilizagao Americana. 
Etnografia do Brasil e Lingua Tupi-Guarani 
Geografia Fisica. 
Geografia Humana. 

% 

Curso t'e Ciencias Sociais. 

1." ano. 

Complementos de Matematica. 
Sociologia. 
Economia Politica. 
Historia da Filosofia. 
G ografia Humana. 



2.° ano. 

Estatistica Geral. 
Sociologia. 
Economia Politica. 
Psicologia Social. 
Antropologia. 

3.° ano. 

Sociologia. 
Historia das Doutrinas Economicas. 
Politica. 
Etnografia. 
Estatistica Aplicada. 
Etica. 

Curso de Letras Classicas. 

1.° ano. 

Lingua Latina, 
Lingua Grega. 
Filologia e Lingua Portuguesa. 
Literatura Portuguesa. 
Historia da Antiguidade Greco-Romana. 

2.° ano. 

Lingua Latina. 
Lingua Grega. 
Filologia e Lingua Portuguesa. 
Literatura Grega. 
Literatura Latina. 
Literatura Portuguesa. 
Literatura Brasileira, 

3.° ano. 

Lingua Latina. 
Lingua Grega. 
Filologia e Lingua Portuguesa. 
Literatura Grega. 
Literatura Latina. 
Filologia Romanica. 
Literatura Brasileira. 
Glotologia Classica. 

Curso de Letras Ncolatinas. 

1,° ano. 

Lingua Latina. 
Lingua e Literatura Francesa. 
Lingua e Literatura Italiana. 
Lingua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-Americana. 
Filologia e Lingua Portuguesa. 
Literatura Portuguesa. 



— 26 — 

2." ano. 

Lingua Latina. 
Filologia e Lingua Portuguesa. 
Lingua e Literatura Francesa. 
Lingua e Literatura Italiana. 
Lingua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-Americana, 
Literatura Portuguesa. 
Literatura Brasileira. 

3.° ang. 

Filologia Romdnica. 
Filologia e Lingua Portuguesa. 
Literatura Brasileira. 
Lingua e Literatura Francesa. 
Lingua e Literatura Italiana. 
Lingua Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-Americana. 

Curso de Letras Anglo-Germanicas. 

1.° ano. 

Lingua Latina. 
Filologia e Lingua Portuguesa. 
Lingua Inglesa e Literatura Inglesa e Anglo-Americana. 
Lingua e Literatura Alema. 
Historia da Civilizagao Medieval. 

2.° ano. 

Lingua Latina. 
Filologia e Lingua Portuguesa. 
Lingua Inglesa e Literatura Inglesa e Anglo-Americana. 
Lingua e Literatura Alema. 

3.° ano. 

Filologia e Lingua Portuguesa. 
Lingua Inglesa e Literatura Inglesa e Anglo-Americans 
Lingua e Literatura Alema. 

Curso de Pedagogia. 

1.° ano. 

Complementos de Matematica. 
Historia da Filosofia. 
Sociologia. 
Fundamentos Biologicos da Educagao. 
Psicologia Educacional. 

2.° ano. 

Estatistica. 
Historia da Educagao. 
Fundamentos Sociologicos da Educagao. 
Psicologia Educacional. 
Administragao Escolar. 
Higiene Escolar. 



3." ano. 

Historia da Educa^ao. 
Psicologia Educacional. 
Pedago^ia. 
Educa^ao Comparada. 
Filosofia da Educac.ao. 
Estati'stica. 
Administra^ao Escolar. 

B. - O QUARTO ANO. 

Na quarta serie, os alunos op'arao, li\ rciucntc, por dnas cm trcs C ulciras 
ou (-uisos, dentr os ministrados pcla Faculdadej quando apro\ados, tirao diroito 
ao diploma dc Bacharel. 

A 1cm disto, poderao cursar as Cadeiras dc Psicologia Educacional, Dida- 
tica Geral e Didatica Especial; neste caso, tcrao direito ao diploma dc I u nciado. 

No quarto ano de Anglo-Germanicas sera obrigatoria a Cadcira d. 
logia Germanica. 

C. - CURSOS DE ESPECIALIZAQAO. 

Os Cursos de Especializa^ao dcstinam-se aos alunos que, tcndo concluido 
um dos Cursos Ordinaries, desejam obler o diploma dc Especialista, cm uma das 
materias constantes das Portarias Ministeriais n/'s 328, de 13 dc maio dc 1946 
e 497, de 15 de outubro de 1947. 

As condigoes para a obtengao deste diploma sao as seguintes: 

a). - CONDIQOES DA PORTARIA N.o 328. 

1). — Psicolc-gia: Aprovagao nos ires primeiros anos do Curso de Eil - 
sofia, bem como em Cursos de Biologia, Fisiologia, Antropologia, Esta'istica, em 
Cursos especializados de Psicologia. Finalmente, cstagio cm sen igos psicologici s, 
a juizo dos professor, s da Secgao. 

2.) — Fisica: Aprovagao nos trcs primeiros anos do Curso de Fisica, t 
em tres Cadeiras ou Cursos de Especializagao, um dos quais tcra dc scr, obriga- 
toriamente, o de Fisica Aplicada. 

3). — Quimica: Aprovagao nos tres primeiros anos do Curso de Quimica, 
bem como nos dois cursos seguintes: Quimica Preparativa t Quimica Industrial (ou 
materia congenere). 

4). — Biologia: Aprovagao nos tres primeiros anos do Curso dc Histdna 
Natural, bem como em tres Cadeiras ou Cursos livremente escolhidos, cntre os se- 
guintes: Estati'stica, Quimica Analitica, Quimica Biologica, Psicologia, Antropologia 
ou qualquer dos Cursos de Especializagao de Zoologia, Botanica, Fisiologia \ui- 
mal, Fisiologia Vegetal, Biologia Geral, Palcon'ologia. 

5). — Geologia; Aprovagao nos tres primeiros anos do Curso de Historia 
Natural, bem como nos seguintes Cursos dc Espccializagao: Pctrologia, Gurlogia 
Estrutural, Estratigrafia, Metamorfismo, Geologia Econdmica, Cartografia c Mcto- 
dos de Campo, Geomorfologia, e ainda em dois Cursos livremente escolhidos, en'n 
os seguintes: Geologia do Petroleo, Gcofisica, Palcontologia Superior, Geologia do 
Brasil, Geologia Regional Estrangeira, Scdimcntagao, Mineralogcncsc (depdsitos mi- 
ncrais), Cristalografia, Ptdologia, Geoquimica. 

6). — Geografia: Aprovagao nos trcs primeiros anos do Curso dc Geo- 
grafia c Historia, e mais cm tres Cursos livremente escolhidos, entrc c s sigiiintc^; 
Cursos especializados cm Geografia Fisica, G* ografia Humana, Geografia do Bra- 
sil, Geologia, Etnografia, Cartografia ou ainda cm Cursos de Sociologia, 1 slatis- 
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tica, Topografia, Geodesia, Economia Politica. Ter, fmalmente estagiado em De- 
partamento especializado, a juizo dos professores de Geografia. 

, ~ Historia; Aprova^ao nos tres primeiros anos do Curso de Geografia 
e Historia, e mais em tres Cursos livremente escolhidos, entre os seguintes: Cursos 
Esp-cializados de Historia Antiga, Historia Medieval, Historia Moderna, Historia Con- 
temporanea, Historia do Brasil, Historia da America, Etnografia Geral, Etnografia do 
Brasil, ou ainda em Cursos de Historia da Filosofia, Historia das Doutrinas Eco- 
nomicas, Sociologia, Latim, Grego, Arqueologia, Epigrafia, Paleografia, Pre-historia, 
iistona Diplomatica. Per, finalmente, estagiado em Departamento especializado, 

a juizo dos professores de Historia. 

~ Etnografia: Aprovagao nos tres primeiros anos do Curso de Geo- gratia e Historia, e mais em tres Cursos livremente escolhidos, entre os seguintes: 
Cursos de Especializagao em Etnografia Geral, Etnografia do Brasil, Geografia Hu- 

^upi-Guarani, Antropologia Geral, ou ainda em Cursos de Sociologia, Lin- 
giiistica Geral, Pre-historia. Ter, finalmente, estagiado em Departamento espe- 
cializado, a juizo dos professores de Etnografia. 

9). — Administragao Escolar: Aprovagao nos tres primeiros anos do Curso 
de Pedagogia e nos seguintes Cursos: Educa?ao Comparada, Orientagao Educacional, 
Administra^ao Escolar. 

1®)- ~ Pedagogia; Ter sido aprovado nos tres primeiros anos do Curso 
de Pedagogia, hem como em Filosofia da Educagao (curso especial), Metodologia 
Geral e Especial, Pratica do Ensino. 

Sociologia Educacional; Ter sido aprovado nos tres primeiros anos 
do Curso de Pedagogia, bem como em Sociologia (curso especial), Antropologia, 
Educagao Comparada; ou ter sido aprovado nos tres primeiros anos do Curso de 
Ciencias Sociais e Politicas, bem como em Sociologia Educacional, Historia da 
Educagao e Educagao Comparada. 

12). Psicologia Educacional: Ter sido aprovado nos tres primeiros anos 
do Curso de Pedagogia e mais nos seguintes; Psicologia da Crianga e do Adoles- 
cente, Psicologia do Anormal, Psicologia da Aprendizagem e das Materias Especiais, 
Psicologia da Personalidade, bem como ter estagiado em services de Psicologia 
Aplicada e ter freqlientado seminaries de metodos de pesquisas psicologicas, 

13). — Estatistica Analitica: I — Ter sido aprovado nos tres primeiros anos 
do Curso de Ciencias Sociais e Politicas ou de Pedagogia, e mais nos seguintes 
Cursos: Analise Matematica, Matrizes e Formas quadraticas, Com.plementos de 
Analise, Teoiia da Indugao Estatistica, bem como em um dos seguintes Cursos- 
Selegao de Amostras, Analise Fatorial, Planejamento Eficiente dos Experimentos' 
ou outros do mesmo 2[enero; 

II. — ou ter sido aprovado nos tres primeiros anos do Curso de Mate- 
matica e mais nos seguintes: Estatistica Descritiva, Teoria da Indugao Estatistica, 
bem como em um dps seguintes Cursos: Sele^ao de Amostras, Analise Fatorial, Pla- 
nejamento Eficiente dos Experimentos ou outros do mesmo genero, e ainda em um 
dos seguintes Cursos de um ano: Biologia, Sociologia, Psicologia, ou outra disci- 
plina cientifica, a cujo campo se aplique a Metodologia Estatistica; 

i11^ Sido aProvado nos tres primeiros anos de qualquer dos outros Cursos da haculdade, e provar um conhecimento de Estatistica eqiiivalente ao atual- 
men-e exigido no Curso basico de Ciencias Sociais ou de Pedagogia e mais nos 
seguintes Cursos: Analise Matematica, Matrizes e Formas Quadraticas, Comple- 
mentos de Analise, Teoria da Indugao Estatistica, e ainda em um dos seguintes 
Cursos: Selepao de Amostras, Analise Fatorial, Planejamento Eficient- dos Exne- 
rimentos, ou outros do mesmo genero. 

\^r ~ ^'elra1
s

/
: .^er s^do aprovado nos tres primeiros anos de um dos Cursos de Lctras (Classicas, Neolatinas ou Anglo-Germanicas) e mais em tres Cursos 



t specials das Disciplinas da Sec^ao cursada nos tres anos anteriores, bem como cm 
trabalhos praticos de bibliografia e critica, det rminados pelos professores d< sses \ .i- 
rios C.ursos, devendo a respeito deles elaborar uma dissertagao ou monografia, (jiu 
sera argiiida em exame oral. No diploma de espeeialista em Letras, especificar-s' ao 
as cadeiras em que o bacharel ou licenciado se especializou. 

B. - CONDICoES DA PORTARIA N.o 497. 

De acordo com esta', o candidato ao diploma de especializavao em Politic a, 
Antropologia e Sociologia, deve satisfazer as seguintes condi^oes: 

1). — ter sido aprovado nos tres primeiros anos do Curso de Ciencias 
Sociais e apresentar um curnculo escolar cjue o habilite, a jnizo 
do professor da especialidade, aos novas cursos; 

2). — cumprir dois anos de cursos teoricos especiais e trabalhos d< pes- 
quisas, segundo as exigencias fixadas, quando da inscric ao no 
curso de especializayao, pelo professor da especialidade, c ueli ; 
obter aprovagao; 

3). — apresentar, entre sens trabalhos, uma dissertagao ou monografia 
que sera argiiida em exame oral por tres ou mais professcjres Jo 
Curso de Ciencias Sociais. 





XI — Corpo Docente (*). 

(0). — Relacio correspondente ao periodo de 1-1-1939 a 31-12-1949. 
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PROFESSORES 

ABRAHAO DE MORAES — Licenciado em Fisica e Matematica; Li- 
vre-docente da Escola Politecnica da Universidade de Sao 
Paulo — Prof, designado para reger o curso de Fisica para 
a Sub-Seccao de Quimica de 1/1 a 31/12/41 e de 1/3/42 a 
31/12/43; Prof, contratado de Fisica, para o curso de Qui- 
mica de 1/1/44 ate a presente data. 

ALFRED BONZON — Licenciado em Letras; Bacharel em Teologia; 
Diploma de Estudos Superiores de Letras; "Agrege" de Le- 
tras — Prof, contratado da cadeira de Lingua e Literatura 
Francesa de 15/3/38 a 31/12/46. Novamente contratado 
para a mesma cadeira de 1/8/49 ate a presente data. 

ALFREDO ELLIS JUNIOR — Bacharel em Ciencias Juridicas e So- 
ciais — Prof, interino da cadeira de Historia da Civiliza^ao 
Brasileira de 20/7/38 a 11/4/39; Prof, catedratico da mes- 
ma cadeira de 12/4/39 ate a presente data. 

ALUISIO DE FARIA COIMBRA — Licenciado em Letras Classicas; 
Bacharel em Ciencias Juridicas e Sociais — Prof, interino da 
cadeira de Lingua e Literatura Grega de 15/3/45 a 25/2/48; 
contratado da mesma cadeira de 26/2/48 ate a presente data. 

ANDRE' DREYFUS — Doutor em Medicina — Prof, catedratico de 
Biologia Geral. 

ANDRE' WEIL — Doutor em Ciencias — Prof, contratado da disci- 
plina de Analise Superior de 1/1/45 a 30/9/47. 

ANNITA DE CASTILHO E MARCONDES CABRAL — Licenciada 
em Filosofia e em Ciencias Sociais; Mestre em Ciencias So- 
ciais; Doutora em Filosofia — Prof, contratada da cadeira 
de Psicologia de 28/4/43 a 21/8/45. Prof, interina da mes- 
ma cadeira de 5/10/47 ate a presente data. 

ANTONIO AUGUSTO SOARES AMORA — Licenciado em Letras 
Classicas; Doutor em Letras. Livro-docente de L'lteratura 
Portuguesa — Prof, substitute da cadeira de Literatura Por- 
tuguesa de 1/1/44 a 27/8/45. 

ANTONIO CANDIDO DE MELLO E SOUZA — Licenciado em Cien- 
cias Sociais; Livre-docente de Literatura Brasileira — Prof, 
substitute da cadeira de Sociologia II de 31/3/ a 15/7/43. 

ANTONIO FERRETRA DE ALMEIDA JUNIOR — Doutor em Me- 
dicina — Prof, catedratico da Faculdade de Direito da Uni- 
versidade de Sao Paulo — Prof, catedratico de Biologia Edu- 
cacional de 18/8/38 a 1/9/39. 
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AROLDO EDGARD DE AZEVEDO — Licenciado em Geografia e 
Historia; Bacharel em Ciencias Jundicas e Sociais — Prof, 
interino da caderira de Geografia jdo Rrasil de 1/3/42 a 
6/12/45; Prof, catedratico da mesma cadeira de 7/12/45 ate 
a presente data. 

ARY FRANCA — Licenciado em Geografia e Historia; Doutor em 
Ciencias — Prof, substituto da cadeira de Geografia Humana 
de 16/3 a 14/8/48. 

ASTROGILDO RODRIGUES DE MELLO — Licenciado em Geografia 
e Historia; Doutor em Ciencias; Bacharel em Ciencias Juridi- 
cas e Sociais — Prof, comissionado, para reger o curso de His- 
toria da Civilizagao Iberica da cadeira de Historia da Civili- 
zacao de 28/8/39 a 31/12/41; Prof, em comissao, para reger 
a cadeira de Historia da Civilizacao Americana de 1/1/42 a 
28/8/46; Prof, catedratico da mesma cadeira de 29/8/46 ate 
a presente data. 

BENEDITO CASTRUCCI — Licenciado em Matematica; Doutor em 
Ciencias; Bacharel em Ciencias Juridicas e Sociais — Prof, em 
comissao da cadeira de Geometria Analitica, Prcjetiva e Des- 
critiva de 24/4/42 a 10/6/47; Prof, interino da mesma cadei- 
ra de 11/6/47 a 25/2/48; Prof, contratado de 26/2/48 ate a 
presente data. 

BERNARD LOUIS GUINEZ — Licenciado em Letras; ''Agrege de Gram- 
maire" — Prof, contratado da cadeira de Lingua e Literatufa 
Francesa de 20/4/47 a 19/4/49. 

BRAULIC SANCHEZ SAEZ — Prof, contratado da cadeira de Lingua 
Espanhola e Literatura Espanhola e Hispano-Americana de 
1/4/40 a 31/12/42. 

CANDIDO LIMA DA SILVA DIAS — Licenciado em Matematica; 
Doutor em Ciencias — Prof, contratado da cadeira de Analise 
Matematica de 1/1 a 31/12/39; Prof, interino da cadeira de 
Analise Matematica Superior de 1/1/42 a 20/9/44; Prof, in- 
terino da cadeira de Complementos de Geometria e Geome- 
tria Superior de 21/9/44 a 25/2/48; Prof, contratado da mes- 
ma cadeira de 26/2/48 ate a presente data. 

CARLO TAGLIACOZZO — Doutor em Matematica — Prof, contratado 
para ministrar curso de extensao universitaria sobre Teoria 
Matematica da Eletricidade de 1/3 a 31/12/44. 

CARLOS DRUMOND — Licenciado em Geografia e Historia; Doutor 
em Ciencias — Prof, substituto da cadeira de Etnografia e Lin- 
gua Tupi-Guarani de 20/7/47 a 19/1/48. 

CESARE MANSUETTO GIULIO LATTES — Licenciado em Fisica 
— Prof, contratado para reger curso de Fisica anexo a cadeira 
de Fisica Teorica e Matematica de 22/12/48 a 1/5/49. 
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CHARLES MORAZE" — Licenciado em Letras; "Agrege" de Histdria 
— Prof, contratado da cadeira de Politica de 10/8/49 ate a 
presente data. 

EDISON FARAH — Licenciado em Ciencias Matematicas — Prof, in- 
terino da cadeira de Analise Superior de 21/4/39 ate a pre- 
sente data. 

EDOARDO BIZZARRO — Prof, substitute da cadeira de Lingua e L - 
teratura Italiana de 16/5/50 a 29/4/51; Idem da mesma ca- 
deira de 15/4 a 26/5/52. 

EDUARDO ALCANTARA DE OLIVEIRA — Licenciado em Filosofi 
e Ciencias Sociais; Doutor em Ciencias — Prof, em comissao 
da cadeira de Estatistica Geral e Aplicada de 15/3 43 a 
21/2/46; Prof, contratado para cooperar com o Prof, catedra- 
tico no ensino de Estatistica Geral e Aplicada, desta Faculdade, 
de 22/2/46 a 21/2/48; Prof, contratado, para reger a VI cadeira, 
Estatistica Geral e Aplicada, de 1/3/48 ate a presente data. 

EDUARDO D'OLIVEIRA FRANCA — Licenciado em Geografia e 
Historia; Doutor em Ciencias; Bacharel em Ciencias Juridicas 
e Sociais — Prof, designado para reger o curso de Historia da 
Antiguidade Greco-Romana em 24/9/42; Prof, substituto da 
cadeira de Historia da Civilizacao Antiga e Medieval de 
15/3/43 a 21/7/45; Prof, interino da cadeira de Historia da 
Civilizagao Moderna e Contemporanea de 16/3 a 12 /5/48. 

EMILE COORNAERT — "Agrege" de Historia; Doutor em Letras — 
Prof, visitante para ministrar cursos de extensao universitaria 
de Historia da Civilizagao de 22/8 a 21/11/49. 

EMILE-GUILLAUME JULES LEONARD — Doutor em Letras — 
Prof, contratado da cadeira de Historia da Civilizacao Moderna 
e Contemporanea de 12/5/48 ate a presente data. 

EMILIO WILLEMS — Doutor em Filosofia, Livre-docente em Socio- 
logia Prof, substituto da cadeira de Sociologia Educacional; 
designado para reger a disciplina de Antropologia de 17 7 a 
31/12/41; Prof, interino da mesma disciplina de 1/1/42 a 
31/12/47; Prof, contratado da mesma disciplina de 1/1 48 
ate a presente data. 

ERASMO GARCIA MENDES — Licenciado em Ciencias Naturais 
Doutor em Ciencias — Prof, substituto da cadeira de Fisiologia 
Geral e Animal de 4/6 a 31/10/47, 

ERNESTINA GIORDANO — Licenciada em Pedagogia — Prof, con- 
tratada da cadeira de Administracao Esrolar e Educaqao Com- 
parada de 17/7/44 a 31/12/46. 

ERNEST GUST A V GOTTHELF MARCUS — Doutor em Filosofia 
— Prof, contratado da cadeira de Zoologia Geral ate 31/12, 41; 
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Prof, interino da cadeira de Zoologia de 1/1/42 a 18/10/44; 
Prof, contratado da mesma cadeira de 19/10/44 a 12/3/45; 
Prof, catedratico da mesma cadeira de 13/9/45 ate a presen- 
te data. 

EURlPEDES SIMOES DE PAULA — Licenciado em Geografia e His- 
toria; Doutor em Ciencias; Bacharel em Ciencias Juridicas e 
Sociais — Prof, contratado da cadeira de Historia da Civili- 
zagao Antiga e Medieval de 19/4/39 a 14/8/46; Prof, cate- 
dratico da mesma cadeira de 15/8/46 ate a presente data. 

FELIX RAWITSCHER — Doutor em Filosofia — Prof, contratado da 
cadeira de Botanica ate a presente data. 

FERNAND PAUL BRAUDEL — Licenciado em Letras; "Agrege" de 
Historia — Prof, contratado da cadeira de Historia da Civili- 
zagao Moderna e Contemporanea de 4/5 a 31/12/47. 

FERNANDO DE AZEVEDO — Bacharel em Ciencias Juridicas e So- 
ciais; Curso Superior de Linguas e Literaturas Classicas — Prof, 
catedratico de Sociologia Educacional da Secgao de Educagao 
ate 19/1/43; Professor catedratico da cadeira de Sociologia II 
de 20/1/43 ate a presente data. 

FERNANDO FURQUIM DE ALMEIDA — Licenciado em Ciencias 
Matematicas — Prof, contratado para a regencia das aulas de 
Matematica da Sub-Secgao de Ciencias Quimicas de 1/3/37 
a 31/12/41; Prof, interino da cadeira de Critica dos Princi- 
pios e Complementos de Matematica de 1/1/42 a 25/2/48; 
Prof, contratado da mesma cadeira de 26/2/48 ate a presente 
data. 

FIDELINO DE FIGUEIREDO — Diploma de Estudos Superiores de 
Letras — Prof, contratado da cadeira de Literatura Luso-Brasi- 
leira de 1/1/38 a 1/9/39; Prof, contratado da cadeira de Li- 
teratura Portuguesa de 1/1/42 a 31/12/43; Prof, contratado 
da mesma cadeira de 28/8/45 ate a presente data. 

FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO — Doutor em Filosofia e Ba- 
charel em Direito Canonico e Teologia — Prof, catedratico 
da cadeira de Filologia e Lingua Portuguesa de 22/2/40 ate a 
presente data. 

GEOFFREY WILE — "Bachelor of Arts" (Manchester) — Prof, con- 
tratado da cadeira de Lingua Inglesa e Literatura Inglesa e 
Anglo-Americana de 1/3/48 ate a presente data. 

GEORGES GURVITCH — Doutor em Letras — Prof, contratado 
da cadeira de Politica de 10/6/47 a 14/3/48. 

GIACOMO ALBANESE — Licenciado em Matematica. Professor de 
Universidade Italiana. Prof, contratado para o curso mono- 
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grafico de Geometria ate 31/12/40; Prof, contratado da ca- 
deira de Geometria Analitica, Projetiva e Descritiva de 1/1/41 
a 31/12/42; foi tambem Prof, contratado da cadeira de Com- 
plementos de Geometria e Geometria Superior. 

GILLES GASTON GRANGER — Licenciado em Filosofia; Diploma de 
Estudos Superiores de Filosofia, "Agrege" de Filosofia — Prof, 
contratado junto a cadeira de Filosofia de 1/6/47 ate a pre- 
sente data. 

GIUSEPPE UNGARETTI — Licenciado em Letras; Professor de Uni- 
versidade na Italia — Prof, contratado da cadeira de Lingua 
e Literatura Italiana ate 24/4/42. 

GLEB WATAGHIN — Licenciado em Fisica. Livre-docente de Fisica 
Teorica. Professor de Universidade na Italia — Prof, contra- 
tado da cadeira de Fisica Geral e Experimental e Fisica Teo- 
rica ate 31/12/42; Idem da cadeira de Fisica Teorica e Fisica 
Matematica de 1/1/43 ate a presente data; Prof, contratado 
da cadeira de Mecanica Racional e Mecanica Celeste de 1 1 41 
a 31/12/42; Prof, da disciplina de Fisica Superior de 1 6 43 
a 29/4/44. 

HANS STAMMREICH — Doutor em Filosofia — Prof, da disciplina 
de Fisica Superior de 8/5/47 a 31/12/48; Prof, contratado 
da cadeira de Fisica Superior de 1/1/49 ate a presente data. 

HEINRICH HAUPTMANN — Doutor em Filosofia — Prof, do curso 
de Fisico-Quimica e de Quimica para a sub-secgao de Ciencias 
Naturais de 1/1/38 a 30/4/41; Prof, contratado da cadeira de 
Quimica Organica e Quimica Biologica de 1/5/41 a 30/9, 46; 
Prof, catedratico da mesma cadeira de 1/10/46 ate a presente 
data. 

HEINRICH RHEINBOLDT — Doutor em Filosofia — Prof, contra- 
tado da cadeira de Quimica Geral e Inorganica e Quimica Ana- 
litica ate a presente data. 

ITALO BONFIM BETARELLO — Licenciado em Linguas Estran- 

JEAN 

JEAN 

JEAN 

geiras — Prof, interino da cadeira de Lingua e Literature Ita- 
liana de 15/3/43 a 25/2/48; Prof, contratado da mesma ca- 
deira de 26/2/48 ate a presente data. 

ALEXANDRE EUGENE DIEUDONNE — Doutor em Cien- 
cias — Prof, contratado para o curso de especializa^ao sobre 
Algebra Moderna de 22/4/46 a 31/12/47. 

FREDERIC AUGUSTE DELSARTE — "Agrege" de Matema- 
tica . Doutor em Ciencias Matematicas" — Prof, contratado 
para a disciplina de Analise Superior de 15/7 a 31/12/48. 

GAGE1 — Licenciado em Letras. "Agrege de I'Universite — 
Prof, contratado da cadeira de Historia da Civiliza^ao da Sub- 
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Secgao de Geografia e Historia ate 31/12/40; Prof, contratado 
da cadeira de Historia da Civiliza^ao Moderna e Contem- 
poranea de 1/1/41 a 31/5/46. 

( JEAN MAUGUE — "Agrege" em Filosofia — Prof, contratado da ca- 
deira de Filosofia de 1/1/38 a 31/12/43; Prof, contratado da 
cadeira de Historia da Filosofia de 1/1 a 31/7/44; Prof, con- 
tratado da mesma cadeira de 1/3/47 a 26/5/48. 

JO AO CRUZ COSTA — Licenciado em Filosofia; Doutor em Filosofia 
— Prof, contratado da cadeira de Psicologia e Logica da Sec- 
gao de Filosofia de 11/5/39 a 22/7/41; Prof, contratado da 
cadeira de Filosofia de 23/7/41 ate a presente data. 

JOAO DIAS DA SILVEIRA — Licenciado em Geografia e Historia; 
Doutor em Ciencias — Prof, contratado da cadeira de Geo- 
grafia Fisica de 11/5/39 ate a presente data. 

JOSE' LAZZARINI JUNIOR — Licenciado em Letras Classicas — 
Prof, substitute da cadeira de Lingua e Literature Grega de 
1/4 a 31/8/48. 

JOSE' MARIA MARQUES DA CRUZ — Bacharel em Direito — 
Prof, contratado da cadeira de Literature Luso-Brasileira de 
9/9/39 a 31/12/41. 

JOSE1 QUERINO RIBEIRO — Licenciado em Ciencias Sociais; Dou- 
tor em Ciencias — Prof, substitute da cadeira de Historia 
e Filosofia da Educagao de 21/7 a 31/12/46; Prof, contra- 
tado da cadeira de Administragao Escolar e Educacao Com- 
parada de 3/3/48 ate a presente data. 

JOSUE' CAMARGO MENDES — Licenciado em Ciencias Naturais; 
Doutor em Ciencias — Prof, substitute da cadeira de Geo- 
logia e Paleontologia de 14/8 a 13/10/48. 

KENNETH E. CASTER — Doutor em Filosofia — Prof, contratado 
para o Curso de Extensa© Universitaria de Paleontologia de 
1/1 a 25/4/45; Prof, contratado da cadeira de Geologia e 
Paleontologia de 26/4/45 a 1/3/48. 

KENNETH JOHN SWANN — "Bachelor of Arts" (Cambridge)   
Prof, contratado da cadeira de Lingua Inglesa e Literatura 
Inglesa e Anglo-Americana de 1/1/42 a 31/12/47. 

LAERTE RAMOS DE CARVALHO — Licenciado em Filosofia — 
Prof, substitute da cadeira de Historia e Filosofia da Edu- 
cagao de 3/9/48 a 3/12/48. 

Pe. LEOPOLDO AYRES — Prof, contratado da cadeira de Direito 
Politico de 17/5/39 ate 31/7/39. 

LINDO FAVA — Licenciado em Ciencias Sociais; Doutor em Cien- 
cias Prof, substitute da cadeira de Estatistica Educacio- 
nal de 1/5/44 a 1/5/45 e de 28/8 a 28/9/47. 
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LtVIO TEIXEIRA — Licenciado em Filosofia; Doutor em Filosofia; 
Bacharel em Feologia e em Ciencias Jundi as e Sociais — 
Prcf. contratado da cac'eira de Historia da Filosofia de 1/8/44 
a 14/7/48; Prof, interino da mesma cadeira de 21/4/49 ate 
a presente data. 

LOURIVAL GOMES MACHADO — Licenciado em Ciencias So- 
ciais Doutor em Ciencias; Livre-docente de Politica; Bacha- 
rel em Ciencias Juridicas e Sociais — Prof, substituto da ca- 
deira de Politica de 1/1/44 a 31/12/45; Idem da mesma 
cadeira de 15/3 a 31/12/46 e de 16 3 a 10/6/48; Prof, in- 
terino da mesma cadeira de 11/6/48 a 10/8/49. 

LUCIANO JACQUES DE MORAES — Engenheiro de Minas e En- 
genheiro Civil — Prof, contratado da cadeira de Geologia e 
Palecntolcgia de 21/3/43 a 26/9/45. 

LUIGI GALVANI — Licenciado em Matematica. Professor de U: i- 
versidade Italiana. — Prcf. contratado da cadeira de Esta- 
tistica at5 31/12/^0; Idem da cadeira de Estatistica Geral e 
Aplicada de 1/1/41 a 24/4/42. 

LUIS AMADOR SANCHEZ Y FERNANDEZ — Bacharel em Di- 
reito — Prof, contratado da cadeira de Lingua Espanhola e 
Literatura Espanhola e Hispano-Americana de 1/3/44 ate a 
presente data. 

Pe. LUIZ FERNANDES DE ABREU — Prcf. contratado da cadeira 
de Direito Politico de 1/9/39 a 1/7/41. 

MARCELO DAMY DE SOUZA SANTOS — Licenciado em Fi ica — 
Prof, contratado de Fisica da Sub-Sec^ao de Ciencias Natu- 
rais de 15/3/38 a 31/12/39; Prcf. contratado de Fisica Ge- 
ral e Experimental de 1/1/41 ate a presente data. 

MARIO PEREIRA DE SOUZA LIMA — Bacharel em Ciencias Juri- 
dicas e Sociais — Prof, designado em comissao para a ca- 
deira de Literatura Nacional de 14/7/39 a 31/12/41; Prof, 
designado em comissao para a cadeira de Literatura Brasi- 
leira de 1/1/42 a 22/8/45; Prof, catedratico da mesma ca- 
deira de 23/8/45 ate a presente data. 

MARIO SCHENBERG — Licenciado em Fisica; Engenhe;ro Civil — 
Prof, interino da disciplina de Fisica Superior de 1 8 a 31 12 
42; Prof, interino da cadeira de Mecanica Racional e Mecanica 
Celeste de 1/1/43 a 25/6/44; Prcf. catedratico da mesma ca- 
deira de 26/6/44 ate a presente data. 

MARTIAL GUEROULT — '"Agrege" em Filosofia; Doutor em Letras 
— Prof, contratado da cadeira de Historia da Filosofia de 
15/7/ a 31/12/48; Prof, visitante da mesma cadeira de 1/8 
a 30/11/49. 
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MILTON CAMARGO DA SILVA RODRIGUES — Engenheiro Civil 
— Prof, catedratico da cadeira de Estatistica II ate a presente 
data: Prof, interino da cadeira de Administragao Escolar e 
Educagao Comparada de 28/5/42 a 1/3/44. 

NOEMY DA SILVEIRA RUDOLFER — Professora normalista; Di- 
ploma de Especializagao em Psicologia Educacional — ProL 
catedratica da cadeira de Psicologia Educacional ate a pre- 
sente data. 

OLGA PANTALEAO — Licenciada em Gecgrafia e Historia; Doutora 
em Ciencias — Prof, interina da cadeira de Historia da Civili- 
zacac Moderna e Contemporanea de 26/7/46 a 4/5/47. 

OMAR CATUNDA — Engenheiro Civil — Prof, contratado da cadeira 
de Analise Matematica de 1/1/40 a 30/4/42; Prof, interino 
da cadeira de Geometria Superior e Complementos de Geo- 
metria de 1/5/42 a 31/8/42; Prof, interino da cadeira de 
Complementos de Geometria e Geometria Superior de 1/9/42 
a 26/10/44. Prof, catedratico da cadeira de Analise Mate- 
matica de 27/10/44 ate a presente data. 

ONOFRE DE ARRUDA PENTEADO JUNIOR — Professor norma- 
lista — Prof, de Metodologia do Ensino Secundario ate 
31/12/41; Prof, catedratico da cadeira de Didatica Geral e 
Especial de 1/1/42 ate a presente data. 

OSCAR SALA — Licenciado em Fisica — Prof, contratado de Fisica 
Nuclear de 22/12/48 ate a presente data. 

OTCNIEL MOTA — Racharel em Teologia — Prof, contratado da 
cadeira de Filologia Portuguesa de 1/1/38 a 31/12/39. 

OTTO KLINEBERG — Doutor em Medicina e em Filosofia — Prof, 
contratado da cadeira de Psicologia de 22/8/45 a 22/8/47. 

OTTORINO DE FIORE DI CROPANI — Doutor em Ciencias e Pro- 
fessor de Universidade Italiana — Prof, contratado da ca- 
deira de Geologia e Mineralogia ate 31/12/39; Prof, con- 
tratado da cadeira de Geologia e Paleontologia de 1/1/40 
a 28/8/42. 

PAUL ARBOUSSE BASTIDE — '"Agrege" em Filosofia — Prof, con- 
tratado da cadeira de Sociologia I de 1/1/38 a 31/12/40: 
Prof, contratado da cadeira de Politica de 1/1/41 a 26/5/48. 

PAUL HUGON — Doutor em Direito — Prof, contratado da cadeira 
de Economia Politica e Historia das Doutrinas Economicas 
de 1/1/39 ate a presente data. 

PAULO SARAIVA DE TOLEDO — Licenciado em Fisica — Prof. 
substitute da cadeira de Fisica Teorica e Fisica Matematica 
de 1/3 a 28/6/49. 
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S A WAY A — Doutor em Medicina; Livre-docente de Zoolo- 

gia — Prcf. contratado da cadeira de Fisiologia Geral e Ani- 
mal ate 3/10/39; Prof, catedratico da mesma cadeira de 4/10/ 
39 ate a presente data. 

PAULUS AULUS POMPEIA — Licenciado em Fisica; Doutor em 
Ciencias — Prof, contratado de Fisica da Sub-Secgao de Cien- 
cias Quimicas e Ciencias Naturais de 1/2/39 a 30/6/41: Prof, 
interino da disciplina de Fisica Superior de 1/1 a 31/5/43; 
Pi of. contratado da disciplina de Fisica Superior de 1/7 44 
a 31/12/46. 

PEDRO DE ALMEIDA MOURA — Bacharel em Ciencias Juridicas 
e Scciais Prcf. contratado da cadeira de Lingua e Litera- 
tura Alema do Curso de Letras Anglo-Germanicas de 26/12 40 
a 31/12/41; Prof, interino da cadeira de Lingua e Litera- 
tura Alema de 1/1/42 a 17/3/50; Prof, contratado da mes- 
ma cadeira de 18/3/50 ate a presente data. 

PIERRje GOUROU — "Agrege" de Historia e Geografia; Doutor em 
Letras Prof, contratado da cadeira de Geografia Humana 
de 15/5 a 27/10/48. 

PIERRE MONBEIG — Licenciado em Geografia e Historia; "Agiege" 
de Geografia e Historia — Prof, contratado da cadeira de 
Geografia Fisica e Humana ate 31/12/43; Prof, contratado 
da cadeira de Geografia Humana de 1/1/44 a 1/3/47, 

FLlNIO MARQUES DA SILVA AYROSA — Engenheiro Civil — 
Prof, contratado da cadeira de Etnografia Brasileira e Lingua 
Tupi-Guarani ate 11/4/39; Prof, catedratico da mesma ca- 
deira de 12/4/39 ate a presente data. 

REYNA-^DO RAMOS DE SALDANHA DA GAMA — Engenheiro 
Civil — Prof, em comissao da cadeira de Mineralogia e Pe- 
trcgrafia de 16/4/41 a 25/6/46: Prof, catedratico da mes- 
ma cadeira de 26/7/46 ate a presente data. 

ROGER BASTIDE — Licenciado em Filosofia; "Agrege" de FilosofL 
— Prof, contratado da cadeira de SocioldgTa I ate a presents 
data. 

ROGER DION — "Agrege" de Historia e Geografia; Doutor em Le- 
tras — Prof, contratado da cadeira de Geografia Humana 
de 20/4/47 a 19/4/48. 

ROLD\0 LOPES DE BARROS — Bacharel em Ciencias Juridicas e 
Sociais — Prof, catedratico de Historia da Educacao de 
18 8 38 a 31/12/41; Prof, catedratico de Historia e Filoso- 
fia da Educacao de 1/1/42 ate a presente data; Prof, interino 
da cadeira de Administracao Escolar e Educacao Comparad i 
de 27/3/47 a 3/3/48 cumulativamente. 



KOSINA DE BARROS — Licenciada em Historia Natural; Doutora 
em Ciencias — Prof, substituta da cadeira de Bioloeia de 
15/3 a 14/9/48. 

RUI RIBEIRO FRANCO — Licenciado em Historia Natural; Doutor 
■em Ciencias — Prof, substitute ccntratado da cadeira de Mi- 
neralcgia e Petrografia de 10/9/42 a 10/9/45; Prof, substi- 
tuto da mesma cadeira de 1/9/47 a 31/1/48. 

SIMAO MATHIAS — Licenciado em Quimica; Doutor em Ciencias 
Prof, interino da cadeira de Fisico-Quimica e Quimica Su- 

perior de 1/1/43 a 2/6/45; Prof, contratado da mesma ca- 
deira de 2/6/45 ate a pres^nte data. 

J HECDORO HENRIQUE MAURER JUNIOR — Licenciado em Le- 
tras Classicas; Doutor em Letras; Livre-dccente da cadeira 
de Filologia Romanica; Bacharel em Teologia — Prof, con- 
tratado da cadeira de Filologia Romanica de 1/1/47 ate a 
presente data. 

THEODOSIUS DOEZANSKY — Doutor em Filcsofia — Prof, visi- 
tante contratado para prestar servigos didaticos e cientificos 
junto ao Departamento de Biologia de 20/8/48 a 19/8/49. 

URBANO CANUTO SOARES — Doutor em Letras — Prof, contra- 
tado da cadeira de Filologia Latina de 1/3/39 a 31/12/42; 
Prof, ccntratado da cadeira de Filologia Romanica de 1/3/42 
a 14/11/42; Prof, contratado da cadeira de Lingua e Litera- 
ture Latina de 1/1/43 ate a presente data. 

VIKTOR LEINZ — Doutor em Filosofia — Prof, contratado da ca- 
deira de Geologia e Paleontologia de 1/3/48 ate a presente 
data. 

VITTORIO DE FALCO — Doutor em Letras — Prof, contratado da 
cadeira de Lingua e Literatura Grega de 1/3/39 a 24/4/42. 

WILLIAM G. MADOW — Doutor em Filosofia — Prof, contratado 
da cadeira de Estatistica Geral e Aplicada de 22/2/46 a 
1/2/48. 

DOCENTES LIVRES 

ANTONIO CANDIDO DE MELLO E SOUZA — de Literature Bra- 
sileira. 

ANTONIO SALLES CAMPOS — de Literatura Brasileira. 
ANTONIO AUGUSTO SOARES AMORA — de Literatura Portuguese. 
DORA CALDEIRA DE BARROS — de Didatica Geral e Especial, 
DORIVAL TEIXEIRA VIEIRA — de Economia Politica e Historia 

das Doutrinas Economicas. 
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EMl'LIO WILLEMS — de Sociologia. 
TAMIL ALMANSUR HADDAD — de Literatura Brasileira. 
JOSE OSWALD DE SOLTZA ANDRADE — de Literatura Brasileira. 
JOSE DE SA NUNES — de Filologia e Lingua Portuguesa. 
LOUR1VAL GOMES MACHAO — de Politica. 
MANOEL CERQUEIRA LEITE — de Literatura Brasileira. 
ODILON ARAUJO GRELLET — de Historia da Civiliza^ao Americana. 
PAULO SAWAYA — de Zoologia. 
THECDCRO HilNRIQUE MAURER JUNIOR — de Filolcgia Ro- 

manica. 
❖ * 

* 

ASSISTENTES 

ABRAHAO DE MORAES — Licenciado em Fisica e Matematica; Li- 
vre-docente da Escola Politecnica da Universidade de S. Paulo 
— Assistente cientifico contratado de primeira categcria da 
cadeira de Mecanica Racicnal precedida de Calculo Vetorial 
de 1/1/39 a 31/12/41; 1.° assistente da cadeira de Mecanica 
Racional e Mecanica Celeste de 1/1/42 a 31/12/43. 

ACHILLES ARCHERO JUNIOR — Licenciado em Filosofia — 1.° as- 
sistente, em comissao, da cadeira de Sociologia Educacional da 
Seccao de Educagao ate 16/5/39. 

ALAlDE TAVEIROS — Bacharel em Ciencias Juridicas e Sociais — 
3.° assistente interino da Secgao de Educagao de 19/10/38 a 
31/12/41 (Sociologia Educacional). 

ALFREDO GOMES — Licenciado em Geografia e Historia — 1.° as- 
sistente, em comissao, da cadeira de Metodologia do Ensino 
Secundario de 21/2/40 a 31/12/41; 2.° assistente da ca- 
deira de Didatica Geral e Especial de 1/1/42 a 28/5/47. 

ALICE PIFFER CANNABRAVA — Licenciada em Geografia e His- 
toria; Doutora em Ciencias — Assistente adjunta de 2.a ca- 
tegoria da cadeira de Historia da Civilizacao Americana de 
7/4 a 31/12/38; assistente adjunta de l.a categoria da mes- 
ma cadeira de 1/1 a 31/12/39; 1.° assistente da mesma ca- 
deira de 1/1/42 a 13/8/46. 

AMELIA AMERICANO FRANCO DOMINGUES DE CASTRO 
Licenciada em Geografia e Historia — 1.° assistente substi- 
tuta da cadeira de Metodologia do Ensino Secundario de 
18/4/41; 1.° assistente substituta da cadeira de Didatica Ge- 
ral e Especial de 1/1/42 a 31/8/43; Idem da mesma cadeira 
de 1/9/43 a 30/6/46; 2.° assistente da mesma cadeira de 
1/7/46 ate a presente data. 

ANNITA DE CASTILHO E MARCONDES CABRAL — Licenciada 
em Filosofia e em Ciencias Sociais, Mestre em Ciencias So- 
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ciais; Doutora em Filosofia — 3.° assistente efetiva da cadeira 
de Psicologia ate 27/4/45; 1.° assistente da mesma cadeira 
de 21/10/45 a 4/10/47. 

ANTONIO BRITO CUNHA — Licenciado em Historia Natural; Dou- 
tor em Ciencias — 3.° assistente da cadeira de Biologia Ge- 
ral de 6/7/45 ate a presente data. 

ANTONIO AUGUSTO SOARES AM6RA — Licenciado em Letras 
Classicas; Doutor em Letras; Livre-docente de Literatura Por- 
tuguesa — 1.° assistente da cadeira de Literatura Portuguesa 
de 6/3/42 ate a presente data. 

ANTONIO CANDIDO DE MELLO E SOUZA — Licenciado em Cien- 
cias Sociais, Livre-docente de Literatura Brasileira — 1.° as- 
sistente substitute da cadeira de Sociologia Educacional de 
1/3/42 a 13/1/43; l.a assistente substituto da cadeira de So- 
ciologia II de 14/3/43 a 19/5/48; 1.° assistente da mesma ca- 
deira de 20/5/48 ate a presente data. 

ARMANDO TONIOLI — Licenciado em Letras Classicas — Assistente 
ccntratado da cadeira de Lingua e Literatura Latina de 1/9 
31/12/44; assistente contratado da mesma cadeira de 16/3/45 
a 14/4/47; 1.° assistente da mesma cadeira de 18/6/48 ate 
a presente data. • 

ARRIGO LEONARDO ANGELINI — Licenciado em Pedagogia — 
1.° assistente da cadeira de Psicologia Educacional de 21/3/49 
ate a presente data. 

ARY FRANCA — Licenciado em Geografia e Historia; Doutor em 
Ciencias — Assistente contratado da cadeira de Geografia 
Humana de 19/4/44 a 28/2/46; 1.° assistente da mesma ca- 
deira de 1/3/46 ate a presente data. 

/nSTREA MENUCCI GIESBRECHT — Licenciada em Quimica — 

2.( assistente da cadeira de Fisico-Quimica e Quimica Supe- 
rior de 6/7/45 ate a presente data. 

ASTROGILDO RODRIGUES DE MELLO — Licenciado em Geogra- 
fia e Historia; Doutor em Ciencias; Bacharel em Ciencias Ju- 
ridicas e Sociais — Assistente extranumerario sem vencimen- 
tos da cadeira de Historia da Civilizacao de 4/5/39 a 3/5/40. 

AYLTHCN BRANDAO JOLY — Licenciado em Ciencias Naturais 
— 2." assistente da cadeira de Botanica de 1/3 a 30/6/46; 
3.° assistente da mesma cadeira de 1/7/46 ate a presente 
data. 

BEATRIZ DE FREITAS WEY — Professora normalista — 3.° assis- 
tente efetiva da cadeira de Psicologia Educacional de 23/10/39 
ale a presente data. 

BENEDITO CAST. RUCCI — Licenciado em IVTatematica; Doutor em 
Ciencias; Bacharel em Ciencias Juridicas e Sociais — Assis- 
tente cientifico de Geometria, em comissao, de 18/3 a 9/4/40; 
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assistente cientifico contratado da cadeira de Geometria Pro- 
jetiva e Analitica de 10/4/40 a 23/4/42; 1.° assistente da ca- 
deira de Geometria Analitica, Projetiva e Descritiva de 
18/6/42 a 5/7/45. 

BETTI KATZENSTEIN — Doutora em Filosofia — 1.° assistente 
substituta da cadeira de Psicologia Educacional da Seccao 
de Educacao de 5/9/39 a 19/1/40. 

CARLOS DRUMOND — Licenciado em Geografia e Historia; Doutor 
em Ciencias — 3." assistente contratado da cadeira de Etno- 
grafia e Lingua Tupi-Guarani de 1/1 a 31/12/42; 1.° assis- 
tente contratado da mesma cadeira de 1/1 a 31/12/43; 1.° as- 
sistente da mesma cadeira de 1/1/44 ate a presente data. 

CAROLINA MARTUSCELLI — Licenciada em Pedagogia — 1.° as- 
sistente da cadeira de Psicologia de 21/11/47 ate a presente 
data. 

CECILIA ELISA SILVA DE OLMEDO — Licenciada em Ciencias 
Sociais — 1.° assistente da cadeira de Psicologia Educacional 
de 10/6/43 a 25/1/49. 

CELINA CRISTIANO DE SOUZA — Licenciada em Ciencias Sociais 
— 2." assistente da cadeira de Estatistica Geral e Aplicada 
de 24/10/47 ate a presente data. 

CELISA RIBEIRO ARRUDA — Diploma de Curso de Aperfeicoa- 
mento do Institute de Educagao da Universidade de Sao Paulo 
— 3.° assistente da cadeira de Psicologia Educacional de 
25/8/38 a 6/9/39. 

CESARE MANSUETO GIULIO LATTES — Licenciado em Fisica 
— 3.° assistente da cadeira de Fisica Teorica e Fisica Mate- 
matica de 1/1/44 a 11/7/45; 2.° assistente da mesma cadeira 
de 12/7/45 a 21/12/48. 

CICERO CRISTIANO DE SOUZA — Licenciado em Filosofia; Dou- 
tor em Filosofia e em Medicina — 1.° assistente em comissao 
da cadeira de Psicologia de 1/1 a 21/8/43. 

CRODOWALDO PAVAN — Licenciado em Historia Natural; Doutor 
em Ciencias — 3.° assistente da cadeira de Biologia Geral 
de 1/3/42 a 31/12/43; 2.° assistente da mesma cadeira de 
1/1/44 ate a presente data. 

DEUSDA' MAGALHAES MOTTA — Licenciado em Geografia e His- 
toria — 1.° assistente da cadeira de Historia da Civiliza^ao 
Americana de 12/10/46 ate a presente data. 

DINORAH DA SILVEIRA CAMPOS PECORARO — Licenciada em 
Letras Neolatinas — 1.° assistente da cadeira de Filologia 
e Lingua Portuguesa de 16/7/46 ate a presente data. 
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DIVA DINIZ CORRIDA — Licenciada em Historia Natural; Doutora 
em Ciencias — 3.° assistente da cadeira de Zoologia de 
6/6/45 ate a presente data. 

DOMINGOS VALENTE — Licenciado em Historia Natural; Doutor 
em Ciencias — 2.° assistente da cadeira de Fisiologia Geral 
e Animal de 1/1/44 ate a presente data. 

DORA CALDEIRA DE BARROS — Livre-docente de Didatica Geral 
e Especial — Assistente de Metodologia do Ensino Secundario 
da Secgao de Educagao ate 31/12/41; 1.° assistente da ca- 
deira de Didatica Geral e Especial de 1/1/42 a 31/8/43. 

DORIVAL TEIXEIRA VIEIRA — Licenciado em Ciencias Sociais; 
Doutor em Ciencias; Livre-docente de Economia Politica e 
Historia das Doutrinas Economicas — 1.° assistente da ca- 
deira de Economia Politica e Historia das Doutrinas Econo- 
micas de 20/5 a 31/12/42; 1.° assistente da mesma cadeira 
de 15/12/43 a 6/5/46. 

EDGARD BARROSO DO AMARAL — Doutor em Medicina — Assis- 
tente cientifico contratado de l.a categoria da cadeira de Biolo- 
gia Geral de 1/4/39 a 15/5/40. 

EDISON FARAH — Licenciado em Matematica — 1.° assistente da 
cadeira de Analise Matematica de 1/5/42 a 22/6/45; 1.° assis- 
tente contratado junto a disciplina de Analise Superior de 
5/7/46 a 19/12/48; 1.° assistente da cadeira de Analise Su- 
perior de 20/12/48 a 20/4/49. 

EDUARDO ALCANTARA DE OLIVEIRA — Licenciado em Filoso- 
fia e em Ciencias Sociais; Doutor em Ciencias — Assistente 
adjunto contratado de l.a categoria da cadeira de Estatis- 
tica de 1/2 a 31/12/39; Idem da mesma cadeira de 1/1/40 
a 31/12/41; 1.° assistente da cadeira de Estatistica Geral e 
Aplicada de 1/1/42 a 14/3/43. 

EDUARDO D'OLIVEIRA FRANCA — Licenciado em Geografia e 
Historia; Doutor em Ciencias; Bacharel em Ciencias Juridi- 
cas e Sociais — Assistente adjunto de l.a categoria, em co- 
missao, da cadeira de Historia da Civilizagao de 22/7/39 a 
31/12/41; 1.° assistente da cadeira de Historia da Civiliza- 
gao Antiga e Medieval de 1/1/42 a 25/6/47; 1.° assistente 
da cadeira de Historia da Civilizacao Moderna e Contempora- 
nea de 26/6/47 ate a presente data. 

EGON SCHADEN — Licenciado em Filosofia; Doutor em Ciencias 
— 1.° assistente da cadeira de Antropologia de 1/1/43 ate a 
presente data. 

ELINA DE OLIVEIRA SANTOS — Licenciada em Geografia e His- 
toria — 3.° assistente contratada da cadeira de Geografia 
Fisica de 1/1 a 4/11/44; 1.° assistente contratada da mesma 
cadeira de 5/11 a 31/12/44; 1.° assistente da mesma cadeira 
de 1/1/45 ate a presente data. 
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ELZA FURTADO GOMIDE — Licenciada em Matematica — 1.° as- 
sistente da cadeira de Analise Matematica de 13/9/45 ate a 
presente data. 

EM1LIO WILLEMS — Doutor em Filosofia; Livre-dccente de Soc io 
Icgia — 1.° assistente da cadeira de Filosofia e Historia da 
Educagao da Secgao de Educacao ate 16/5/39; 1.) assistente 
da cadeira de Sociologia Educacional da Seccao de Educa^ ao 
de 17/5/39 a 31/12/41; 1.° assistente da cadeira de Socio- 
logia Educacional de 1/1/42 a 13/1/43; 1.° assistente de 
cadeira de Sociologia II de 14/1/43 a 19/ 5/48. 

ENIO SANDOVAL PEIXOTO — Licenciado em Letras Neolatinas; 
Bacharel em Ciencias Juridicas e Sociais — 1.° assistente da 
cadeira de Filologia e Lingua Portuguesa de 1/1/44 a 15/7/46 
1.° assistente da cadeira de Lingua e Literatura Espanhola e 
Hispano-Americana de 16/7/46 ate a presente data. 

ERASMO GARCIA MENDES — Licenciado em Historia Natural: 
Doutor em Ciencias — Assistente extranumerario sem - 
cimentos da cadeira de Fisiclogia Geral e Animal de 13/4/ 40 
a 12/4/41; assistente cientifico contratado da mesma cadeira 
de 9/5 a 31/12/41; 1.° assistente da mesma cadeir^ de 1/1 r_ 
ate a presente data. 

ERNEST1NA GIORDANO — Licenciada em Pedagogia — 1.° ass; 
tente, em comissao, da cadeira de Estatistica e Educacao Com 
parada da Seccao de Educagao de 1/8/38 a 31/12/41; 1." as- 
sistente da cadeira de Administracao Escolar e Educacao Cor - 
parada de 1/1/42 a 16/7/44. 

ERNESTO GIESBRECHT — Licenciado em Quimica; Doutor em Cien 
cias — 2.° assistente da cadeira de Quimi.a Geral e Inorga- 
nica e Quimica Analitica de 1/7/44 ate a presente data. 

ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR — Engenheiro Civil — 
Assistente cientifico contratado da cadeira de Geometria ate 
28/9/39. 

EULALIA ALVES SIQUEIRA — Diploma do Curso de Aperfeiro - 
mento do Institute de Educagao da Universidade de Sao Pau- 
lo — 3.° assistente efetiva da cadeira de Psicologia Educacio- 
nal de 23/10/39 ate a presente data. 

EURiPEDES SIMOES DE PAULA — Licenciado em Geografia e His 
toria; Doutor em Ciencias; Bacharel em Ciencias Juridicas e 
Sociais — Assistente-adjunto de l.a categoria da cadeira de 
Historia da Civiliza^ao ate 18/4/39. 

FLAVIO AURELIO JOSE' PUCCI — Licenciado em Quimica — 2.° 
assistente da cadeira de Fisica Geral e Experimental de 
28/9/49 ate a presente data. 
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IhLORESTAN FERNANDES — Licenciado em Ciencias Sociais; Mes- 
tre em Ciencias Sociais — 2.° assistente da cadeira de So- 
ciologia II de 1/3/45 ate a presente data. 

FRANCISCO BERTI — Licenciado em Quimica; Doutor em Cien- 
cias — Assistente extranumerario da cadeira de Quimica de 
13/4/40 a 13/4/41. 

FREDERICO LANGE DE MORRETES — Licenciado em Anatomia, 
Embriologia e Biologia — Assistente cientifico contratado de 
l.a categoria da cadeira de Geologia e Paleontologia de 27/10/ 
38 a 30/4/41. 

GEORGE RENATO LEVI — Doutor em Quimica; Professor de Uni- 
versidade na Italia — 1.° assistente contratado da cadeira de 
Fisico-Quimica e Quimica Superior de 1/1 a 30/9/42. 

GERALDO DE ALMEIDA VIDAL — Licenciado em Letras Classi- 
cas e Neolatinas — Assistente contratado da cadeira de Lin- 
gua e Literatura Francesa de 1/9 a 31/12/44; 1.° assistente 
da mesma cadeira -de 1/3/45 ate a presente data. 

GERALDO DOS SANTOS LIMA FILHO — Licenciado em Matema- 
tica — 1.° assistente da cadeira de Geometria Analitica, Pro- 
jetiva e Descritiva de 8/5/47 ate a presente data; 1.° assis- 
tente da cadeira de Estatistica Geral e Aplicada de 17/6/48 
ate a presente data (cumulativamente) . 

OILDA ROCHA DE MELLO E SOUZA — Licenciada em Ciencias 
Sociais — Assistente extranumeraria sem vencimentos da ca- 
deira de Sociologia de 23/2/40 a 22/2/41; 3.° assistente con- 
tratada da mesma cadeira de 22/3 a 31/12/43; 2.° assistente 
da cadeira de Sociologia I de 22/2/45 ate a presente data. 

GIUSEPPE OCCHIALINI — Licenciado em Fisica — Assistente cien- 
tifico contratado de l.a categoria da cadeira de Fisica Geral 
e Experimental ate 24/4/42. 

HAY DEE BUENO DE CAMARGO — Licenciada em Letras Neo- 
latinas — 3.° assistente, em comissao, do Laboratorio de Psi- 
colcgia Educacional da Seccao de Educacao de 26/9/39 a 
31/12/42. 

HELIO SCHLITTLER SILVA — Licenciado em Ciencias Sociais — 
2.° assistente da cadeira de Economia Politica e Historia das 
Doutrinas Economicas de 12/4/45 a 30/6/46; 1.° assistente 
da mesma cadeira de 1/7/46 ate a presente data. 

HIGINO ALIANDRO — Licenciado em Linguas Estrangeiras — 1.° 
assistente da cadeira de Lingua Inglesa, Literatura Inglesa 
e Anglo-Americana de 1/3/45 ate a presente data. 

ISAAC NICOLAU SALUM — Licenciado em Letras Classicas e em 
Linguas Estrangeiras; Bacharel em Teologia — 1.° assistente 
da cadeira de Filologia Romanica de 6/3/47 ate a presente 
data. 
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ISABEL BOTELHO CAMARGO SCHtrTZER — Licenciada em Cien- 
cias Scciais — Assistente adjunta contratada da cadeira de 
Economia Politica e Historia das Doutrinas Economicas de 
21/9/39 a 31/12/41; 2." assistente da mesma cadeira de 
1/1/42 a 15/3/45. 

1TALO BONFIM BETARELLO — Licenciado em Linguas Estran- 
geiras — Assistente extranumerario sem vencimentos da ca- 
deira de Lingua e Literatura Italiana de 5/9/39 a 4/9/40; 
1.° assistente da mesma cadeira de 13/3/42 ate 15/3/43. 

JANDIRA FRANCA BARZAGHI — Licenciada em Quimica; Douto- 
ra em Ciencias — Assistente adjunta de l.a categoria da ca- 
deira de Fisico-Quimica e Quimica para Ciencias Naturais de 
1/1/39 a 30/6/41; 1.° assistente designada, em comissao, da 
cadeira de Quimica Organica e Quimica Biologica de 1/7 a 
31/12/41; 1.° assistente da mesma cadeira de 1/1/42 ate a 
presente data. 

JAYME TIOMNO — Licenciado em Fisica; "Master of Arts" — 3." 
assistente da cadeira de Fisica Teorica e Fisica Matematica 
de 20/8/47 a 20/1/48; 1.° assistente da mesma cadeira de 
21/1/48 ate a presente data. 

JOAO BATISTA CASTANHO — Licenciado em Matematica — 1.° 
assistente da cadeira de Critica dos Principios e Complemen- 
tcs de Matematica de 25/8/43 ate a presente data. 

JOAO CRUZ COSTA — Licenciado em Filosofia; Doutor em Filo- 
sofia — Assistente adjunto de l.a categoria da cadeira de Fi- 
losofia Geral ate 10/3/39. 

JO AO CUNHA ANDRADE — Licenciado em Filosofia — Assistente 
extranumerario sem vencimentos da cadeira de Historia da 
Filosofia de 16/1/41 a 16/1/42; assistente substitute da mes- 
ma cadeira de 1/2/45 a 14/7/48; assistente contratado da ca- 
deira de Historia e Filosofia da Educagao de 16/8 a 31/12/48: 
assistente substitute da cadeira de Historia da Filosofia de 
21/4/49 ate a presente data. 

JOAO DIAS DA SILVEIRA — Licenciado em Geografia e Historia; 
Doutor em Ciencias — Assistente adjunto de l.a categoria 
da cadeira de Geografia Fisica e Humana ate 10/5/39. 

JOSE' ADERALDO CASTELLO — Licenciado em Letras Classicas 
— 1.° assistente da cadeira de Literatura Brasileira de 13/10/45 
ate a presente data. 

JOSE' FRANCISCO DE CAMARGO — Licenciado em Filosofia e 
em Ciencias Sociais — 2.° assistente da cadeira d6 Sociolo- 
gia Educacional de 17/4/42 a 13/1/43; 2.° assistente da ca- 
deira de Sociologia II de 14/1/43 a 10/7/46; 2.° assistente 
da cadeira de Economia Politica e Historia das Doutrinas 
Economicas de 11/7/46 ate a presente data. 
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JOSE' LAZZARINI JUNIOR — Licenciado em Letras Classicas — 
1.° assistente da cadeira de Lingua e Literatura Grega de 
1/7/46 ate a presente data. 

JOSE' MOACYR VIANNA COUTINHO — Licenciado em Historia 
Natural — 3.° assistente da cadeira de Mineralogia e Petro- 
grafia de 13/2/46 ate a presente data. 

JOSE' QUERINO RIBEIRO — Licenciado em Ciencias Sociais — 
1.° assistente, em comissao, da cadeira de Historia e Filosofia 
da Educagao, da Secgao de Educagao, ate 31/12/41; assistente 
extranumerario sem vencimentos da cadeira de Administragao 
Escolar de 23/4/41 a 22/4/42; 1.° assistente da cadeira de 
Historia e Filosofia da Educacao de 1/1/42 a 1/5/47; 1.° 
assistente da cadeira de Administragao Escolar e Educagao 
Comparada de 2/5/47 a 2/3/48. 

JOSE' RIBEIRO DE ARAUJO FILHO — Licenciado em Geografia 
e Historia — 1.° assistente da cadeira de Geografia do Brasil 
de 1/1/44 ate a presente data. 

JOSE' SEVERO DE CAMARGO PEREIRA — Licenciado em Peda- 
gogia — 2.° assistente contratado da cadeira de Estatistica 
Educacional de 1/1/44 a 21/2/45; 2.° assistente da Cadeira 
de Estatistica II de 22/2/45 ate a presente data. 

JOSEFINA DE SOUZA TALMADGE — Professora normalista — 
3.° assistente efetiva da cadeira de Estatistica II de 4/12/3S 
ate a presente data. 

JOSUE' CAMARGO MENDES — Licenciado em Historia Natural; 
Doutor em Ciencias — Assistente cientifico contratado da ca- 
deira de Geologia e Paleontologia de 1/4 a 31/12/41; 2.° 
assistente da mesma cadeira de 1/1/42 a 31/12/43; 1.° assis- 
tente da mesma cadeira de 1/1/44 ate a presente data. 

JOVINO GUEDES DE MACEDO — Diploma do Curso de Aperfei- 
coamento do Institute de Educagao da Universidade de Sao 
Paulo — 3.° assistente da cadeira de Psicologia Educacional 
da Secgao de Educacao de 18/4/39 a 31/12/41. 

JUDITH HALLIER — Diploma do Curso de Aperfeigoamento do Ins- 
titute de Educacao da Universidade de Sao Paulo — 3.° as- 
sistente efetiva da cadeira de Estatistica II de 3/4/47 ate 
a presente data. 

JUVENTINA PATRICIA SANTANA — Professora normal) ta — 
1.° assistente do Laboratorio de Psicologia anexo a cadeira 
de Psicologia Educacional da Secgao de Educagao de 25/1/40 
a 31/12/41. 
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LAERTE RAMOS DE CARVALHO — Licenciado em Filosofia — 
Assistente extranumerario sem vencimentos da cadeira de Fi- 
losofia de 15/1/43 a 14/1/44; 1.° assistente da mesma ca- 
deira de 1/3/44 ate a presente data; 1.° assistente da cadeira 
de Historia e Filosofia da Educagao de 3/3/48 ate a presente 
data, cumulativamente. 

LAV1NIA DA COSTA VILELA — Licenciada em Ciencias Sociais — 
Assistente adjunta contratada de l.a categoria da cadeira de 
Sociologia de 5/4/39 a 31/12/41; 1.° assistente da mesma 
cadeira de 1/1/42 a 10/5/45; 1.° assistente da cadeira de 
Sociologia I de 24/8/45 a 27/10/48. 

LINDO FAVA — Licenciado em Ciencias Sociais; Doutor em Cien- 
cias — 1.° assistente da cadeira de Estatistica II de 1/1/43 
ate a presente data. 

LIVIO TEIXEIRA — Licenciado em Filosofia, Doutor em Filosofia; 
Bacharel em Teologia e Ciencias Juridicas e Sociais — Assis- 
tente extranumerario sem vencimentos da cadeira de Filoso- 
fia Geral de 1/4/38 a 31/3/41; 1.° assistente da cadeira de 
Historia da Filosofia de 1/3/42 a 31/7/44 e de 15/7/48 a 
20/4/49. 

LOURIVAL GOMES MACHADO — Licenciado em Ciencias Sociais; 
Doutor em Ciencias; Livre-docente de Politica; Bacharel em 
Ciencias Juridicas e Sociais — Assistente adjunto contrata- 
do de l.a categoria da cadeira de Sociologia de 5/5/39 a 
31/12/41; 1.° assistente da cadeira de Politica de 1/1/42 ate 
a presente data. 

LUC1LA HERRMANN — Licenciada em Ciencias Sociais; Doutora 
em Ciencias — 2.° assistente adjunta da cadeira de Sociolo- 
gia da Sub-Secgao de Ciencias Sociais de 15/3/39 a 30/10/46. 

LUCY LACERDA NAZARIO — Licenciada em Quimica; Doutora em 
Ciencias — 3.° assistente da cadeira de Quimica Organica e 
Quimica Biologica de 30/4/45 ate a presente data. 

LUIZ HENRIQUE JACY MONTEIRO — Licenciado em Matema- 
tica — 1.° assistente contratado da disciplina da Analise Supe- 
rior de 1/1 a 31/12/44; 1.° assistente da cadeira de Comple- 
mentos de Geometria e Geometria Superior de 2/5/49 ate a 
presente data. 

MADELEINE PERRIER — Licenciada em Quimica; Doutora em 
Ciencias — 3.° assistente da cadeira de Quimica Organica e 
Quimica Biologica de 27/9/45 ate a presente data. 

MAFALDA P. ZEMELLA — Licenciada em Geografia e Historia 
— 1.° assistente da cadeira de Historia da Civilizacao Brasi- 
leira de 6/12/47 ate a presente data. 
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MARCELO DAMY DE SOUZA SANTOS — Licenciado em Fisica — 
assistente cientifico contratado da cadeira de Fisica Geral e 
Experimental de 1/1 a 31/12/40. 

MARCELO DE MOURA CAMPOS — Licenciado em Quimica — 2.° 
assistente da cadeira de Quimica Organica e Biologica de 
6/7/45 ate a presente data. 

MARIA CELESTINA TEIXEIRA MENDES — Licenciada em Geo- 
grafia e Historia — 3.° assistente da cadeira de Psicologia 
Educacional de 29/11/39 a 24/9/47. 

MARIA DA CONCEICAO ALMEIDA DIAS BAPTISTA — Profes- 
sora normalista — 3.° assistente efetiva da cadeira de Esta- 
tistica II de 1/1/42 ate a presente data. 

MARIA CONCEICAO MARTINS RIBEIRO — Licenciada em Geo- 
grafia e Historia — Assistente adjunta contratada de 2.a cate- 
goria da cadeira de Historia da Civilizagao Brasileira de 
15/8/39 a 30/6/41. 

MARIA CONCEIQAO VICENTE DE CARVALHO — Licenciada em 
Geografia e Historia; Quimica Industrial — Assistente adjunta 
de 2.a categoria contratada da cadeira de Geografia de 16/4 a 
13/6/39; assistente adjunta de l.a categoria contratada de 14/6 
a 31/12/39; assistente adjunta contratada de l.a categoria da 
cadeira de Geografia Humana de 1/1/40 a 31/12/41; l.a as- 
sistente da mesma cadeira de 1/1/42 a 28/2/46. 

MARIA DOLORES UNGARETTI — Licenciada em Historia Natu- 
ral; Doutora em Ciencias — 3.° assistente da cadeira de Fi- 
siologia Geral e Animal de 6/7/45 ate a presente data. 

MARIA DULCE NOGUEIRA GARCEZ — Licenciada em Pedago- 
gia e Filosofia — 1.° assistente, em comissao, da cadeira de 
Administragao Escolar e Educacao Comparada de 21/5/45 
a 30/4/47; 1.° assistente substituta da cadeira de Psicologia 
Educacional de 2/5/47 a 20/3/49. 

JOSE' DE BARROS FORNARI AGUIRRE — Licenciada 
em Pedagogia — 3.° assistente da cadeira de Psicologia Edu- 
cacional de 1/1/44 a 30/12/47; 2.° assistente da mesma ca- 
deira de 31/12/47 ate a presente data. 

JOSE' GARCIA — Licenciada em Pedagogia — 1.° assis- 
tente da cadeira de Administragao Escolar e Educagao Com- 
parada de 6/3/48 ate a presente data. 

DE LOURDES VERDERESE — Licenciada em Pedagogia 
— 2.° assistente da cadeira de Psicologia Educacional de 
24/10/43 a 16/4/47. 

MARIA DA PENHA POMPEU DE TOLEDO — Diploma do Curso 
de Aperfeigoamento do Institute de Educagao da Universi- 
dade de Sao Paulo — 3.° assistente efetiva da cadeira de 
Psicologia de 21/10/39 ate a presente data. 

MARIA 

MARIA 

MARIA 
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MARIA RICARDINA MENDES GONCALVES — Lijtenciada em 
Letras Classicas — Assistente, em comissao, da cadeira de 
Lingua e Literatura Grega de 1/3/42 a 21/3/43. 

MARIA STELA CASTRO GUIMARAES — Licenciada em Historia 
Natural — 3.a assistente substituta de cadeira de Sociologia Edu- 
cacional da Secgao de Educagao de 15/5/39 a 31/12/41; 3.a 

auxiliar tecnica de 1/1/42 a 18/3/46. 

MARIO ALVES GUIMARAES — Licenciado em Fisica — 1.° assis- 
tente junto a disciplina de Fisica Superior de 6/7/45 a 
31/12/48; 1.° assistente da mesma cadeira de 1/1/49 ate a 
presente data. 

MARIO GUIMARAES FERRI — Licenciado em Historia Natural; Dou- 
tor em Ciencias— 3.° assistente tecnico contratado da cadeira 
de Botanica Geral de 1/9 a 31/12/39; assistente contratado 
adjunto da mesma cadeira de 1/1/40 a 2/4/41; assistente cien- 
tifico da mesma cadeira de 3/4/41 a 31/12/41; 1.° assistente 
da mesma cadeira de 1/1/42 ate a presente data. 

MARIO SCHENBERG — Licenciado em Fisica; Engenheiro Civil — 
Assistente cientifico contratado da cadeira de Teorias Fisicas 
e Historia da Fisica ate 31/12/41; 1.° assistente da cadeira 
de Fisica Geral e Experimental de 1/1/ a 31/12/42. 

MARTHA VANUCCI — Licenciada em Historia Natural; Doutora em 
Ciencias — 3.° assistente contratada da cadeira de Zoologia 
de 1/7/44 a 5/6/45; 2.° assistente da mesma cadeira de 
6/6/45 ate a presente data. 

MERCEDES RACHID — Licenciada em Historia Natural; Doutora 
em Ciencias — 3.° assistente da cadeira de Botanica de 1/1/43 
a 30/6/46; 2.° assistente da mesma cadeira de 1/7/46 ate 
a presente data. 

MICHEL PEDRO SAWAYA — Licenciado em Historia Natural; Dou- 
tor em Ciencias — Assistente cientifico contratado de l.a ca- 
tegoria da cadeira de Zoologia Geral de 1/1/39 a 31/12/41: 
1.° assistente da cadeira de Zoologia de 1/1/42 ate a presente 
data. 

MYRIAN ELLIS — Licenciada em Letras Neolatinas — Assistente 
extranumeraria sem vencimentos da cadeira de Historia da 
Civilizagao Brasileira de 9/8/47 a 8/8/48. 

NARCISO MENSIASCI LUPI — Assistente cientifico contratado de 
2.a categoria da cadeira de Geometria de 1/4/38 a 31/12/41. 

NELSON DA CUNHA AZEVEDO — Professor normalista — 1.° assis- 
tente designado em comissao da cadeira de Metodologia do En- 
sino Secundario da Seccao de Educagao de 20/8/38 a 21/2/40. 
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MICE LECOQ MULLER — Licenciada em Geografia e Historia; Dcu- 
tora em Ciencias — 3.° assistente contratada da cadeira de 
Geografia Humana de 1/1/43 a 12/2/47. 

NILONTINA GONCALVES GOLANDA — Professora normalista — 
3.° assistente efetiva da cadeira de Psicologia Educacional ate 
a presente data. 

OLGA PANTALEAO — Licenciada em Gecgrafia e Historia; Doutora 
em Ciencias — Assistente adjunta contratada de l.a catego- 
ria da cadeira de Historia da Civiliza^ao de 1/9 a 31/12/39; 
assistente adjunta da mesma cadeira de 1/1/40 a 31/12/41; 
1.° assistente da cadeira de Historia da Civilizacao Moderna 
e Contemporanea de 1/1/42 a 26/7/46. 

OLGA STREHLNEEK — 1.° assistente interina da cadeira de Psico- 
logia Educacional da Secgao de Educagao de 25/8/38 a 
31/12/41; 1.° assistente da cadeira de Psicologia Educacional 
de 1/1 a 31/12/42. 

OMAR CATUNDA — Engenheiro Civil — Assistente cientifico de 
l.a categoria contratado da cadeira de Analise Matematica 
ate 31/12/39. 

PALMIRA AMAZONAS SAMPAIO — Licenciada em Matematica e 
Fisica — 3.° assistente da cadeira de Fisica Geral e Experi- 
mental de 12/7/45 a 31/1/49. 

PASCHOAL ERNESTO AMERICO SENISE — Licenciado em Qui- 
mica; Doutor em Ciencias — Assistente extranumerario sem 
vencimentos da cadeira de Quimica ate 18/3/39; assistente 
adjunto de l.a categoria contratado da mesma cadeira de 
1/1 a 31/12/39; assistente tecnico de 2.a categoria contra- 
tado da mesma cadeira de 1/1/40 a 30/6/41; 1.° assistente 
contratado da mesma cadeira de 1/7 a 31/12/41; 1.° assis- 
tente da cadeira de Quimica Inorganica e Quimica Analitica 
de 1/1/42 ate a presente data. 

LEAL FERREIRA — Licenciado em Fisica — 1.° assistente 
substitute da cadeira de Fisica Teorica e Fisica Matematica 
de 5/3 a 31/10/47; 2.° assistente da mesma cadeira de 
18/12/48 ate a presente data. 

SARAIVA DE TOLEDO — Licenciado em Fisica — 3.° as- 
sistente da cadeira de Fisica Teorica e Fisica Matematica de 
21/2 a 6/12/48; 2.° assistente da mesma cadeira de 7/12/48 
ate a presente data. 

SERGIO DE MAGALHAES MACEDO — Licenciado em 
Fisica — 2." assistente da cadeira de Mecanica Racional e 
Mecanica Celeste de 12/5/48 ate a presente data. 

PAULO 

PAULO 

PAULO 



FAULO TAQUES BITTENCCURT — Licenciado em Fisica — 2.° 
assistente da cadeira de Fisica Geral e Experimental de 1/1 
a 31/12/42; 1.° assistente da mesma cadeira de 1/1/43 a 
28/2/49. 

PAULUS AULUS POMPEIA — Licenciado em Fisica; Doutor em 
Ciencias — 1.° assitente da cadeira de Fisica Teorica e Fisica 
Matcmatica de 1/7/41 a 31/12/42. 

PEDRO MOACYR CAMPOS — Licenciado em Geografia e Historia; 
Doutor em Ciencias; Bacharel em Ciencias Juridicas e So- 
ciais — Assistente extranumerario sem vencimentos da ca- 
deira de Historia da Civilizacao Antiga e Medieval de 16/3/43 
a 1/1/44; 1.° assistente substituto da mesma cadeira de 1/1/44 
a 12/2/46; ccntratado para prestar services junto a mesma 
cadeira de 13/2/46 a 24/5/47; 1.° assistente da mesma ca- 
deira de 25/6/47 ate a presente data. 

RAFAEL GRISI — Licenciado em Filoscfia — 1.° assistente da ca- 
deira de Didatica Geral e Especial de 25/6/47 ate a presente 
data. 

REYNALDO RAMOS DE SALDANHA DA GAMA — Engenheiro 
Civil — Assistente cientifico, em ccmbsao. de l.a categoria 
da cadeira de Mineralogia ate 10/3/39. 

RITA DE FREITAS — Licenciada em Ciencias Sociais — 2./ assis- 
tente, em comissao, da cadeira de Estatistica Geral e Aplicada 
de 1/1/42 a 17/3/46. 

ROMULO RIBEIRO PIERONI — Licenciado em Fisica: Doutor em 
Medicina — 2,° assistente da cadeira de Mecanica Racional 
e Mecanica Celeste de 25/6/47 a 11/5/48; 1.° assistente 
da cadeira de Fisica Geral e Experimental de 17/6/49 ate 
a presente data. 

ROSINA DE BARROS — Licenciada em Historia Natural: Doutora 
em Ciencias — Assistente designada de 3.a categoria, cm 
comissao, da cadeira de Biologia Geral de 15/5 40 a 31/12 Ml: 
2,° assistente da mesma cadeira de 1/1 a 28/2/42; 1.° assis- 
tente de 1/3/42 ate a presente data. 

ROZENDO SAMPAIO GARCIA — Licenciado em Geografia e Historia 
— Assistente adjunto contratado de l.a categoria da cadeira 
de Etnografia Brasileira e Lingua Tupi-Guarani ate 31/12/39; 
assistente extranumerario sem vencimentos da cadeira de His- 
toria da Civilizacao Americana de 12/8/47 a 11/8/48. 
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RTJI RIBEIRO FRANCO — Licenciado em Historia Natural; Doutor 
em Ciencias — Assistente adjunto de l.a categoria contratado 
da cadeira de Mineralogia de 1/4/39 a 15/4/41; assistente 
cientifico contratado da cadeira de Mineralogia e Petrografia 
16/4 a 1/7/41; 1.° assistente contratado da mesma cadeira 
de 2/7 a 31/12/41; 1.° assistente da mesma cadeira de 1/1/42 
ate a presente data. 

RUTH DE ALCANTARA — Licenciada em Geografia e Historia — 
Assistente adjunta contratada de 3.a categoria, em comissao, 
da cadeira de Etnografia e Lingua Tupi-Guarani de 12/7/39 
a 5/8/41. 

RUY OSORIO DE FREITAS — Licenciado em Geografia e Historia 
e em Historia Natural; Doutor em Ciencias — 2.° assistente 
da cadeira de Mineralogia e Petrografia de 6/8/42 a 31/7/44; 
2." assistente da cadeira de Geologia e Paleontologia de 1/8/44 
ate a presente data. 

SETEMBRINO PETRI — Licenciado em Historia Natural; Doutor em 
Ciencias — 3." assistente da cadeira de Geologia e Paleon- 
tologia de 12/7/45 ate a presente data. 

SIMAO MATHIAS — Licenciado em Quimica; Doutor em Ciencias 
— Assistente adjunto de l.a categoria contratado da cadeira 
de Fisico-Quimica para Ciencias Naturais de 1/1 a 31/12/39; 
assistente tecnico de 2.a categoria da mesma cadeira de 1/1/40 
a 30/6/41; assistente contratado da cadeira de Quimica de 
1/7 a 31/12/41; 1.° assistente da cadeira de Quimica Inor- 
ganica e Quimica Analitica de 1/1 a 31/12/42. 

SONJA ASHAUER — Licenciada em Fisica; Doutora em Ciencias 
— 1.° assistente contratada da cadeira de Fisica Teorica e 
Fisica Matematica de 1/1/44 a 21/2/45; 1.° assistente da 
mesma cadeira de 22/2/45 a 30/3/48; 2.° assistente da mesma 
cadeira 31/3/48 a 21/8/48. 

STELLA MIRANDA DE AZEVEDO — Professora normalista — 
3.° assistente efetiva de 1/7/46 a 15/3/49. 

SYLVIA BARBOSA FERRAZ DIRICKSON — Licenciada em Letras 
Anglo-Germanicas — 1.° assistente da cadeira de Lingua e 
Literatura Alema de 12/7/45 ate a presente data. 

THEODORO HENRIQUE MAURER JUNIOR — Licenciado em Le- 
tras Classicas; Doutor em Letras; Livre-docente de Filologia 
Romanica; Bacharel em Teologia — Assistente adjunto das 
cadeiras de Filologia e Literatura Grega e Filologia e Litera- 
ture Latina de 10/4/40 a 31/12/41; 1.° assistente da cadeira 
de Literatura Latina de 1/1/42 a 31/12/46. 
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VERA TONETTI — Licenciada em Letras Neolatinas — 1.° assis- 
tente da cadeira de Lingua e Literatura Italiana de 16/6/48 
ate a presente data. 

VERA ATTAYDE PEREIRA — Licenciada em Geografia e Historia 
— 3.° assistente contratada da cadeira de Historia da Civi- 
lizagao Brasileira de 8/10/41 ate fins de 1944. 

WALTER DE CAMARGO SCHUTZER — Licenciado em Fisica — 
1." assistente da cadeira de Mecanica Racional e Mecanica 
Celeste de 1/1/44 a 30/ 6/46; 3.° assistente da mesma cadei- 
ra de 1/7/46 ate a presente data. 

WALTER LOEWENSTEIN — Licenciado em Historia Natural; Dou- 
tcr em Ciencias — Assistente extranumerario da cadeira de 
Mineralogia e Petrcgrafia de 16/4/44 a 16/4/45. 

WILLIAM GERSON ROLIM DE CAMARGO — Licenciado em His- 
toria Natural; Doutor em Ciencias — Assistente extranume- 
rario sem vencimentos da cadeira de Mineralcgia e Petro- 
grafia de 1/6/40 a 31/5/41; assistente adjunto contratado 
da mesma cadeira de 1/1 a 31/12/41; 3.° assistente da mes- 
ma cadeira de 1/1/42 a 21/2/45; 2.° assistente da mesma 
cadeira de 22/2/45 ate a presente data. 

YOLANDA MONTEUX — Licenciada em Fisica — Assistente cien- 
tifica contratada da cadeira de Fisica Geral e Experimental 
de 1/1 a 31/12/41; 2.° assistente da cadeira de Fisica Teo- 
rica e Fisica Matematica de 1/1 a 31/12/42. 

ZENITH MENDES DA SILVEIRA — Licenciada em Ciencias So- 
ciais — Assistente efetiva da cadeira de Economia Politica e 
Historia das Doutrinas Economicas de 1/7/46 ate a presente 
data. 

AUXILIARES DE ENSINO 

ANTONIA FERNANDA PACCA DE ALMEIDA — Licenciada em 
Geografia e Historia — Auxiliar de Ensino contratada da ca- 
deira de Historia da Civilizagao Brasileira de 23/2 a 30 9/49. 

ANTONIO ROCHA PENTEADO — Licenciado em Geografia e His- 
toria — Auxiliar de Ensino contratado da cadeira de Geo- 
grafia do Brasil de 8/4/49 ate a presente data. 

ANTONIO MORAES REGO — Auxiliar de Ensino efetivo da cadeira 
de Mineralogia e Petrografia de 1 7/46 ate a presente data. 



-ARISTOTELES ORSINI — Doutor em Medicina; Professor catedra- 
tico da Faculdade de Farmacia e Odontologia da Universida- 
de de Sao Paulo — Auxiliar de Ensino contratado da cadeira 
de Fisica Geral e Experimental de 9/7/49 ate a presente 
data. 

BERTA LANGE DE MORRETES — Licenciada em Historia Natu- 
ral; Doutora em Ciencias — Auxiliar de Ensino efetivo da 
cadeira de Botanica de 1/7/46 ate a presente data. 

ELISA DO NASCIMENTO PEREIRA — Licenciada em Historia 
Natural — Auxiliar de Ensino contratada da cadeira de Bio- 
logia Geral de 23/2/48 ate a presente data. 

ELVIRA BERTHOLDT — Auxiliar de Ensino efetiva da cadeira de 
Quimica Organica e Quimica Biologica de 1/7/46 a 28/1/49. 

ELZA FARAH — Auxiliar de Ensino efetiva da cadeira de Fisiologia 
Geral e Animal de 1/7/46 ate a presente data. 

FRANCISCO BENTIVOGLIO — Auxiliar de Ensino efetivo da ca- 
deira de Fisica Geral e Experimental de 1/7/47 ate a pre- 
sente data. 

GEORGE SCHWACHEIN — Licenciado em Fisica — Auxiliar de En- 
sino contratado da cadeira de Fisica Teorica e Fisica Mate- 
matica de 12/4/49 ate a presente data. 

GERTRUD SIEGEL ALTERTHUM — Auxiliar de Ensino efetivo da 
cadeira de Fisiologia Geral e Animal de 9/4/47 ate a pre- 
sente data. 

GILDA REALE —7 Licenciada em Letras Classicas — Auxiliar de En- 
sino contratada da cadeira de Lingua e Literatura Grega de 
19/10/49 ate a presente data. 

JOAO EUFROSINO — Auxiliar de Ensino efetivo da cadeira de Fi- 
siologia Geral e Animal Je 19/12/46 ate a presente data. 

JURN JACOB PHILIPSON — Licenciado em Letras Neolatinas — 
Auxiliar de Ensino contratado da cadeira de Etnografia e Lin- 
gua Tupi-Guarani de 8/4/49 ate a presente data. 

MARIA DULCE NOGUEIRA GARCEZ — Licenciada em Pedagogia 
e Filosofia — Auxiliar de Ensino contratada da cadeira de 
Psicologia Educacional de 30/6/49 ate a presente data. 

MARIA IGNEZ ROCHA E SILVA — Auxiliar de Ensino efetiva da 
cadeira de Botanica de 1/7/46 ate a presente data. 
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MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MACHADO — Diploma do 
Curso de Aperfeigoamento do Institute de Educacrao da Uni- 
versidade de Sao Paulo — Auxiliar de Ensino efetiva da ca- 
deira de Historia e Filosofia da Educagao de 1/7/46 ate a 
presente data. 

MARIA SUZANA ELIEZER DE BARROS — Licenciada em Ciencias 
Sociais — Auxiliar de Ensino efetiva da cadeira de Economia 
Politica e Historia das Doutrinas Economicas de 12/4/45 ate 
a presente data. 

MARLISE MADELEINE MEYER — Licenciada em Letras Neo- 
latinas — Auxiliar de Ensino contratada da cadeira de Lin- 
gua e Literatura Francesa de 8/4/49 ate a presente data. 

MARTA MAGDALENA ELISABETH ERPS BREUER — Auxiliar 
de Ensino efetiva da cadeira de Biologia Geral de 1/7/46 ate 
a presente data. 

MAXIM TOLSTOI CARONE — Licenciado em Geografia e Histo- 
ria — Auxiliar de Ensino contratado da cadeira de Historia 
da Civilizagao Brasileira de 1/9 a 31/12/44. 

RENATO SILVEIRA MENDES — Licenciado em Geografia e His- 
toria; Doutor em Ciencias — Auxiliar de Ensino contratado 
da cadeira de Geografia Humana de 8/4/49 ate a presente 
data. 

ROBERTO DE FREITAS — Auxiliar de Ensino efetivo da cadeira de 
Geologia e Paleontologia de 19/12/46 ate a presente data. 

ROZENDO SAMPAIO GARCIA — Licenciado em Geografia e His- 
toria — Auxiliar de Ensino contratado da cadeira de Historia 
da Civilizagao Americana de 16/2/49 ate a presente data. 

RUY W. TIBIRICA' — Auxiliar de Ensino efetivo do Departamento 
de Matematica de 1/7/46 ate a presente data. 





III. — Abertura dos Cursos. Aulas Inaugurals (*) • 

(**) . — A seguir sao publicadas as aulas inaugurals que puderam ser obtidas pela Secgao de 
Publicagoes. Em 1939 nao houve aula inaugural, assim como em 1943. Os professores 
Plinio Ayrosa e Reynaldo Ramos de Saldanha da Gama, que proferiram as aulas 
inaugurals dos cursos em 1941 e 1947, respectivamente, o fizeram oralmente e o seu 
texto nao foi reconstituido. Tamb6m publicamos a aula inaugural do Prof. Andre 
Dreyfus em 1938, por nao ier sido estampada, como o deveria ter sido, no Anuario 
referente a esse ano. 





AULA INAUGURAL DO PROFESSOR ANDRE' DREYFUS 
EM 16 DE MARCO DE 1938. 

O VALOR DA FACULDADE DE FILOSOFIA E A ClfiNCIA PURA. 

O meu profundo agradecimento a S. Exa. o dr. Ernesto de Souza 
Campos, incansavsl diretor da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras, 
pela honra insigne que me concede, convidando-me para realizar esta 
aula inaugural. 

Parecera certamente estranho, a primeira vista, que, contando uma 
Escola com vultos nacionais e estrangeircs do porte dos da Faculdade 
de Filosofia, tenha sido eu o escolhido para tao grande tarefa. Cabe-me 
pcrtanto de inicio fazer a defesa de nosso dedicado diretor, defesa como 
vereis, facil. Acontece, ccm efeito, que em fins do ano passado tive 
ensejo de tomar parte no primeiro concurso realizado na Faculdade de 
Ciencias. E se o acaso determinou que a vitoria, a cujo prepare dedi- 
ouei os esforgos destes ultimcs anos de minha vida prcfissional, me 
fosse particularmente grata por nao me ter custado a derrota de adver- 
saries ou a substituigao de um predecessor desaparecido determinou 
tambem que vos causasse o desprazer de me terdes ocupando neste 
memento vossa atengao, a qual mereceria per certo, melhor sorte. 

A caledra que tive a fortuna de conquistar apresenta para mim 
uma significacac tcda especial. Como membro que fui, da Comissao 
encarregada de elaborar o anteprojeto da fundagao da Universidade de 
Sao Paulo, tenho o dever de dar o melhor de minha atividade a Facul- 
dade de Filosofia, Ciencias e Letras e particularmente a sua cadeira de 
Biclcgia Geral, responsavel que sou em parte, embora pequena, pela 
criagao de uma e outra. 

I 

O TRlPLICE VALOR DA FACULDADE. 

A necessidade da fundacao da Universidade de Sao Paulo e parti- 
cularmente de sua Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras, criadas 
ambas pelo governo Armando Sales ha muito se vinha impondo. Ou- 
tras vozes mais autorizadas que a minha ja fizeram o historico da ques- 
tao. Nao me deterei portanto neste ponto. 

Desejo, tcdavia, ocupar por alguns instante vossa atengao com a 
impcrtancia que apresenta para o future de nossa patria, a cria^ao de 
uma tal Escola. A primeira grande fungao que cabe a nova Faculdade 
e dotar nossa terra de um ccrpo especializado de professeres secundarios. 
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A Faculdade e o ensino secundario. 

Nao vos quero tomar o tempo analisando as falhas desse ensino. 
Quero apenas chamar vossa atencao para o fato notavel de, apesar das 
numerosas reformas por que tem passado, continuar o mesmo nas pre- 
carias condicoes que tanto nos entristecem. A razao desse estado de 
ccisas e simples. De nada adianta fazer reformas desde que, os verda- 
deiros males do ensino — professor incompetente, ou mal remunerado 
cu sobrecarregado de horas de trabalho — nao sejam removidos. 

Ate hoje tem faltado a nossa terra um corpo de professores se:un- 
darios de carreira. Ninguem se pode dedicar ao ensino primario, sem 
ter previamente feito, em escolas normais, um curso visando esse fim; 
todavia qualquer pessoa pode, mediante simples registro, dedicar-se ao 
ensino secundario. Isso se deve a nao existirem entre nos, Escolas Nor- 
mals superiores ou Faculdades de Ciencias e Letras visando precisa- 
mente a formagao de um professorado secundario competente. Sabs- 
mos tcdos que, salvo honrosas excecoes, e o professorado secundario 
recrutado, entre os falidos das profissoes liberals. Medicos a ensinarem 
uma historia natural consistindo essencialmente%em rudimentos de Ana- 
tomia e Fisiologia humana, naquilo que tais conhecimentos tem de mais 
abcminavel, per exemplo, decorar cs nomes dos ossos e musculos do 
corpo humano. Agora; mostrar que o csso e uma peca construida de 
modo a se prestar da melhor maneira as fungoes que Ihe cabe realizar, 
que a presenga de um canal medular num osso longo nao diminui a 
resistencia do osso e aumenta sua leveza, que a trama organica confere 
ao osso propriedades de elasticidade inexistentes sem ela, estudar, nu- 
ma palavra, as coisas realmente interessantes e capazes de formar a 
cultura do aluno e coisa que em absolute nao se faz, 

A verdadeira historia natural, conhecer a natureza que nos cerca, 
interpreta-la, analisar a biologia dos animais e das plantas e deixada 
quase ccmpletamente de lado. O que foi dito da historia natural, po- 
deria ser repetido da historia universal ensinada per advogados, da qui- 
mica ou da fisica por farmaceuticos, engenheiros, etc., etc. A Facul- 
dade de Filosofia, Ciencias e Letras cabe a fungao de preparar os fu- 
tures professores secundarios de carreira e de, resolvendo assim esss 
ponto capital, criar um professorado competente. 

Nao e facil avaliar ccm precisao o mal que nos tem causado a falta 
de um ensino secundario bem orientado. E' ele o principal responsavel 
pelo autodidatismo da maioria de todes nos. Nas faculdades tecnicas o 
ensino tem que, forgesamente, ser especializado. A medicina, a enge- 
nharia, o direito, tornaram-se hcje tao complexes que o tempo que se 
dispoe nessas faculdades basta apenas para que se possa dar aos alunos 
que as cursam a fcrmagao tecnica de que necessitam em sua vida pro- 
fissional. Se ao cabo de 6 anos de estudes medicos tiver uma Facul- 
dade de Medicina formado medicos capazes de agir conscientemente 
diante de um caso clinico, ter-se-a a mesma tcrnado digna de nossa 
mais calorosa admiragao. Por isso aqueles que tem aspiragoes no cam- 
po da pesquisa e so possuem a bagagem fornecida pela faculdade tecni- 
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ca onde se formaram, lutam com as maiores dificuldades para adquirir 
ccnhecimentos que deveriam ter sido fornecidos pelo curso secundario 
e completados pelo curso superior numa Faculdade de Ciencias. 

E' obrigagao ncssa aplainar essas dificuldades em relacao as fu- 
luras geracoes de brasileircs e aproveitar as vocacoes que. posso dar 
disso testemunhc, sao numerosas em nosso meio. Estou convencido, 
baseado numa pratica de muitos anos de ensino, que, em geral, nosso 
estudante, ja pela maneabilidade de sua inteligencia, ja pelo interesse 
pela Ciencia e capacidade de trabalho, e um otimo material. Nos, os 
professores, tanto secundarios ccmo superiores, e que nao temos estado, 
em parte por culpa que nao nos cabe, a altura de nossos alunos, Con- 
seguimos assim transformar toda boa vontade e o interesse do jovem 
^estudante, gragas as decepcoes que vai acumulando no decurso de seus 
estudcs, numa indiferenca pela ciencia e correlativamente na preocupa- 
cao exclusiva de solver os problemas da vida material, destruindo as- 
sim cs sonhos com que ingressou na Faculdade. Cabe-nos, a nos pro- 
fessores, o dever sagrado de alimentar essa chama que nem por ser 
a traducao de um ideal pcderoso, e inestinguivel. Poucos serao aque- 
!es estudantes capazes de resistir ao sopro desalentador de um ensino 
mal conduzido, de aulas tornadas desinteressantes, da indiferenca dos 
mestres pelo entusiasmo dos mogos, das injustiga no julgamento das 
prcvas; enfim, de toda essa tragedia de que sobrenadam apenas aqueles 
cuja tenacidade chega ai parecer uma forma de insania ou um milagre. 

Aos professores cabe, dizia a pouco, uma desculpa. Tambem eles 
passaram por toda essa triste historia que e em muitas cadeiras de nos- 
sas escolas, e faculdades o ensino sob diversas formas. Nao quero dizer 
que atualmente ninguem saiba ensinar ou que no futuro todos os pro- 
fessores serao otimcs. Ha cs que nascem sabendo ensinar e os que ja- 
rnais aprenderao esta arte. Acredito, porem, que a maioria dos profes- 
sores nac se encontra em nenhuma dessas duas categorias excepcionais 
e que a formagao de professores secundarios e superiores verdadeira- 
mente competentes e aptos para o ensino, fungao que ha de realizar 
ncssa Faculdade, sera um passo decisive para a solugao de um proble- 
ms, cuja importancia nao pode ser exagerada. 

Ha um pento que ainda desejo assinalar. Quero me referir a si- 
tuagao economica do nosso professor secundario. Se quiserdes ter uma 
ideia do quanto temos sido injustcs com ncssos educadores, fazei uma 
ccmparagao entre o que ganham entre nos os professores dos ginasios e 
p remuneragao que recebem nos paises europeus. Nao ves quero cansar 
com numeros. Ha fatos que falarao mais claramente que eles. O pri- 
meiro e ser o professor, nesses paises, equiparado ao magistrado, um 
icvem professor secundario ganhando em media o mesmo que um juiz, 
no inicio de sua carreira. O segundo e que, a proporgao que decorre o 
tempo, a situagao economica do professor vai ccmo a do magistrado, 
melhcrando, para no fim da carreira terem ambos quase triplicado os 
vencimentcs iniciais. Entre nos um professor secundario ganha, aos 
60 anos, o mesmo que aos 40 cu aos 25. 
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A adocao desse excelente metodo, que e igualmente aplicavel aos 
professores universitarios, impoe-se entre nos, pois tambem aqui um 
professor de Faculdade, uma vez atingida a catedra, nunca mais en- 
ccntra possibilidades de melhorar sua situagao financeira. Vencimentos 
progressivamente aumentados em fungao do tempo e da qualidade do 
trabalho, representarao excelente estimulo para atrairmos ao magisterio 
espiritos privilegiados e por isso mesmo dignos de uma posigao social 
que ate hoje nao tern sido dada aos formadores de nossa cultura basica. 

Professores mal pagos. e o que e pior, pagos a tanto por aula, sao 
homens que chegam a dar, para pcder viver, 6, 8 e mais boras de aula 
por dia. f^ste fato e um dos que mais tern surpreendido os meus colegas 
estrangeiros da Faculdade de Filosofia. Dele decorre que o professor 
secundario nao pode acompanhar o progresso das ciencias, nao pode 
completar e ampbar sua cultura literaria ou filosofica, condenado por 
forga de uma situagao que nao se sabe bem como qualificar, a mais 
completa estagnagao intelectual. 

Nao nos iludamos. Nao basta que nossa Faculdade, em colaboracao 
com o Institute de Educacao forme um professorado secundario com- 
petente. E' indispensavel a altissima dignidade da profissao de educa- 
dcr, que sejam criadas situagoes economicas tais, que o professor nao 
se transforme, para poder viver, numa maquina de dar aulas e que seu 
trabalho receba uma ccmpensagao financeira razoavel. Ate hoje, pelo 
que sei, o ensino secundario tern servido para enriquecer alguns pro- 
prietaries de Ginasios. Que amanha as coisas mudem e que se de aos 
professores um pagamento justo, sao medidas que se impoem como das 
mais urgentes para a solugao desse magno problema. v 

A Faculdade e as pesquisas cientificas. 

Nao e apenas contribuindo para a formacao do professorado secun- 
dario de carreira que a Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras esta 
chamada a realizar em nosso meio uma obra grandiosa de utilidade pra- 
tica imediata. Cabe-lhe em verdade outra fungao de significagao ainda 
mais alta e da qual me quero agora ocupar sumariamente . 

A Faculdade de Filcscfia, Ciencias e Letras incumbe o dever de 
urcduzir uma elite de pesquisadores nos varies departamentos do sa- 
ber humano. 

O BrasiL como pais novo que e, teve que resolver em primeiro lu- 
gar um problema de significagao imediata muito maior, o de possuir 
um corpo de tecniccs de categoria elevada: medicos, engenheiros, ad- 
vegados, dentistas, agrcncmps, veterinanos, farmaceuticos, etc. Sao as 
exigencias da vida cotidiana "que reclamam seus servigos e sem eles a 
vida de uma sociedade civilizada e praticamente impossivel. Dado, 
pcrem, a natureza dos estudos exigidos para que se pessam formar esses 
tecnicos, occrre que muitos deles nao quiseram se restringir a condigao 
de simples aplicadores de processes ja determinados pelos que os pre- 
cederam e assim resolveram contribuir tambem com uma parcela na 
aquisigao de ncvos dados, novas teorias que constituem a ciencia, isto 
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e, aquela forma de atividade humana que ao lado da arte define uma 
alta civilizagao. 

Olhemos, meus senhores, para os povos espalhados pela superficie 
da terra. Veremos que nao e pela extensao territorial ou pela populacao 
que se conhecem os paises que ocupam as posigoes de destaqqe na hu- 
manidade. Nao vos cansarei com exemplos que temos todos presente. 
De passagem pego-vos para que nos detenhamos por um instante neste 
pequeno pais do norte da Europa, a Belgica, com pouco menos de 
30.000 km. quadrados. Contemplemos a civilizagao belga. Eis que 
se nos apresentam o cosmografo Ortelius, o botanico Dodoneus, o ana- 
tomista Andre Vesalio, o quimico Van Helmont, o matematico Que- 
telet, os biologos Van Beneden e Bordet, o escritor Maeterlinck; a in- 
comparavel escola flamenga de pintura com os van Eyck, van der 
Weyden, Memling, Rubens, Jordaens, van Dick, os Breughel, os Te- 
niers; os grandes arquitetos autores dos maravilhosos monumentos do 
gotico flamejante, enfim uma pleiade de valores que fariam o orgulho 
de qualquer povo. E logo na vizinhanga da Belgica, vamos encontrar 
a Holanda, a Noruega, a Suecia, a Suiga, todas pequenas na extensao 
territorial ou na populacao ou em ambas, mas grandes, imensas em sua 
significagao ccmo paises que contribuem poderosamente na construcao 
da humanidade contemporanea e dignas de serem invejadas por qual- 
quer outro povo. 

Nada mais razoavel portanto do que esse desejo que de ha muito? 

se havia instalado no espirito dos brasileiros que pensam, o de tambem 
elevarem sua patria, concedendo-lhe uma ciencia e uma arte autonomas 
e colaborando com as demais nagoes na libertagao progressiva do ho- 
mem do imperio das forgas naturais, na elevagao do standard medio da 
vida e na sublimagao do espirito pela contemplagao do belo. 

Incontestavelmente devemos reconhecer que nossos predecessores 
fizeram o que era em seu tempo possivel e para so falar no ramo das 
ciencias biologicas, ai estao, entre outros, atestando esse esforco, o Mu- 
seu Nacional, o Museu do Ipiranga, o Institute Butanta, o Institute 
de Higiene, a Escola Fisiologica dos irmaos Osorio de Almeida, e par- 
ticularmente a obra monumental de Oswaldo Cruz. 

Foi ainda sob identica orientagao, a de despertar o gosto pela 
pesquisa cientifica e dar ao pesquisador os recursos sem os quais o fra- 
casso sera inevitavel, permitindo que o professor seja, como convem, 
um pesquisador, que sabiamente Sao Paulo ergueu a sua Faculdade 
de Medicina, verdadeiro padrao de institutes semelhantes em nosso 
meio. 

Faltava o coroamento dessa obra tao necessaria, coroamento indis- 
pensavel para que pudessemos ter uma cierlcia e uma arte autonomas, 
tao desenvolvidas quanto a dos paises que por sua situagao privilegiada 
ou per outras causas ncs precederam na elaboragao da civilizagao hu- 
mana. Ora, a criagao da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras vem 
permitir que todas essas formas superiores da atividade humana pos- 
sam ser cultivadas com uma intensidade e uma harmonia, anteriormen- 
te nao atingidas. Harmonia, pois, os institutes a que nos referimos, ou 



outros do mesmo genero, visam sempre um fim particular determinado, 
ao passo que as Faculdades de Filosofia, Ciencias e Letras abrangem 
a totalidade das formas da ciencia humana e por isso atividades inte- 
lectuais que ate a presente data nao haviam podido ser abordadas em 
nossa terra. Intensidade, pois o fim principal, fundamental, da Facul- 
dade de Filosofia, Ciencias e Letras e desenvolver o gosto pela pesquisa. 

Quern atentar para as dificuldades tecnicas da pesquisa cientifica 
em nossos dias compreendera imediatamente que so excepcionalmente 
alguem que nao tenha todas as horas de suas atividade dirigidas para 
esse fim possa a vir realizar alguma descoberta de grande valor, Nada 
mais instrutivo a esse respeito do que a analise dos premios Nobel de 
medicina e fisiologia. Dos quarenta titulares desse premio, a maior 
honra a que pode aspirar um homem de ciencia, ha 16 clinicos e 24 nao 
clinicos, dos quais 6 nem sao medicos. 

Cabe repetir aqui o que ja foi dito ha pouco. Nao ha nenhum des- 
douro para os clinicos na constatagao que acabamos de fazer. A eles 
ja incumbe tarefa suficientemente ardua, a de defender a vida de seus 
doentes, para que Ihes possa sobrar tempo para essa outra obra nao 
menos necessaria, mas exigindo outras formas de atividade. A criagao 
da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras, o contrato de professores 
estrangeircs para aquelas especialidades que ainda nao sao. suficiente- 
mente cultivadas entre nos; professores aos quais incumbe o dever nao 
so de ensinar, mas principalmente de, utilizando os elementos mais ca- 
pazes, formar uma escola brasileira de pesquisadores; a facilitagao de 
viagens de aperfeigoamento aos melhores alunos, aos assistentes e aos 
professores brasileiros — hao de de permitir que o Brasil possa reali- 
zar obra semelhante a que, utilizando tais metodos, fizeram o Japao e 
os Estados Unidos, 

Sao Paulo deu o exemplo criando nao so uma faculdade de Filo- 
sofia, Ciencias e Letras a altura de nossas necessidades, mas ainda ins- 
tituindo para professores das cadeiras de laboratorio de varias de suas 
especialidades o regime do tempo integral, condicao indispensavel a 
possibilidade de uma verdadeira especializagao. Gragas ao atual go- 
verno, representado por Suas Excelencias, os srs. Governador do Estado 
e Secretario da Educacao e Saude Publica, foi sabiamente mantida 
na Universidade essa instituigao que e a verdadeira gatantia do pro- 
gresso da pesquisa cientifica em Sao Paulo. 

Ciencia pur a e ciencia aplicada. 

Eis que estou a ouvir vozes discordantes a dizerem: 
Quantos destes especialistas farao realmente obras de valor para 

a humanidade? E ainda; O de que precisamos e de homens praticos, de 
teoricos estamos fartos. Basta de pesquisa de ciencia pura, o que in- 
teressa sao as descobertas uteis, de aplicagao imediata. 

Ao que responderei: 1.°) — Ainda que um entre mil realize uma 
descoberta notavel, estaremos pagos pelos sacrificios feitos. Tambem 
em paises, onde a pesquisa cientifica esta organizada, numerosos cien- 
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tistas limitam-se a transmitir os conhecimentos que possuem a seus 
alunos, e fazem apenas trabalhos sem maior repercussao. Pouco im- 
porta. O valor economico-social de urn cientista e sua significagao para 
o engrandecimento da patria que o viu nascer nao tem preco. Nesse 
dia, todos os sacrificios feitos com seus colegas menos capazes, ou me- 
nos felizes, estarao compensados. 2.°) — So uma ignorancia palmar das 
coisas da ciencia pode criticar pesquisas desinteressadas, supondo for- 
marem elas algo diferente das investigagoes visando fins praticos. Acre- 
dito que muitas das criticas que, nesse sentido, temos ouvido, provem 
da oposicao que entre nos se tem feito ao chamado ensino teorico. Tem- 
se com efeito, dito e repetido, que um dos grandey males de nosso ensino 
superior e ser demasiado teorico. Na verdade esse ensino dito teorico 
nao e nem teorico, nem pratico, mas apenas pedantesco. Nao se com- 
preende, por exemplo, que um medico possa deixar de receber um en- 
sino pratico, tecnico, complete, das cadeiras cuja conhecimento Ihe per- 
mitira precisamente exercer sua profissao. Quern podera ser medico 
sem saber palpar, percutir, auscultar? E realmente nem sempre tais 
nogoes tem sido ministradas como convem. Agora, supor vque o conhe- 
cimento de tais tecnicas seja "'todo" o ensino e cometer erro imperdoa- 
vel. E' sobre os dados fornecidos pela palpagao, percussao, auscultagao 
que se ha de exercer o raciocinio, a fim de compara-lo com outros e tirar 
as conclusoes que o caso comporta. 

Devemos notar que tomei intencionalmente um exemplo, onde a 
pratica e particularmente importante. Em outros numercscs casos o 
papel da teoria e ainda muito mais notavel. Faga o estudante todas as 
fistulas gastricas que quiser, analise as substancias contidas na cavidade 
do estomago, e duvido que com isso fique ao corrente da fisiologia gas- 
trica. Podera ser um otimo tecnico de laboratorio, nunca um fisiologista. 
Enfim e inutil multiplicar os exemplos. Notemos novamente que bus- 
quei exemplos nos dominios mais acessiveis das ciencias naturais. Se 
passarmos para a quimica, a fisica e a matematica nao poderemos pe- 
netrar na analise do que quer que seja, sem um estudo teorico conscien- 
ciosc. O ensino exclusivamente pratico formara tecnicos, nunca ho- 
mens capazes de interpretar os fenomenos que estudam. O mal provem 
de termos chamado ensino torico a uma coisa que nao e nem ensino, 
nem teoria. 

E agora liquidemos de vez com a afirmagao ja irritante de que o 
que se deve e promover somente aquelas pesquisas que visem fins pra- 
ticos imediatos. A ciencia esta repleta de exemplos de pesquisas feitas 
sem a menor finalidade pratica e cujas aplicagoes foram do maior por- 
te. Quase que se pode afirmar que nao houve nenhuma grande desco- 
berta de alcance pratico que nao tivesse sido feita desinteressadamente, 
sem visar algum resultado imediato. 

Quando os dois Curie descobriram o radio, jamais supuseram estar 
fornecendo a humanidade o mais poderoso dos processes terapeuticos 
ate hoje conhecido para o tratamento dos tumores malignos. 

As descobertas de Hertz, Branly e outros fisicos nem um so mo- 
mento visaram resultados praticos e foi gragas a elas que Marconi pode 
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por em pratica uma tecnica capaz de permitir a radiotelegrafia. Num 
pais onde so se fizessem pesquisas visando fins praticos, nem os Curie, 
nem Hertz, nem Branly poderiam viver e como as descobertas praticas 
imensas que resultaram de suas investigacoes, dependenram de tais tra- 
balhos, jamais essas descobertas utilissimas teriam sido feitas. Alias 
e o que ocorre com a maioria das descobertas uteis, pois dependem de 
outras que nao pareciam de inicio apresentar a menor vantagem pratica 
e ninguem pode decidir se uma descoberta de ciencia pura vira ou nao 
a ter importancia. 

Um dos hcmens a quern mais deve a humanidade pelas descober- 
tas de alcance pratico que realizou e Pasteur. Salvou a industria seri- 
cicola da Franga. Salvou cs vinhos e as cervejas franceses. Curou a 
raiva. Curou o carbunculo. Deu as bases para a profilaxia das doencas 
infecciosas. Tornou possivel a cirurgia moderna. Pois bem, senhores, 
quern era Pasteur? Pasteur, o maior dos medicos, nao era medico. Era 
normalien, isto e, professor com um titulo eqiiivalente aos dos nossos 
licenciados em ciencias, que comegou sua vida de pesquisas fazendo 
um trabalho notavel sobre o acido tartarico, trabalho de grande alcance 
teorico, mas sem aplicagao pratica. Vemos assim, esse grandissimo es- 
pirito, honra da latinidade, benfeitor da humanidade, realizar trabalhos 
de ciencia pura, antes de fazer suas descobertas de aplicacao pratica. 
Mai estaria o jovem Pasteur, num pais onde se acreditasse que so as 
pesquisas visando fins praticos devem ser permitidas. Repito-o, afirmar 
isso e o mesmo que condenar a ciencia a mais esteril das estagnacoes, 
matando o principal estimulo que a ciencia conhece: o prazer e gloria 
de desvendar os segredos da natureza, tenham ou nao tais descobertas 
aplicacoes praticas, remotas ou imediatas. 

A Faculdade e a cooperacao na Universidade. 

Finalmente acredito que a nossa Faculdade cabe uma funcao de 
alta significagao para a maior cooperacao entre os membros de que se 
compoem nossa Universidade. E' incontestavel que ate agora temos 
vivido, professores e alunos, demasiados afastados uns dos outros. Se- 
ria da maior utilidade para todos, um intercambio que nos levasse a 
nos conhecermos melhor, a compararmos nossos metodos de ensino, de 
estudo e os resultados a que chegamcs e assim a nos compreendermos 
e nos estimarmos mais. Acredito que desde ja duas solucoes poderiam 
ser adotadas para facilitar esse intercambio. Uma delas seria a criagao 
de uma grande biblioteca central da Universidade. O problema biblio- 
grafico e, para quern faz pesquisas, o grande tormento em nossa cidade. 
Faltam-nos as colegoes da maioria das revistas especializadas e, em re- 
laqao a outras, nem os anos atuais sao assinados. E, todavia, acredito 
que, com o que se despende em Sao Paulo na compra de revistas para 
todas as Faculdades da Universidade e Institutes Cientificos, revistas 
que por vezes sao assinadas por varios institutes, poder-se-ia resolver 
o problema. A unificacao de todas as bibliotecas, ja em estudo pelo 
Conselho Bibliotecario, muito embora diminuisse o conforto de termos 
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as revistas que mais ncs interessam diretamente a nossa disposicac, se- 
ria fartamente compensada pelas vantagens resultantes de pcdermos 
ccnsultar tudo aquilo de que necessitamos para nossos trabalhos. Por 
outro lado, as revistas especializadas pcderiam permanecer nos respec- 
tivos Institutes ou laboratcrios, bastando que delas ficasse uma ficha 
na biblioteca central . 

A Faculdade e o curso ccmplementar. 

A segunda solucao que me parece dever tambem ser um grande 
fator na aproximagao desejada e entregarmos direta ou indiretamente 
a orientacao do Colegio Universitario a Faculdade de Filosofia, Ciencias 
e Letras, Estamos em relagao aos cursos complementares em um pe- 
nodo de ensaio. A lei federal cs havia anexado acs Ginasics, solucao da 
qual o menos que se pede dizer e ser um paradoxc, pois se dos Ginasios 
se afirma que tern fracassado no ensino secundario, ccmo poderao ser 
bem sucedidos ra empresa muito mais dificil e cnerosa pela instalacao 
e manutencao de laboratories para prover o ensino ccmplementar? 

Entregar a regencia dos cursos ccmplementares aos professores das 
faculdades superiores, cada uma das quais dirigiria o curso correspon- 
dente, parece tambem pouco aconselhavel, ja que cs resultadcs obtidos 
no Rio de Janeiro levaram o governo federal a criar, na Capital Federal, 
um Colegio Universitario autoncmo. Por que nao ensaiarmos aqui um 
metcdo que parece perfeitamenle racional? Se a Faculdade de Filcscfia, 
Ciencias e Letras cabe o dever de formar o professorado secundario de 
carreira, possuindo ela todas as cadeiras que se ensinam no curso secun- 
dario e no complementan se Ihe cumpre manter em alto nivel tal en- 
sino e possuir amplcs laboratcrios de tcdas as cadeiras que os reclamam, 
por que nao Ihe entregarmos a direcao ou pelo mencs a orientagao do 
curso ccmplementar, cujos professores trabalhariam de comum acordo 
com os da Faculdade, utilizando tambem seus laboratories? 

Assim sendo, os futures alunos de todas as Faculdades comecariam 
seu aprendizado em comum. no Colegio Universitario, que ja existe 
aqui, mas que poderia ser ligado a Faculdade de Filosofia, Ciencias e 
Letras. Assim, o intercambio tao desejadc ficaria assegurado. 

Melhor ainda, se entre as cadeiras basicas das Faculdades de que 
se compoe a Universidade, algumas fossem julgadas suficientemente 
afins para poderem ser lecionadas, a exemplo do que ccorre em outros 
paises, na Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras. Deixarei, no 
entanto, tao melindrosa questao para ser discutida pelcs que. melhor 
do que eu, o possam fazer. 

O esphito universitario. 

Criar o verdadeiro espirito universitario, aproximando alunos e 
professores de todas as Faculdades da Universidade, criar um corpo de 
professores secondaries realmente ccmpetentes e finalmente colocar o 
Brasil entre os paises que ocupam a vanguarda da civilizacao, pela 
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criagao de pesquisadores em todos os dominios da cultura humana, tais 
sao os fins nobilissimos que nossa Faculdade visa. Para sua realizagao 
ousamos contar com a colaboragao de todos os alunos que hoje aqui 
ingressam, e que, estou certo, nao medirao esforgcs para cooperar em 
obra tao notavel, 

Ciencia da guerra. 

Ha uma acusagao que em nossos dias se tern feito a Ciencia e que 
pode ser rebatida com a maior facilidade. Tem-se dito que grande parte 
do mal-estar social do momento que atravessamcs e principalmente que 
a violencia, a crueldade e a potencia destruidora das guerras de hoje, 
devem-se aos progresses cientificos. 

Permiti que eu faga uma comparagao: para fabricar um soro 
terapeutico e precise isolar o germe causador da dcenga, injeta-lo num 
animal adeqiiado, retirar-lhe o sangue, separar o soro e injeta-lo finalmente 
no doente. O homem podera injetar em seu semelhante o germe virulento 
ou o soro curativo. Ate hoje tem-se preferido essa ultima alternativa, 
mas se amanha surgir a guerra bacteriolcgica, sera da microbiologia a 
culpa? Nao, meus senhores, a culpa sera do homem que empregou 
indevidamente os conhecimentos que a Ciencia Ihe forneceu. Querer 
entravar o desenvolvimento da Ciencia porque algumas de suas desco- 
bertas tanto podem servir a causa do bem, como a do mal, privando 
a humanidade dos maiores beneficios que ela tern recebido, e equiparar 
o homem a uma crianga, a qual nao se entrega um objeto perigoso, 
porem util, porque em sua ignorancia poderia prejudicar-se ou prejudicar 
a outrem, e admitir que devemos voltar ao homem da idade da pedra, 
pois onde iremos parar neste retrospect©? 

As descobertas cientificas dando poder ao homem, dao-lhe, por 
isso mesmo a possibilidade de fazer o mal e assim se a microbiologia 
e a quimica hao de ser desde lego condenadas, pois a guerra quimica 
ja existe e a bacteriolcgica, ao que parece, vira breve, os demais depar- 
tamentos da Ciencia tambem forneceram, fornecem ou fornecerao armas 
mortiferas. Assim sendo, nenhum instrumento, nenhuma tecnica deveria 
ser entregue a eterna crianga que e o homem, pois tao depressa deles 
se apoderar, os utilizara contra seus semelhantes. 

Nao me cabe discutir o aspecto social deste prcblema, mas apenas 
afirmar, que sobre a ciencia nao pode recair a culpa do mau emprego 
que, infelizmente, se tern tao largamente feito de suas descobertas. 

II 

CIENCIA E REALIDADE, 

Senhores alunos da Faculdade de Ciencias. 
Vossa vida entra hoje em nova fase. Ides contemplar de perto 

e travar relagoes diretas com uma forma de atividade humana, a pes- 
quisa cientifica, que tern sido nao apenas a fonte principal do progresso 
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da humanidade, mas que, para aqueles que vivem ao seu contacto, 
representa alguma coisa de mais precioso. 

A ciencia nao e apenas respeitavel pelas descobertas uteis que 
fornece ao homem, E' principalmente digna de admiraqao pelo que 
representa na organizacrao de nossa cultura pessoal, na disciplina de 
ncsso espirito, na obrigagao a que nos leva de dobrarmos nossos pre:on- 
ceitcs a realidade do mundo que nos cerca, infinitamente mais complexo 
e imprevisto do que a mais descabelada imaginacao humana jamais 
supusera. 

Qual o romancista de aventuras, capaz de imaginar coisas que se 
pcssam aproximar das maravilhas e dos imprevistos que diariamente 
ncs sao fcrnecidcs pela matematica criando gecmetrias nao-euclidianas 
ou nac-arquimedianas; pela fisica analisando a danga dos protons, elec- 
trons e neutrons, dentro do atomo; pela astrofisica desvendando os 
misterios das nebulcsas espirais. pela quimica mostrando, que as subs- 
tancias mais disparatadas na aparencia, o veneno do sapo, a vitamina 
D, a digitalina, os acidos biliares, os varies hormonios femininos e mas- 
culines, a substancia organizadora descrita por Spemann no embriao 
sao corpos que pertencem a mesma familia; pela biclogia, revelando o 
rnecanismo da heranca e localizando com precisao seus fatores dentro 
dos cromosomas? 

E' desse aspecto particular que a Ciercia pura assume para os 
que a cultivam,, do prazer insuperavel que ela representa para nosso 
espirito, que vos quero agora dizer duas palavras. 

A ciencia, pela grande variedade de aspectos que assume, nos mais 
diversos campos da atividade humana, tern com que satisfazer as mais 
diversas formas de espiritos. Quern quer que seja, encontrara nela 
campo para dar expansao as preferencias de seu temperamento. 

Eu, para mim, quero confessar-vos muito em segredo, que so me 
senti realmente escravo dela, quando pude verificar que gragas a ciencia 
a inteligencia humana havia sido capaz de superar os proprios sentidos 
do homem e, mais tarde, quando cheguei a conclusao de que a realidade 
que ncs cerca se rege por logica diversa da que desde os gregos havia 
sido considerada como peculiar ao espirito humano. 

Ccncedei-me alguns mementos para que vos de uns poucos exem- 
plos do que acabo de afirmar. 

Raciocinio versus sentides: as geomeirias nao euclidianas. 

Que o raciocinio nos possa conduzir a aceitar coisa diversa do 
que revelam nossos sentidos grosseiros e o que desde muito foi estabe- 
lecido pelos estudiosos. Basta que vos lembre a esfericidade da terra 
e o seu movimento em torno do sol, proposigoes ambas aparentemente 
absurdas e por isso longamente debatidas. Nao e, porem, com exemplos 
deste genero que me quero ocupar, pois tais casos sao relativamente 
faceis de fazer entrar no quadro geral da nossa representagao do mundo 
leal. Quero me ocupar de casos mais sutis, onde o problema tomou 



ijspectcs imprevistcs. Ccnsideremcs, por exemplo, a criagao das geo- 
metrias nao-euclidianas. 

Sabeis que o postulado de Euclides que diz: per um ponto num 
piano so e possivel se fazer passar uma paralela a uma reta dada, nao 
apresentara para os geometras greges o mesmo grau de evidencia que 
as outras propesigoes primitivas ou axiomas que serviram de funda- 
mento a geometria classica, Assim sendc, numerosas foram as tenta- 
tivas feitas para transformar o postulado em teorema, isto e, para de- 
monstra-lc, ou seja, deduzi-lo das proposicoes primitivas. Sabeis que 
tais tentativas, embora numerosas, sempre fracassaram ate que Lc- 
batchevsky, no comego do seculo passado, demonstrou que o postulado 
de Euclides e indemonstravel. Indemonstravel, pois nao e dedutivel 
das outras proposicoes primtivas da geometria euclidiana, ja que e 
possivel criar uma geometria perfeitamente logica, isto e, isenta de 
contradicoes, aceitando-se todas proposigoes primitivas da geometria 
de Euclides e substituindo-se o postulado por esta outra afirmacao: "por 
um ponto num piano podemos passar um numero infinite de paralelas 
a uma reta dada". E' claro que as imagens da geometria de Loba- 
tchevsky nao sao representaveis para o espirito humano. Uma tal geo- 
metria e, no entanto, tao legitima quanto a de Euclides, no que diz 
respeito ao seu conteudo logico, pois por mais oue se tivessem prolon- 
gado as deducoes de seus teoremas, jamais se chegou a uma contradi^ao. 

E' claro que os teoremas da geometria euclidiana estao em contra- 
digao com os da geometria de Lobatchevsky, mas cada uma dessas 
ccnstrucoes e impecavel e isso e o que, matematicamente falando, im- 
pcrta. Outras geometrias puderam ser criadas. Riemann. conta a sua, 
dizendo: "por um ponto, num piano, nao e permitido passar nenhuma 
paralela a uma reta dada", de, onde a existencia de um espaco que se 
distingue do de Euclides por ser finite. 

Sabeis que numerosos cientistas consideravam tais geometrias nao- 
euclidianas como construcoes arbitrarias do espirito humano e nao fal- 
tcu quern dissesse: nao vale a pena perder tempo com tais brincadeiras, 
pois sabemos todos que o espaco real e euclidianc, que so ha uma para- 
lela e que a soma dos angulos internes de um triangulo e igual a dois 
angulcs retos e nao a outros valores, como se deduz das geometrias 
nac-euclidianas. Diziam ainda: o espago euclidiano e aquele de que 
temos ideia intuitiva, suas figuras sao as unicas que podemos "ver", e 
o unico dos espagos geometricos que corresponde ao nosso espaco re- 
presentativo, logo e o espaco verdadeiro. 

Ora, como saberemos, se o espago real, o espaco fisico e ou nao 
euclidiano? Por medidas diretas, nunca; pois os nossos instrumentos de 
medida tern uma precisao limitada, alem da qual nada nos dizem. O 
unico meio de resolvermos a contenda e verificarmos se fenomenos reais, 
cbservaveis com os nossos recursos experimentais, sao interpretaveis 
na concepcao segundo a qual o espago e euclidiano. Sabeis perfeita- 
mente que tudo correu muito bem ate o ano de 1887, em que Michelson 
e Morley fizeram sua celebre experiencia. De acordo com as concepcoes 
classicas a experiencia em questao conduzia a conclusoes sobre as re- 



lacoes entre a luz e o eter, inconciliaveis com outras experiencias ante- 
liormente feitas. Foi fartamente verificado que, em nenhum dos casos, 
se tratava de erro de experiencia. E assim os fisiccs, prcfundamente 
perturbadcs se enccntraram durante cerca de 20 ancs, num beco sem 
saida. A sclucao era aceitar que nas 2as., 4as. e 6as. o eter era arras- 
tado pelo movimento da terra e nas 3as,, 5as. e sabados nao o era, 
sclucao como e facil de se compreender, muito pouco satisfatoria. 

ReaUdade versus raciocinio: a relatividade. 

As dificuldades foram aplainadas quando Einstein teve a coragem 
de propor que se considerassem o tempo e o espaco como grandezas 
relativas. Assim sendo, e perfeitamente possivel dar ccnta da expe- 
riencia de Michelson, Morley e tambem das outras experiencias, an- 
tericrmente feitas. 

Para que possais representar bem o que significa uma tal modi- 
ficacao da nossa maneira de medir o tempo e o espaco, utilizarei um 
exemplo imitando o de Eddington: imaginemcs que um dos estudantes 
aqui presentes mede com um cronometro, o tempo que eu levo para 
dar essa aula e encontra, digamos, 60 minutes. Imaginemos, por outro 
lado, que este predio seja transparente e que um aviador, deslocando-se 
com uma velocidade de cerca de 260.000 km. por segundo, passe sobre 
o predio exatamente no momento em que eu me levantei para ccmecar 
a aula e gracas a aparelhos oticos especiais, possa, afastando-se em linha 
reta, ccntinuar a mo acompanhar durante a aula toda. O aviador usa 
um cronometro igual ao do aluno e age com a mesma precisao que ele 
na determinacao de suas medidas. Num certo momento eu me sento. 
Algum tempo depois o aviador registou o fenomeno. Algum tempo 
depois, ja que a luz viaja a razao de 300.000 km. por segundo e o avia- 
dor se afasta de nos a 260.000 km. por segundo. O aviador desconta o 
tempo que a luz levou para ir desta sala, no momento em que eu me 
sentei, ate o aviao, no momento em que o fenomeno foi por ele per- 
cebido. Assim esta ele em otimas condicoes para, por uma simples 
subtracao, saber quanto tempo levei falando. Fas a conta e encontra 
120 minutos. 

O aluno achou 60 minutos e o aviador 120. A primeira vista con- 
cluiriamos; um dos dois pelo menos deve estar errado. A aula pode 
nao ter durado nem 60, nem 120 minutos, mas o que e "evidente" e que 
tendo durado 60, nao podera ter durado 120, Einstein responde: unao 
senhores, ambos estao certos. O sr. falou 60 minutos para um obser- 
vador solidario ao sistema a que o sr. pertence e 120 para outro obser- 
vador, que se move em relagao ao sistema a que o sr. pertence". Como 
pode um fenomeno levar 60 minutos e tambem 120? Muito simples; 
e que a velocidade com que se escoa o tempo, depende da velocidade 
com que o observador se move em relagao ao sistema em que se passa 
o fenomeno medido. Ja sabiamos que o tempo psicologico e variavel. 
Os 60 minutos desta aula parecem aos senhores infinites, ao passo, 
que outrcs 60 minutos em alegre companhia, passarao sem sentir. O 



mesmo ocorre com o tempo fisico. Sua velocidade de escoamento varia 
com as circunstancias em que- se colocarem os observadores que o 
hao de medir. 

Ora, entre as numerosas conseqiiencias da teoria da relatividade 
conta-se tambem esta: o espago fisico nao e euclidiano, muito embora 
seja esse o unico espaco de que nossos sentidos nos dem uma represen- 
tacao, Vemos assim como o racicionio humano criando as geometrias 
nao-euclidianas superou os proprios sentidos, substituindo um espaco 
intuitive, por outro puramente racional, mas sem representacao senso- 
rial e todavia mais verdadeiro, pois mais adaptavel ao mundo fisico. 

O exemplo que acabamos de analisar e muitos outros de que a 
fisica moderna esta cheia, tern ainda outra virtude; o de nos mostrar 
que a organizagao da natureza segue processes diversos daqueles que 
a primeira vista se impdem a nosso espirito como logicos. A melhor 
prova disso esta em que o conceito de um tempo se escoando com 
velocidade dependente da do observador nunca se tinha imposto aos 
hemens que anteriormente a Einstein haviam refletido e raciocinado 
sobre a natureza do tempo. Nem os filosofos gregos que praticamente 
disseram tudo quanto se podia dizer em metafisica, nem ninguem de- 
pois deles chegou a tal conclusao. Foi necessario que experiencias con- 
traditorias, desde que se admitissem as ideias classicas sobre o tempo 
fisico se escoando com velocidade uniforme, obrigassem os maiores fi- 
sicos da terra durante quase 20 anos a refletir sobre o assunto, para que 
alguem tivesse a coragem de proper uma nova maneira de se contar 
c tempo. Antes de abandonar tao interessante problema, deixai que eu 
vos mostre que a matematica e a fisica, nao tern o privilegio de se ba- 
searem em pentos de vista aparentemente absurdos. Felizmente a bio- 
Icgia ja se tornou suficientemente cientifica para agir do mesmo modo. 
Se nao, vejamos; 

Ilogismo da biologia: o mecanismo da evolugao das especies. 

Aqui estao dois bagres provenientes das cavernas do Iporanga. Um 
deles mcstra-nos pequenos rudimentos de olhos, no outro os olhos desa- 
pareceram. Os naturalistas ao fazerem achados como este afirmam, 
aparentemente com toda a logica: "Aqui esta o caminho seguido pela 
natureza ao fazer desaparecer os olhos, tornados inuteis nas cavernas; 
fe-los diminuir progressivamente, de tal maneira que devemos consi- 
derar os dois tipos aqui presentes como derivades, da forma comum 
provida de olhos, forma que os foi perdendo pouco a pouco como se 
pede ver ainda nos exemplares que tern olhos rudimentares. 

Ora, o ilustre geneticista americano Morgan, nas suas gigantescas 
culturas de drosofilas, observou que, com relativa freqiiencia, nasciam 
da forma silvestre de que ele partiu, alguns individuos mutantes, isto 
e, com alteracoes bem definidas e perfeitamente transmissiveis por he- 
ranca. Dessas mutacoes algumas diziam respeito aos olhos. Assim ob- 
teve mutantes infrabar, bar e ultrabar nas quais os olhos eram cada 
vez menores e ainda mutantes eyeless completamente desprovidos de 



— 77 — 

oihos. Independentemente do fato notavel e que aqui nao desejo analisar, 
de terem todas essas formas surgido em culturas perfeitamente ilumi- 
nadas, quero salientar a observacao capital por ele feita, de derivarem 
todos os mutantes da forma primitiva com olhos normals e absoluta- 
mente nao uns dos outros, por atrofia progressiva dos olhos. Incontes- 
lavelmente se um paleontologista encontrasse fosseis, ou um zcologista 
lacas, com olhos de varios tamanhos, indo do olho normal a sua au- 
sencia, concluiria que a natureza teria feito derivar essas formas umas 
das outras, indo da normal a sem olhos ou inversamente. Pcis bem, 
o experimentador que assistiu ao nascimento das varias formas sabe 
que isso e falso e que todas as formas encontradas derivam por muta- 
cdes bruscas da forma com olhos normals, nenhum elo de parentesco 
existindo entre eles. 

Assim sendo, que vale a minha conclusao sobre a origem dos bagres 
sem olhos das cavernas do Iporanga? Evidentemente, absolutamente 
nada. 

Numerosos outros exemplos semelhantes foram tambem forneci- 
dos pelo mesmo material, a drosofila, em relacao ao tamanho das asas, 
cor dos olhos, etc., etc.. Todos os tamanhos de asas, desde a asa nor- 
mal, ate a raca apterous, passando entre outros tipos intermediaries 
por certo, headed, stumpy, vestigial, todas as cores de olho desde a raca 
silvestre red, ate a raca white, passando por mais de trinta tons inter- 
mediaries; e no entanto, todos estes mutantes derivaram diretamente 
do tipo silvestre e nenhum elo genetico apresentaram entre si. Tal e 
a ciencia, maculada pela pecha do pecado original de sua origem hu- 
mana e portanto limitada por ncsscs sentidos e por nossa inteligencia, 
ccrrigidos uma ou outra vez pela forca das circunstancias, isto e, pela 
observacao e pela experiencia. 

O valor da ciencia. 

Ccndenada a imperfeicao, nem por isso e ela, menos digna de nossa 
admiragao. Nao desejo alongar demais essa dissertacao e por isso nao 
discutirei o problema do conhecimento, da ccisa em si. Pouco importa 
que a essencia das coisas nos escape para sempre. O que do mundo 
real nos e revelado pela ciencia, chega para que possamos construir 
teorias cientificas, isto e, ccnvengoes suficientemente concordantes com 
c mundo real, para podermos dar conta dos fenomenos relatives aos 
dominies que estudamos, e prever o que ha de suceder em certas e de- 
terminadas circunstancias. A ciencia confere assim poder ao seu pos- 
suidor. Permite que nos transportemos com todo o conforto por terra, 
per mar e pelo ar, gragas a ela podemos construir arranha-ceus, curar 
doengas, Iransformar a noite em dia, comunicar a distancia a voz e a 
imagem. 

E esse o carater que da as teorias cientificas toda sua forga: a 
faculdade de prever, de onde emana o poder. Ate pouco so em fisica 
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e em certos dominios da quimica isso era possivel. Os fenomenos bio- 
logicos, mais complexes so se prestavam a descrigoes e classificagoes. 
Felizmente tempora mutantur, e nao vos quero deixar sem dar, parti- 
cularmente aos meus futuros alunos da sub-secgao de Ciencias Naturaisr 

um exemplo disso. 
^4s teorias na biologia moderna: a hereditariedade. 

Mostrarei o mais brevemente possivel, a que estado chegaram ho- 
je ncssas concepgoes sobre o mecanismo da hereditariedade. 

Explicar como podem os filhos se parecer com os pais e tambem 
como podem por vezes dele diferir, e coisa que sempre preocupou o 
homem capaz de raciocinar. Foi, porem, so nos fins do seculo passado 
que o genial monge checo Gregorio Mendel, pode, gragas a pesquisas 
experimentais dar uma explicagao satisfatoria da essencia do meca- 
nismo em questao. As conclusoes fundamentais de Mendel foram: 
"os fatores hereditarios existem em dose dupla nas celulas corporals 
e singela nas celulas reprodutores"; e ainda; "os diversos pares de fatores 
hereditarios presentes nas celulas corporais, ao se distribuirem as celulas 
sexuais, comportam-se como unidades que se podem separar e recom- 
binar de todos os modos possiveis, de acordo com as leis do acaso". 
Que fossem esses fatores hereditarios e onde estivessem eles situados 
nas celulas, foram coisas com as quais Mendel nao se importou. 

Como e sabido, o labor de Mendel permaneceu completamente 
ignorado e foi precisamente durante os 35 anos em que ninguem se 
preocupou com suas pesquisas que os citologistas e especialmente van 
Beneden e Boveri, estudaram o modo pelo qual a cromotina, essa subs- 
tancia presente no nucleo de toda celula, se comporta nas divisoes celu- 
lares, das celulas sexuais e das celulas corporais, Foi visto que os frag- 
mentos de cromotina, os cromosomas sao duas vezes mais abundantes 
nas celulas do corpo onde formam pares, do que nas celulas sexuais 
que possuem um so constituinte de cada par. 

Logo depois da redescoberta das leis de Mendel, em 1902, Sutton 
mcstrou que o modo pelo qual se distribuem os fatores mendelianos 
e perfeitamente superponivel ao modo pelo qual se distribuem os cro- 
mosomas e portanto que a mesma linguagem pode servir para descrever 
os dois processes. Assim sendo, nada mais razoavel do que imaginar- 
mos, como fez Sutton, que os cromosomas sao os portadores dos fatores 
da heranga mendeliana. Estava assim criada a teoria cromosomica da 
hereditariedade. 

Seguem-se agora os numerosos trabalhos que fundaram a genetica 
moderna, salientando-se particularmente os de Morgan e seus colabora- 
dcres na drcsofila. Gragas aos estudos de dois fenomenos geneticos que 
foram observados nos numerosos cruzamentos feitos, a associagao entre 
fatores (linkage) e a recombinagao de grupos de fatores (crossig-over) 
foi possivel estabelecer quais os fatores contidos em cada cromosomar 

qual a ordem em que se acham distribuidos linearmente ao longo dos 
cromosomas e ate certo ponto, qual a distancia relativa entre eles. A 
unidade de distancia foi designada morgan ou morganideo e o mapa 
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com a distribuigao dos fatores ao longo dos cromosomas da drosofila 
tornou-se conhecido no mundo inteiro. A muitos citologistas ou geneti- 
cistas, porem, pareceram altamente duvidosas tais concepcoes e du- 
rante longos anos, fizeram-se assim cnticas, por vezes severissimas, as 
ideias de Morgan. 

Acontece, porem, que Miiller e Painter e tambem Dcbzhansky es- 
tudaram o que ocorre quando certas anomalias, consistindo principal- 
mente em fragmentagao ou trocas de segmentos nao homologos de cro- 
mosomas sao realizadas anomalias (sic) cuja taxa e fortemente aumen- 
tada pela irradiacao com raios X. Foi assim possivel iniciar-se a cons- 
trugao de mapas nao mais geneticos, mas sim citologicos. Assim sendo, 
um pequeno segmento de cromosomas, onde os processes geneticos ti- 
nham permitido a localizagao de determinados fatores, se tendo des- 
preendido do cromosoma originario para fixar-se noutro, viu-se que 
certas modificagoes nas ligagoes, entre fatores, eram observadas e pre- 
cisamente as que podiam ser previstas de acordo com os mapas ge- 
neticos . 

Comegou-se assim a possuir uma prova direta da teoria de Mor- 
gan, ja que se podia ver o pedaco de cromosoma que se havia deslocadc 
e causado as mcdificagdes previsiveis teoricamente. 

A conclusao desses trabalhos, feitos entre 1929 e 1932, foi, pois, 
a primeira confirmacao direta da teoria, segundo a qual os fatores he- 
reditanos ou gens, estao distribuidos linearmente ao longo dos cro- 
mosomas . 

Heitz e Baur, em 1933, e logo a seguir varios autores, mostram que 
os cromosomas nas glandulas salivares da larva da drosofila sao gi- 
gantesccs, cem ou mais vezes maiores do que as celulas comuns. Tais 
cromosomas sao formados por series de faixas fortemente coraveis pelo 
carmim acetico, separados por regioes acromaticas. 

A distribui^ao de tais faixas e absolutamente constante e sua des- 
cricao minucicsa foi feita por Painter e particularmente por Bridges, 
ao qual devemos a publicacao, em fevereiro de 1935, de um mapa ja 
bem completo, com a sede de 2.650 faixas. 

Novos trabalhos se seguiram e o mais recente e o mapa do cro- 
mosoma X, publicado pelo mesmo Bridges, em Janeiro deste ano, e onde 
se acham descritas 1.024 faixas, contra 725 no mapa de 1935. 

Ora, Painter e seus colaboradcres mostraram que certas moscas, 
nas quais se havia podido estabelecer que determinados gens haviam 
sido perdidos (deficiencia), apresentavam correlativamente a ausencia 
de certasi faixas (deleccao), o que pode ser visto por observacao direta. 
Estabeleceu-se, assim, uma ccncordancia impressionante entre a loca- 
liza^ao dos fatores baseada na genetica e aquela que a observagao di- 
reta havia fornecido. 

Aqui tendes um dos mais belos exemplos de previsao no campo da 
Biclcgia Geral, a saber, a determinagao da sede e a crdena^ao dos fa- 
tcres da hsranja ao longo des cromosomas, feita sobre a base de expe- 
riencias de cruzamento, brilhantemente confirmada muitos anos mais 
tarde pela verifica^ao direta. Nada mais justo, portanto, do que a atri- 
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buicao do premio Nobel de medicina e fisiolcgia de 1933 ao ilustre 
biologo americano Thomas Hunt Morgan. 

O problema dos mapas cromosomicos da drcsofila e alguns cutros 
seres vivos, cujo patrimonio hereditario pode ser estudado com certo 
cuidado (milho, outras especies de drcsofila), e uma das questoes mais 
apaixonantes e que mais trabalhos suscita na genetica contemporanea. 

Vedes, assim, meus caros alunos da sub-secgao de Ciencias Natu- 
rals que o tempo da biologia, puramente descritiva, felizmente passou. 

Isto posto, quero crer que vos convenci e que pensais comigo que 
a Ciencia esta entre as formas de atividade humana mais dignas de se- 
rsm cultivadas e que nao vos arrependereis dando per eia o melhor 
de vossa capacidade. 

Resta fazer calar os ceticcs e agnosticos com os quais e muito di- 
ficil discutir. 

Ciencia e realidade. 

Dizem eles coisas assim: a Ciencia com a qual voces se embeve- 
cem, na ordem pratica,. cura, e verdade, a difeteria e outras dcencas, nao 
impede, porem, que todo o hemem morra; na ordem teorica, pior ainda, 
pois as teorias cientificas sao apenas representacoes tao simples quanto 
possivel, de grupos de fenomenos, representacoes que sao substituidas 
por outras, desde que mais simples, mais gerais ou mais concordantes 
com os fatos. A realidade mesma, essa ncs escapara eternamente. E' 
muito dificil, dizia, discutir com tais homens. Creio que o que Ihes po- 
demos responder de melhor e; nao importa. O resultado final da luta 
nao nos interessa. Sabemos que jamais alcangaremos a vitoria defini- 
tiva. Ha, porem, um desejo de aventura que nos salva e em nome dele 
e que nos atiramos a pesquisa. E' certo que nunca diremos a ultima 
palavra sobre coisa alguma. Todavia, sabemos tambem que a Ciencia 
guarda com a realidade um numero suficientemente grande de pontos 
de contact© para que nossas previsoes cientificas dem certo, para que 
nossos processes de evitar dcengas, cura-las, construir edificios, transa- 
tlanticos, avioes, aparelhos de radio, cinemas, funcionem de modo seguro 
e para que nossas teorias cientificas, por transitorias que sejam, nos ale- 
grem o espirito e nos embelezem a alma, e isto nos basta. 

Ciencia e civilizacao. 

Meus caros alunos da Faculdade de Filcsofia, Ciencias e Letras. 
Antes de vos deixar, creio nao vos peder dizer nada de mais sin- 

cero do que repetir algumas palavras que proferi ha alguns dias, fa- 
lando do papel da cultura cientifica: "Gragas ao desenvolvimento de 
suas Universidade e a organizagao da pesquisa cientifica, pode, em cerca 
de 50 anos, o Japao transformar-se de um pais feudal, numa das pri- 
meiras potencias do mundo. 

Estamos certos de que, dada a inteligencia do estudante brasileiro 
e a indole pacifica do nosso povo, a transformagao que aqui se ha de 
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cperar sera no sentido em que se deu na grande republica norte-ame- 
ricana, a de engrandecer a nossa patria, elevando-a no conceito dos ou- 
tros povos e estreitando os lagos de amizade e o respeito mutuo entre 
cs paises da America. 

So a alta cultura, bem orientada, podera resolver os angustiosos 
prcblemas da hcra que passa. Vivemcs horas tristes, onde os odios 
entre povos, odios incompreensiveis com o conhecimento mutuo que 
as facilidades de comunicagao trouxeram, so sao mantidos a custa de 
afirmacoes dogmaticas de principios, que a mais elementar observagao 
desmente. E' certo que de tcdos cs povos humanos, desde os sumeria- 
iios, hititas, minoanos, ate os atuais, tern nascido homens superiores, 
aos quais muito devemos. 

Os entrelagamentos entre povos colaboraram desde seculos na mis- 
tura das racas humanas e a pujanga de um pais como o Brasil, que 
scube acclher, como nenhum outro, os homens das mais diversas ori- 
gens, permitindo que seus patrimonies hereditarios se justapusessem no 
mais complicado dos emaranhados antropologiccs e uma das mais bri- 
Ihantes provas de que a tese da supremacia de uma determinada raga 
pode ser decisivamente refutada. E' dos paises da America e parti- 
cularmente do Brasil que ha de vir o grande desmentido a tais ideias, 
E com o desmentido, o advento de uma nova era de melhor compre- 
ensao entre cs povos, de paz e de prosperidade". 





AULA INAUGURAL DO PROFESSOR FRANCISCO DA 
SILVEIRA BUENO EM 1940. 

OBJETIVO E METODO DA FILOLOGIA. 

Ao iniciar as minhas atividades de catedratico desta escola, desejo 
chamar a vossa atengao, srs. alunos, para o titulo da Faculdade a que 
pertencemos: Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras. Nao foi o 
acaso que associou neste conjunto universitario as letras as ciencias sob 
a cupola final da filosofia. Foi a experiencia dos seculos e dos homens, 
foi o proprio estudo das exigencias do espirito humano que assim de- 
terminou. As ciencias, o conhecimento das coisas pelas suas causas 
imediatas, tendo por objetivo essencial a verdade, dirigem-se de manei- 
ra principal a inteligencia, ao que de mais alto recebemos ao nascer. 
As letras, as artes, a percepcao e a expressao da beleza surgem nao so 
como o adorno da vida, como a parte mais agradavel da existencia mor- 
tal, mas tambem como a aptidao pratica que serve, muitas vezes, de 
meio exteriorizador das ciencias, como expressao cuidada e estetica do 
pensamento filosofico. Se em todos estes campos, que respondem ao 
bem alto desejo de aperfeicoamento que a todos nos anima, procurarmos 
situar a Filologia, onde a colocaremos? Inclui-la-emos entre as ciencias 
ou Ihe daremos a grata companhia das letras? 

Nao vos admire, srs. alunos, que vos ponha, logo de inicio, este pro- 
blema de classificagao porque, no vasto dominio dos estudos filologicos, 
esta ha sido um das questoes mais discutidas e ainda hoje existe quern 
se bata por Filologia simplesmente arte e quern nao a admita senao como 
ciencia pura. A classificagao de uma disciplina e problema de grande 
relevancia, mas de nenhuma solugao possivel se primeiro nao for solu- 
cionado este outro ainda mais importante: o problema do objeto pro- 
prio, especifico dessa disciplina. Como poderemos dizer que tal e tal 
e ciencia ou arte se nao soubermos qual seja o seu campo proprio de 
agao, aquilo sobre que deve versar e a maneira caracteristicamente sua 
de atingir tais objetivos? Antes de tudo, portanto, antes de tentarmos 
colocar a nossa cadeira entre as ciencias ou entre as artes, procuremos, 
nesta conversagao preliminar, qual seja o seu objeto proprio, aquilo por 
que se distingue das cutras catedras, aquilo que Ihe da a razao de ser 
disciplina a parte, com fisionomia inconfundivel. 

* 
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Numa Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras qual sera a nossa 
dentro de alguns anos, porque so o tempo conseguira alargar os ambitos 
da nossa instituigao, encontraremos determinadas materias que man- 
terao entre si certas afinidades, merce do objeto material que Ihes e 
comum, se bem que cada qual se distinga pelo seu modo proprio de 
estudar esse objeto comum, gramas ao objeto formal, segundo se cos- 
tuma dizer. Veremos, por exemplo, as catedras de lingua e literatura 
grega e latina; de historia da civilizagao desses povos ilustres; de his- 
toria da arte classica e, conjuntas ou separadas, a mitologia, a arqueo- 
logia, a epigrafia, a numismatica, a escultura, a arquitetura. Na ca- 
deira das antiguidades classicas estudarao os alunos as instituigoes ci- 
vis, militares e religiosas e poderao descer aos conhecimentos da vida 
domestica dessas geracoes, ate, v. g., aos cardapios das casas romanas. 
Qual o objeto material de todas essas catedras? O mundo classico de 
outrora. Mas cada qual trata apenas de uma porgao desse mundo, 
de uma das manifestagoes desses povos. Quern percorresse todos esses 
setores, ficaria conhecendo a antiguidade greco-romana de modo frag- 
mentario, sem aquela unidade que faria de tantos conhecimentos dis- 
perses uma sintese perfeita. E nao haveria uma catedra que, valendo- 
se de todas as demais desse grupo, nos pusesse a altura de abranger- 
mos, numa so concepgao, tao variado quao maravilhoso mundo clas- 
sico? Sim, essa disciplina coordenadora, essa catedra sintetizadora e a 
Filologia. 

Aproximando-nos cada vez mais da nossa finalidade, da cadeira 
que nos cumpre estudar — a Filologia Portuguesa — deve esta disci- 
plina ser para nos a coordenadora de todas as demais que, separada- 
mente e de modo fragmentario, estudam a civilizagao de Portugal. 
Todos os alunos, ao atingirem a Faculdade, devem ter estudado a lin- 
gua e a literatura portuguesa, conhecendo-lhe a materia, a poesia, a 
oratoria, a estilistica, a historia desse povo. Todos esses conhecimentos 
estao disperses, sem talvez possuirem finalidade clara, meio vagos e 
imprecisos. A Filologia Portuguesa vai cocrdena-los agora, vai aplica- 
los aos monumentos literarios do povo lusitano e dessa aplicagao fa- 
zer surgir a consciencia do conjunto para que cada qual possa ter o 
seu juizo da civilizagao lusa, inteirando-se completamente do que foi 
esse passado tao estreitamente ligado ao nosso presente. 

Que e, pois, Filologia? Eu a definirei com Augusto Bbckh: "E' o 
conhecimento cientifico da completa atividade e da vida inteira de um 
determinado povo, em um dado periodo de sua existencia". Ou entao, 
com Otfried-Muller: "A percepgao plena e inteira da vida intelectual 
antiga", e, mais explicitamente explicado pelo mesmo autor: "A Filo- 
logia nao se propoe nem estabelecer fatos particulares, nem conhecer 
formas abstratas, mas abragar o espirito antigo todo inteiro nas obras 
da inteligencia, do sentimento e da imaginagao". A Filologia e, por 
conseguinte, a disciplina que tern por objeto proprio o conhecimento 
perfeito e complete da vida intelectual de um povo atraves de todes os 
seus monumentos literarios. A Filologia Portuguesa ha de ser, por- 
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tanto, o estudo da civilizagao, do espirito, da inteira vida intelectual do 
povo lusitano atraves dos monumentos que nos legaram as suas ge- 
ragoes passadas. 

Eis aqui, srs. alunos, um ponto que desejo fique bem claro a to- 
dos vos: a finalidade de Filologia — o conhecimento inteiro e perfeito 
da civilizagao de um povo, numa dterminada epoca de sua existencia 
— sera obtido unicamente e unicamente conseguido pela aplicagao de 
todos os ensinamentos que as demais disciplinas historico-literarias nos 
ministrarem, aos documentos, as obras, aos textos que esse mesmo povo 
nos deixou. Onde nao houver textos, onde nao houver obras escritas, 
nao pcdera haver Filologia. Estudar Filologia sem a aplicagao dos tex- 
tos nao e estudar Filologia, e ignorar o que seja Filologia. Max Bon- 
net diz claramente: "Os textos sao, ao mesmo tempo, o ponto de par- 
tida e o final, a razao de ser e, por assim dizer, o cora^ao dos estudos 
filclogicos". (La Philologie Classique, premiere legon). uOs filologos, 
escreveu Laurand, estudam antes de tudo os textos antigos; e para 
melhor compreende-los que procuram conhecimento cada vez mais exa- 
to das linguas, da historia, das instituigoes ou das literaturas". (Ma- 
nuel aes Etudes Grecques et Latines, III, 37). Este e, justamente, o 
ponto diferenciador, por excelencia, da Filologia e da Lingiiistica: em 
face de um texto seguem direcao diversa o linguista e o filologo. 
Para o primeiro so tern valor a lingua em que esta escrito o documentor 
para o segundo a lingua e apenas um instrumento, um auxiliar que o 
ajuda a criticar o escrito, a avaliar da sua epoca, das suas qualidades 
de estilo, da veracidade ou nao das suas ideias. Para o linguista, 
as qualidades literanas do texto pouco ou nada valem. Ele quer des- 
cobrir ai a confirma^ao de alguma lei fonetica, de algum problema de 
morfolcgia. A sintaxe, a expressao do pensamento ja nao Ihe inte- 
ressa. Para o filologo, ao contrario, e a sintaxe que o atrai, porque e 
na expressao do pensamento que se encontram as demonstra^oes cul- 
turais de um povo, o seu adiantamento literario, o grau de civilizagao 
a que ja tenha atingido. As ideias contidas no texto nao despertam a 
atencao do linguista; o que ele procura e a propria lingua em si mesma 
e quanto mais primitive, quanto mais rude, tanto mais rica de obser- 
vacoes porque pode descobrir nela a atuagao livre e espontanea das 
leis fisiologicas e psicologicas dos povos. A lingua literaria, policiada 
pela gramatica e pelas academias, ornada pelos estilistas, nao merece 
a menor fadiga dos lingiiistas. Justamente ao reves procedem os filo- 
logos: o seu objetivo ultimo — o conhecimento complete e perfeito da 
civilizagac de uma nacionalidade — nao se encontra senao nos escri- 
tos hterarios, nos textos exarados em lingua culta e trabalhada pelos 
seus homens de maior valor. O filologo, preso que esta aos textos, tern 
as suas fronteiras no tempo, nao indo alem dos limites das primeiras 
mamfesta^oes da cultura literaria de uma nagao. O linguista, que so 
se prende as manifesta^oes de linguagem humana, nao conhece tais 
barreiras: qualqucr inscrigao, por mais rude que seja, Ihe serve de es- 
tudos e ate mesmo entre povos incultos, sem a menor manife.stagao al- 
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fabetica onde nem sequer se sonha com uma lingua padrao e os dia- 
letos se emaranham na mais completa liberdade, ate ai penetra o lin- 
giiista sem que o possa seguir o filologo. 

Se o texto e a condigao essencial dos estudos filologicos, de tal 
modo que se nao houver textos, nao havera tambem Filologia, segue-se 
que so possuirao tal disciplina aqueles povos que puderem apresentar, 
em seu passado, obras e monumentos escritos. For isto foi que os an- 
tigos puderam unicamente aplicar tais estudos aos documentos da Gre- 
cia e de Roma, fundando a Filologia Classica. Dado, porem, o exemplo, 
facil foi criar a Filologia Romanica desde que os povos neolatinos mi- 
nistraram aos estudiosos as suas obras de arte e de pensamento. Ora, 
entre os povos neolatinos encontramos o portugues, que, desde os pri- 
meiros tempos da sua existencia politica, imediatamente, comegou a 
compor em verso e em prosa, a documentar assim o seu grau de povo 
culto e civil, tendo a frente os seus proprios monarcas e para emulos 
deles toda a legiao enamorada dos seus trovadores inspirados. Era ja 
o bastante para que nascesse a Filologia Portuguesa, bem vasta hoje e 
das mais interessantes em todo o grupo romanico, para a qual se vol- 
tam todas as vistas cultas da Europa e da America. 

De tudo o que ate agora ficou dito concluimos, srs. alunos, que o 
objeto principal da Filologia e o conhecimento complete e perfeito da 
civilizagao de um povo, numa determinada epoca de sua vida civil, 
atraves das suas obras de razao, de sentimento e de fantasia. De que 
meios, porem, se serve o filologo para conseguir tao vasto objetivo? 
Em primeiro lugar, da lingua. E' o veiculo principal para o entendi- 
mento dos textos. Como estabelecer, como reconstituir, como comen- 
tar, como criticar os escritos desta ou daquela epoca sem o conheci- 
mento profundo da lingua desse tempo, das suas particularidades, dos 
seus meios de expressao entao vigentes? Como distinguir entre o que 
e nacional e o que e adventicio, como solucionar os casos duvidosos 
de autencidade para nao aceitar como sendo de eras remotas o que 
nao passa de habil imitacao moderna, se nao se possui o manejo da 
lingua, o conhecimento perfeito da * sua historia, das suas fases evolu- 
tivas? Os textos, porem, sao em prosa e verso, abrangem o dominio da 
retorica e da poetica; sera necessario ter bem na ponta dos dedos os 
ensinamentos de tais disciplinas, conhecer muito bem todos os pro- 
blemas da materia, pois nao poucas dificuldades sao solvidas com a 
ajuda de tais regras da composigao dos versos. A literatura, quer es- 
tilistica, quer historica, exige do filologo trato continue e aperfeigoa- 
mento para que ele saiba das correntes literarias daquelas epocas, das 
influencias que poderiam ter vindo do estrangeiro e assim determinar 
as vias pelas quais penetraram as forgas civilizadoras no pais. No 
estudo dos textos, encontra o filologo inumeras referencias a costu- 
mes, a dangas, a devogoes, a lugares ja totalmente desaparecidos ou 
transformados, a usos desconhecidos, a personalidades ja apagadas pe- 
la distancia do tempo, a batalhas, a capitaes que foram famosos, a 
acontecimentos que tiveram largos comentarios em sua epoca. Como 
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dar conta de todo este mundo ja tao afastado dos nossos tempos e, por 
isso mesmo, tao cheio de curiosidades, de lendas e de encantos? Nao 
podera o filologo deixar de recorrer a vasta enciclopedia das discipli- 
nas historicas: ao estudo das antiguidades, das instituigoes, do passa- 
do, a historia das religioes prcfessadas na regiao, a arqueologia, a nu- 
mismatica e ate a geografia bem como a historia geral desse povo. E 
assim, muitas vezes, do estudo de uma simples cangao medieval re- 
ponta vivo e ressurrecto o quadro magnifico de toda uma cidade na 
lufa-lufa de sua faina diaria, com as correntes opostas de seus grupcs 
politicos, com os comentarios do povo aos atos dcs monarcas, com as 
mil intrigas das facqoes turbulentas daquelas epocas, com os mais apai- 
xonados dcs trovadcres mal correspondidos ou com as queixas sentidas 
das donas virgos que se torturaram e padeceram entre o apelo irre- 
sistivel do amado, a espera, na igreja ou sob as avelaneiras floridas, e a 
vigilancia cruel das maes experientes e precavidas contra as ciladas 
do coragao desvairado pelo amor. 

* 

Da necessidade que tern a Filologia de recorrer constantemente 
a todas estas disciplinas, mas, em primeiro lugar a lingua e a literatura 
dos povos, surgiu na mente de muitos e ilustres tratadistas a convic- 
cao de que a Filologia nao era senao uma arte e como tal classificaram 
em seus manuais. Tais autores, entretanto, confundiram duas coisas 
bem distintas: o instrumento e o objeto, o meio e o fim e falsearam, 
dessa forma, a finalidade toda dos estudos filologicos. A lingua e a li- 
teratura nao sao os objetivos finais da Filologia; sao apenas os meios 
indispensaveis para que tal disciplina atinja a sua finalidade: o conhe- 
cimento perfeito e complete da civilizacao de um povo atraves dos 
«eus monumentos escritos. A Filologia nao forma artistas, nao forma 
literates no sentido em que hoje os compreendemos e muito menos 
criticos literarios, criticos de estetica para os quais a beleza e a qua- 
lidade primordial dcs textos estudados. A Filologia busca a verdade, 
prepara o estudante para a critica reconstrutora das obras de pensa- 
mento e de imaginagao, mas sempre sob o criterio da verdade, da au- 
tenticidade. Podem os textos ser belos ou feios, em poesia ou em pro- 
sa; isto nao importa ao filologo. Importa-lhe unicamente que sejam 
verdadeiros, da epoca e do autor a que sao atribuidos, que estejam na 
sua forma perfeita e para isto deve estar preparado em paleografia, em 
hermeneutica, em epigrafia, em todos os conhecimentos que forem ne- 
cessaries para restabelecer os pontos falhos, para esclarecer as passa- 
gens obscuras, para elucidar os lugares dificeis, para reconstruir o tex- 
to em toda a sua verdadeira fisionomia de documento do passado. Os 
filologos nao sao homens que buscam a inspiragao ao luar, ao som de 
um piano, de uma serenata ou que, impressionados pela formosura de 
um rosto ou pela beleza de um gesto, correm imediatamente a fazer 
um soneto ou uma cangao. A semelhanga dos homens de laboratorio, 
que sao capazes de esquecer as horas debrugados sobre um microsco- 
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pio, os filologos cobrem-se da poeira dos arquivos, desaparecem nas 
sombras das bibliotecas e empalidecem sobre as amareladas folhas dos 
velhos codigos medievais. A Filologia, quer pelo seu objeto proprio, quer 
pelo seu metodo de critica, quer pelas disciplinas historicas de que se 
serve, e ciencia e nao arte. Ja agora podemos responder a primeira 
pergunta desta palestra: em que grupo deveremos cclocar a nossa ca- 
deira, entre as ciencias ou entre as artes? Ha quase um seculo ja Au- 
gusto Bockh nos havia respondido, com o encrme peso da sua enorme 
sabedcria: a Filologia e ciencia e e ciencia historica. 

Nao havera, porem, qualquer ponto em que possamos basear-nos 
para considerar a Filologia uma arte? Sim, ccm o trato continue da 
lingua literaria, dos monumentos do espirito humano em que o que de 
mais forte brilha e o cunho artistico, naturalmente, o filologo afina o 
seu gosto literario, apura o seu poder de critica e, mais do que outro 
qualquer, sera capaz de avaliar o grau de perfeigao artistica de tais 
obras, de tal epoca, de tal povo. Isto, porem, nao e o objetivo prima- 
rio da Filologia: o aluno que, estudando afincadamente a Filologia Por- 
tuguesa, os grandes monumentos dos Cancioneiros, da prosa classics, 
dos grandes poemas do povo, saisse consumado prosador ou consu- 
mado poeta,, mas com isto apenas, sem os ccnhecimentos historicos 
completes que Ihe permitissem ampla sintese da civilizagao de Portu- 
gal em tais periodos, segura critica cientifica de tais documentos, nao 
seria filologo, mas simplesmente literato. Ao contrario, se, dado um 
texto qualquer, pudesse critica-lo, classifica-lo, comentando-o e ate mes- 
mo corrigindo-lhe as falhas pela aplicagao dos seus conhecimentos li- 
terarios e historicos, pelas referencias nele contidas, entao, sim, seria 
filologo ainda que o seu gosto artistico fosse quando muito mediocre. 

Se a Filologia e ciencia, poderiamos perguntar-ncs ainda se e cien- 
cia pura ou aplicada, isto e, se ha alguma finalidade pratica e utilitaria 
no estudo da Filologia ou se se trata apenas de um conhecimento pura- 
mente cientifico. Muito excelente seria se pudessemos estudar a Filo- 
logia pela Filologia, sem pensar em tirar dela c menor prcveito pratico 
no sentido de ultilitario! Alguns, felizardos assim pederao fazer, esses 
que nasceram amparades pela scrte, que tiveram antes de si alguem 
que por eles olhou, que Ihes preparou fartamente a existencia. Alheios 
a todas as preocupagoes de ordem material, encerram-se em suas bi- 
bliotecas e ai, revolvendo velhos documentos, verificando e compnjf- 
vando, produzem essas obras de fino gosto cientifico e literario que 
fazem o encanto e a inveja da grande maioria dos que lutam na poei- 
ra da vida e, apenas, de vez em quando, podem levantar os olhos para 
tao altas regioes de felicidade. Em geral, oorem, e muito especialmen- 
te nas condigoes da nossa patria, onde tuao esta por fazer e so agora 
comegamcs a langar as bases da futura vida intelectual do pais, pensar 
em Filologia pela Filologia e pensar numa quimera que os mais adianta- 
des poves da Europa, nem eles mesmos, ja conseguiram. No Brasil, a 
Filologia e ciencia eminentemente pratica, eminentemente utilitaria; pos- 
sui a finalidade de preparar os futures professores de lingua e de lite- 
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ratura portuguesa. Ha muita diferen^a entre ser um mero transmissor 
ae conhecimentcs ja recebidos, preparados, ja feitos, e um verdadeiro 
proiessor que elabora os seus proprios conhecimentos e, assim, os trans- 
mite como coisa sua, com a marca especial de sua individualidade "cien- 
tifica. "Para bem ensinar nas classes nao e suficiente saber o que se 
deve ensinar. E necessario ainda saber melhor e, muitas vezes, saber 
outras coisas alem daquelas que se devem transmitir. Saber melhor, quer 
dizer, nao ter somente aprendido, mas sim, ter descoberto por seus pro- 
prios esfcrcos, ou pelo menos Sciber descobrir, saber onde encontrar as 
informagoes seguras, saber verifica-las, saber se sao dignas de confianca 
ainda que o autor seja de nome; saber formar a sua propria opiniao so- 
bre os assuntos controvertidos; saber esclarecer os pontos ainda obs- 
cures; saber julgar os livros que vao ser entregues aos alunos; saber, 
numa palavra, ser professor de si mesmo antes de ser o mestre dos dis- 
cipulos. Sabei outra coisa e saber, por exemplo, decifrar os manuszritos, 
nao tanto para neles descobrir a melhor ligao numa determinada passa- 
gem, mas sobretudo para ser capaz de preferir a melhor dentre as va- 
i iantes dos manuscritos ja decifrados ou a de adivinhar pelos vestigios 
ai deixados. E' saber ler as inscrigoes, nao ja para publicar novas cole- 
Qoes, mas, ao menos, para saber tirar das ja publicadas os necessaries es- 
clarecimentos para os textos classicos. E' conhecer as obras de arte an- 
tiga, nao unicamente para nelas seguir o desenvolvimento das ideias e 
das crencas, cujos vestigios encontramos nos monumentos escritos ou 
para cbservar mil pormenores dos costumes e da vida particular, que 
servem para o entendimento dos textos, mas especialmente a fim de 
peder observar com os proprios olhos, por assim dizer, e melhor com- 
preender a vida dos povos antigos atraves de uma das suas manifes- 
tagoes mais importantes". (Max Bonnet, La Philologie Classique 23-23). 

O estudo da Filologia tern aqui outra aplicagao nao menos valiosa: 
nem todos os professores de lingua e de literatura portuguesa poderao 
fazer o seu proprio ensino, obter por si mesmos os conhecimentos que 
deverao transmitir aos alunos. Sera necessario que exista no pais um 
certo numero de especialistas que preparem estes conhecimentos de que 
os outros serao apenas veiculos mais ou menos conscientes. Donde de- 
verao sair tais mentores deste ensino de lingua e de literatura? Da clas- 
se de Filologia — a ciencia coordenadora das demais que Ihe servem 
de ancilas. 

Por estas poucas palavras ja podemos entrever a enorme utilidade 
e as grandes conseqiiencias que o nosso estudo vai produzir, dentro de 
alguns anos, para o ensino do Brasil. So esta perspectiva deve ser su- 
ficiente para encher de patridtico entusiasmo a todos nos, deve ser su- 
ficiente para compensar-nos das fadigas dos trabalhos que iremos ter, 
pois, do nosso sacrificio,, dos nossos suores se beneficiara a nossa patria, 
se beneficiara o nosso povo. Certamente os nossos nomes serao esque- 
cidos, certamente os nossos esfor^os serao criticados, mas lembremo-nos, 
srs. alunos, de que somos uns pequenos soldados da ciencia e que foi 
sempre destino de todos esses soldados serem olvidados nos grandes mo- 



— 90 — 

mentos da vitoria, nas grandes horas dcs triunfcs. Nao nos esquegamos 
de que vamos ser as raizes desta planta que comega a germinar no solo 
da nossa patna e de que e proprio das raizes o descer, o aprofundar-Eie 
cada vez mais no interior da terra para que mais alto suba o tronco, pa- 
ra que mais largamente se expandam os ramos e para que nos mais ele- 
vado das frondes pompeie a flor que os olhcs dos vindouros hao de ad- 
mirar, ou para que reponte o fruto que as maos dos discipulos hao de 
colher com alegria, certamente e, talvez, com gratidao. Esta leve e re- 
mota esperanga seja bastante forte para todos vos, srs. alunos, suficiente 
para encher-vos de coragem nesta caminhada que hoje se inicia e que 
so terminara para todos nos quando nos faltar nos olhos o brilho da vi- 
da e a nossa inteligencia ja se banhar, entao, ha luz de outras esferas. 



AULA INAUGURAL DO PROFESSOR ANDRE 
DREYFUS EM 1942. 

A FUNgAO DE UMA FACULDADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS. 

Quis o nosso ilustre Diretor, Prof, Fernando de Azevedo, fosse a 
abertura das aulas do presente ano realizada em solenidade especial, 
honrando-me com um convite para dirigir algumas palavras aos alunos. 

A condigao de professor mais antigo explica a escolha, que, pre- 
cisamente por ser injusta, ganha, a meus olhos, em importancia. 

Ha um segundo e ultimo fato, the last but not the least, que vem 
dar a esta reuniao uma importancia excepcional. E' a presenga, em nos- 
sa Congregagao, das mais altas autoridades administrativas e culturais 
do Estado e da Universidade de Sao Paulo. Assim, ainda mais flagrante 
se torna a impropriedade de minha escolha para interpretar o jubilo 
de todos nos, professores, assistentes, alunos e demais auxiliares desta 
Faculdade. 

* 
* * 

Nossa Faculdade, por ser nova e tambem pela complexidade de 
seus fins, ainda nao foi compreendida por todos. Se e verdade que 
algumas vozes, e aqui desejamos expressar-lhes o nosso reconhecimento, 
tern sabido por em evidencia a alta significagao, para o Brasil, da Fa- 
culdade de Filosofia, e tambem incontestavel que o grande publico ain- 
da ignora o alcance dos fins a que ela se propoe. 

Dois sao os objetivos fundamentais de nossa Escola: a formacao 
de um professorado secundario de carreira e a cria^ao de investigadores, 
nos varies ramos do saber humano, Ora, se no Brasil nao foi ate hoje 
bem compreendida a verdadeira significa^ao do professor secundario, 
facil sera imagmarmos que esta avis rara, o pesquisador, aparega ainda 
aos olhos do vulgo, como a girafa da anedota: um animal que nao existe. 

Muitos de vos, Senhores estudantes, ireis seguir a trilha do ensino se- 
cundario. Quanto se tern dito e escrito sobre suas falhas, em nossa ter- 
ra! Nem o presente momento comportaria analise mais aprofundsida 
do assunto. No entanto, a magnitude do problema e a presenga de tan- 
tos interessados em sua solugao, justificam, parece-me, as considera^oes 
que se seguem. 

A importancia do ensino secundario e dessas coisas que nao apa- 
recem desde logo com clareza, e isso por varias razoes. A grande maio- 
ria dentre nos, nao teve um curso secundario bem feito. Mais tarde, 
foi mister que o completassemos ou retocassemos a nossa propria custa. 
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Finalmente nos csQUcccmos, ou nao tGmos mais a coragsm dc rGConhG— 
cer os graves defeitos adquiridos e so parcialmente corrigidos. Hou- 
vesse sido bem conduzido esse ensino, e mais facil se teria certamente 
tornado, nao so a realizagao de nossos cursos superiores, mas, principal- 
mente, a solugao de tantos problemas cotidianos, intimamente ligados a 
cultura que depende do curso secundario. 

Atentai nos acontecimentos mais corriqueiros de vossa vida cor- 
rente. A cada passo, desde os problemas utilitarios, ate as atividades 
requintadas da vida social, uma palestra sobre musica ou literatura, es- 
tamos dependendo da formacao mental que deveriamos ter trazido do 
Ginasio, 

Nada mais paradoxal do que os resultados de nossos cursos secun- 
darios, quando confrontados com os seus respectivos programas. Alem de 
demasiado complexos, sao servidos por livros freqiientemente defei- 
tuosos. Ha apenas algumas semanas, fui levado a explicar a jovem alu- 
no do 1.° ano de um dos nossos mais afamados Ginasios, alguns pontos 
de seu exame de "Ciencias". Entre eles, figurava a fungao clorofiliana. 
Estranho era o texto pelo qual este infeliz tinha que preparar seu exa- 
me. Nao posso crer que um menino de 11a 12 anos (falo de um in- 
dividuo medio), seja capaz de compreender o sentido de uma exposi- 
qao cheia de palavras tecnicas e envclvendo conhecimentos sobre: sei- 
va bruta, seiva elaborada, assimilagao do carbono ( sic), saprofitismo, 
parasitismo, simbiose, redugao, oxidagao, substancias organicas, etc., etc., 
e, o que e mais grave, um texto obscuro. 

Cheguei a conclusao que so havia duas maneiras deste estudante 
realizar seus exames, Decorar o capitulo sem o entender ou recorrer a 
uma cola. E' facil nos inteirarmos dos sentimentos desse colegial pelo 
estudo das Ciencias Naturals. Os reflexos condicionados, em conseqiien- 
cia, se hao de formar e so poderao criar um sentimento de revolta por 
estudos que nenhuma significagao parecem ter. 

No entanto, como a escola frequentada por este estudante figura 
entre as melhores de Sao Paulo, acredito que a escolha de tal livro so 
se explica por falta de melhor. 

Pergunto a vos, que ides ingressar no ensino' secundario: nao e 
uma de vossas obrigagoes imediatas redigir livros bem feitos para nos- 
sa mocidade? 

Em tais obras devereis tomar por base o preceito que ha muito 
venho defendendo: ensinar pouco e bem, isto e, claramente. Conhego 
livros escolares onde tudo quanto e autor ou nome tecnico e citado, sem 
cutra preocupagao aparente senao a exposigao de uma erudigao super- 
ficial. Explicar de modo claro, o que quer que seja, e o que nao esta 
ncs pla.ncs e talvez mesmo nas possibilidades do autor. 

O estudo das Ciencias Naturais deveria comegar por ser inteira- 
mente objetivo, pondo o aluno em contacto com a natureza que o cer- 
ca e com a qual ja esta familiarizado, mostrando como e possivel inter- 
preta-la. Isso nao e feito. Seu ensino ganharia, inspirando-se o profes- 
sor ncs metodes correntes nos romances policiais. Existe um fenomeno 
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(um crime); ccmo encontrar-lhe as causas (os autores do crime)? As- 
sim se poderia despertar o gosto no aluno por um estudo que e, real- 
mente, a mais maravilhosa das aventuras. No entanto, tenho a impres- 
sao que o colegial nao percebe o menor elo entre o que Ihe e ensinado 
e o meio no qual se acha mergulhado. Uma de suas maiores surpre- 
sas e verificar, o que geralmente so ocorre muito tarde, as vezes na 
propria Universidade, que a ciencia e, realmente, uma interpretacao da 
realidade e nao um castigo com o qual deve pagar as boras divertidas 
que passa fora da aula! 

Perguntareis, entao: qual o remedio para esse estado de coisas? 
Alem de um programa bem orientado, sem as demasias, que carac- 

terizam o ensino secundario na maioria dos paises europeus (demasias 
compreensiveis, se nao justificaveis^ em tais centres, onde a forca da 
tradigao impera), muito mais importantes se nos afigura a criacao, em 
ncssa terra, de um corpo de professores secundarios competentes, intei- 
ramente dedicados a sua profissao e recebendo remuneragao compati- 
vel, ja com a alta significagao da obra social que Ihes cabe realizar, ja 
com q. necessidade de viver num nivel de vida razoavel. 

Paradoxo dos mais revoltantes nao e, Senhores, o contraste entre 
a miseria da maioria dos ncssos professores, alguns dos quais recebendo 
per suas aulas somas que me envergonho de referir e a opulencia, a 
riqueza de alguns proprietaries de Ginasios? 

Verdade e que o Governo de Sao Paulo remediou, em grande par- 
te, essa situaqao, assegurando aos professores de Ginasios uma remu- 
neragao razoavel, Cabe agora, pela determinagao de salaries minimos 
bem estudados, obrigar os ginasios particulares a adogao de solu^ao 
analoga. 

Acabo de por em destaque a necessidade inadiavel de criarmos um 
professorado de carreira, ponto que reputo o mais importante para a 
solugao do problema. 

Reformas de ensino poderao ser uteis, simplificando, como disse- 
mos, os prcgramas, Na Europa, o ensino secundario luta ainda contra 
a rotina medieval, que o sobrecarrega com estudos aprofundados de 
certas disciplinas, como o Latim. Um tal conhecimento foi utilissimo, pois 
era essa a unica lingua usada pelos eruditos. O estudo das ciencias, cujo 
magnifico desenvolvimento comegou na Renascenga, so recentemente, 
pelos progresses realizados, se tornou digno de figurar como centro de 
formagao cultural do adolescente. Convem, no entanto, salientar que 
reformas nao terao forga para dar qualidades didaticas e cultura a quern 
for desprcvido de tais predicados. 

O Governo de nossa terra ja reconheceu a importancia da questao, 
determinando, com alta sabedoria, que, a partir de 1943, so possam in- 
gressar no magisterio secundario os licenciados pelas Faculdades de 
Filosofia. 

Ate hoje o ensino secundario esteve praticamente aberto a quern 
quer que a ele se quisesse dedicar. Por meio de simples registro, cria- 
va-se um professor secundario. 



— 94 — 

E quern se refugiava nesse ensino? Salvo honrosas excegoes, os 
falidos das profissoes liberals: medicos sem clinica, ensinando Historia 
Natural transformada nas nogoes pouco interessantes de Anatomia, co- 
mo, por exemplo, a nomenclatura de ossos e musculos. E tais nogoes 
sao geralmente limitadas a especie humana, como se a multiplicidade 
que caracteriza os animais e as plantas, devesse ser desprezada de mo- 
do mais ou menos complete. O mesmo se diga de engenheiros ensinan- 
do Matematica, Fisica e Quimica; advogados transformados em profes- 
sores de Historia, Latim, Portugues e assim por diante. 

Como ja foi dito, eram os falidos das profissoes liberals que se 
abrigavam no ensino secundario, por serem os vitoriosos inteiramente 
sbsorvides pelo exercicio de sua propria atividade profissional. Insisto 
em que sempre houve honrosas exceqdes, e sempre existiram profes- 
sores que tiveram vocagao para o magisterio e a ele deram o melhor 
de sua atividade. Eram, porem, excegoes. Ora, se se compreende per- 
feitamente que o exercicio da Medicina, Odontologia ou qualquer ou- 
tra atividade desse genero, esteja aberto apenas aqueles que realiza- 
ram estudos especializados, compreende-se, ainda melhor, que a pratica 
delicadissima das fun^oes exigidas para o ensino secundario so deva ser 
permitida aos que, para tanto, tiverem feito cursos especializados. 

Percebe-se entao porque, nao havendo, salvo excegoss, profes- 
sores competentes, fossem mal pagos e, por outro lado, mal pagos, de- 
dicassem ao ensino secundario, refugio para o seu insucesso profissional, 
uma atengao descuidada. E que esperar desses homens, obrigados para sua 
simples sobrevivencia a seis, oito ou mais horas de aulas diarias? Co- 
mo exigir que tais maquinas de ensinar possam completar conhecimen- 
tos em livros e revistas, adquirindo gosto pela sua profissao? 

A Faculdade de Filoscfia tern como um de seus objetivos, formar 
professores secundarios de carreira. Nas Ciencias Naturals, por exem- 
plo, o estudante faz, durante tres anos, cursos de Mineralogia, Petro- 
grafia, Paleontologia, Geologia, Zoologia, Fisiologia, Botanica, Biologia; 
cursos essencialmente objetivos, onde tudo quanto e exposto na chamada 
aula teorica, ja ilustrada pela projegao de figuras, preparados, obser- 
vagoes de pegas, e," a seguir, realizado e observado pessoalmente pelo 
aluno nos exercicios praticos, feitos em nossos ja razoaveis laboratorios, 
abertos o dia todo ao aluno. Tudo isso e seguido de um ano para a sua for- 
magao pedagogica e treinamento didatico. Os nossos licenciados se 
acham, assim, em situagao bem diferente daquela em que se encontra 
um professor improvisado de Ciencias Naturals. 

Aqui chegado, estou a ouvir outra critica, que sera facil rebater. 
"Basta de ensino teorico, dizem. O ensino das ciencias ha de ser ex- 
clusivamente pratico." 

Nao compreendo bem o que se pretende dizer com tal afirmagao. 
Parece-me que ha uma lamentavel confusao entre ensino teorico e en- 
sino mal feito. O ensino bem feito ha de ser, e claro, um ensino pratico, 
mas tambem um ensino teorico. 
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Como transmitiremos, por exemplo, o conhecimento das duas leis 
de Mendel, das quais derivou a Genetica, com o seu magmfico cortejo 
de aplicagoes praticas, salientando-se todos os progresses que fazem o 
orgulho dos melhoristas, quer na Agricultura, quer na Zootecnia? 

Por numerosos cruzamentos que fagam os estudantes, ja de plan- 
tas, ja de animais, abrangendo um, dois ou mais caracteres diferentes 
e seguidos por uma, duas ou mais geragoes, jamais chegarao as duas 
leis basicas. 

Para tanto, e indispensavel uma exposigao, na qual serao introdu- 
zidas as hipoteses necessarias e induzidas as leis em questao. E isso 
so podera ser feito num estudo teorico. 

Ainda mesmo em dominio aparentemente menos abstrato, como 
seja o conhecimento do tubo renal ou do lobulo hepatico, nao sera ape- 
nas o exame dos cortes de rim ou de figado, exame, e claro, indispensavel, 
que ha de bastar. So uma sintese do aspecto oferecido pelos cortes fei- 
tos em varias diregoes, segundo tecnicas diferentes, tudo isso comple- 
tado pelo metodo das reconstrugbes, podera permitir que o estudante 
forme uma ideia clara de tais arquiteturas. A associagao judiciosa de 
demonstragoes praticas, experiencias, aulas de tecnica e diagnostico a 
ligoes teoricas ilustradas com projegbis, destinadas a preparar a ob- 
servagao em aulas praticas, parece-me o unico metodo realmente efi- 
ciente para o ensino das ciencias, metodo que, por isso, venho ja ha 
varies anos seguindo e, parece-me, com bons resultados, 

Acredito que alunos assim orientados, quando elevados a condi- 
gao de professores secundarios, hao de acabar com o ensino puramente 
livresco, agravado pelos excesses de uma terminologia rebarbativa e 
uma sinonimia desnecessaria, ensino que caracteriza tantos de nossos 
atuais cursos. 

Nao me posso ezquecer de um jcvem candidate a nossa secgao de 
Pedagogia, que fora obrigado a decorar um tao grande numero de no- 
mes de fermentcs digestives e de autores per eles responsaveis, que cer- 
tamente ultrapassava de muito o de tais produtos. Infelizmente, a uni- 
ca nogao que ele ignorava era o que fosse um fermento. . . 

A culpa disso nao cabia, evidentemente, ao estudante e sim a seus 
mestres e aos livros onde estudara. 

Em resumo: a verdadeira reforma do ensino, aquela capaz de dar 
frutds, e a criagao de um corpo de professores secundarios competentes, 
amando a sua profissao, recebendo honorarios compativeis com a sua 
alta fungao social e tendo.horas suficientes de lazer para poderem com- 
pletar e aperfeigoar seus conhecimentos. Estamos convencidos de que 
esta reforma, a unica eficiente, sera realizada quando os professores 
secundarios fcrem recrutados entre os licenciados das Faculdades de 
Filosofia, Ciencias e Letras. 

Todos os trabalhos modernos concordam, Senhores alunos. em dar 
a adolescencia e a infancia, uma importancia cada vez maior na forma- 
gao psicologica do individuo. Quaisquer que sejam as restrigoes que 
se queria fazer aos metodos psico-analiticos, behavioristas ou outros, gran- 



de parte de verdade existe neles, e e per todos reconhecida. Em um pon- 
to Lais escolas cstao de pleno acordo: e na infancia e adolescencia que 
ocorrem cs traumas capazes de criar complexes, ou os acontecimentos 
capazes de formar reflexes condicionados que, uns e outros, irao mar- 
car indelevelmente o individuo pelo resto de sua vida. Compreendereis, 
assim, a altissima responsabilidade que pesa sobre vossos ombres. 

Riscos consideraveis existirao, se o educador nao souber per seus 
aluncs em guarda contra o perigo da propaganda desenfreada que ca- 
racteriza nossa epoca. Despertar a capacidade cntica do aluno e seu 
dever. Um dos mais notaveis pensadores de nossa epoca aconselha, para 
a solucao do problema, que o professor exponha ou faga expor, per ad- 
vegades de cada doutrina, pentos de vista opostos. Em seguida, os alu- 
ncs serao convidados a resumir e comparar, com simplicidade, os ar- 
gumentos cuvidos, pois a eloqiiencia costuma ser inversamente propor- 
cicnal a sclidez des argumentos. 

A educagao deveria ser orientada no sentido de se combater a 
natural credulidade, e a nao menos incredulidade natural dos incultos. 
Assim, ja no jardim da infancia, a crianca teria de escolher entre os dois 
doces: um muito gostoso, mas acompanhado somente de uma fria enu- 
meragao de seus ingredientes e, outro, muito ruim, mas recomendado com 
a maxima tecnica pelcs melhores anunciadores. Mais tarde, a esco- 
Iha se faria entre passar as ferias num lugar bonito, porem, anunciado 
por um simples mapa, ou num lugar feio, apregoado em cartazes ber- 
rantes. A crianga, depois, levada a ambos os lugares, formaria seu pro- 
prio juizo. 

O metodo se aplica a outras disciplinas. Vejamos quanto a His- 
toria. No passado, oradores eminentes e escritores diverscs defende- 
ram, com aparencia de grande sabedoria, opinides que hoje ninguem 
aceita: a realidade da bruxaria, a necessidade da escravatura, e outras 
tais. Seria conveniente que os jovens estudantes lessem esses tra- 
balhos para avaliarem, a um tempo, a retorica e o erro desses autores, 

Vossa fungao, Senhores futuros professores, nao sera apenas en- 
sinar coisas aos aluncs, mas Ihes formar, antes de tudo, a mentalidade, 
especialmente no sentido de desenvolver o espirito critico, baseado no 
livre e imparcial exame dos dados. 

Certo estou que, gragas aos fundamentos aqui recebidos. sabereis 
cumpri-la integralmente, elevando o nome de nossa Faculdade e pres- 
tando um servigo ao Brasil. 

* 

A nossa Faculdade esta ainda reservada, Senhoras e Senhores, ou- 
tra fungao, cuja importancia, embora menos aparente, nao e, por kso, 
menos significativa. 

Quero referir-me a seu papel como fonte de produgao cientifica, 
no sentido mais amplo, seja dando crigem a professores universitarios, 
seja5 principalmente, como centro de formagao de pesquisadores. 
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Cada professor de nossa Faculdade tem o dever de cercar-se de 
um grupo de auxiliares, aos quais orientara para a investigacao nos va- 
ries deminios da sua especialidade. 

Com efeito, o bem-estar e o conforto caracteristicos de nossa epo- 
ca, sao frutos da ciencia: o cinema falado e os soros terapeuticos, o au- 
tomovel e as vacinas, o arranba-ceu e a quimioterapia, o aviao e as re- 
gras dieteticas, o radio e os animais e plantas selecionados, a geladeira 
automatica, a vitrola e os transatlanticos, tudo, tudo isso foi obra da 
ciencia. 

E' particularmente notavel que, na base de quase todas essas e 
tantas outras descobertas uteis, estejam pesquisas cientificas desinte- 
ressadas, feitas sem nenhuma preocupacao de ordem pratica. Pode-se 
mesmo afirmar: nenhuma grande descoberta existe que nao tenha tido 
suas raizes em pesquisas de ciencia pura. 

Nao e possivel separar a ciencia pura da aplicada. Seria facil, po- 
rem, injusto para com o douto auditoric, insistir no assunto. Ninguem 
pede prever, ao ser feita uma descoberta cientifica, se algum dia vira 
ou nao a ter valor pratico. O fisico Faraday interrogado: "Para que 
serve esta experiencia?", respondeu: "Para que serve a crianca que aca- 
ba de nascer?"   

Nao ha despesas inuteis e esforccs a desprezar, quando se trata 
de estimular a fcrmacao de grandes pesquisadores. Os maiores pro- 
gresses cientificcs dependem do aparezimento, num seculo, de uma de- 
zena de individuos dentre os 2 bilhoes que formam a populacao da ter- 
ra, o que significa 5 decimos milionesimos por cento. E se levarmos em 
ccnta que ha de 3 a 4 geracoes por seculo, cabera dividir por 4 esta por- 
centagem, para termos uma ideia do valor de um grande cientista. 

De ha muito, os leigos inteligentes compreenderam o valor pra- 
tico do homem de ciencia. Podemos estar certos de que a razao mais 
forte pela qual o mundo deixou de acreditar que Josue tivesse feito pa- 
rar o sol, foi ele ser util a navegacao, a astronomia de Copernico, que pro- 
va o contrario. Se a concepgao de Galileu sobre a queda dos corpos 
prevaleceu sobre a de Aristoteles, foi pcrque, partindo dela, se tornou 
possivel calcular a trajetoria dos canhoes. Hoje, bem poucos acreditam 
no diluvio universal, principalmente pcrque a Geologia moderna e in- 
dispensavel aos trabalhos de mineracao. O grande exito da ciencia 
provem do poder que confere a seus possuidores, donde seu prestigio, 
mesmo diante dos que, aparentemente, Ihe sao adverscs. Quando acendo 
a lampada eletrica, ou evito a variola, ou faco andar o meu automovel, 
estcu manifestando peder e o devo a ciencia, 

As Faculdades de Ciencias, repito, tem, como uma de suas finali- 
d.ades capitais, o desenvolvimento da pesquisa cientifica, cabendo-lhe 
fazer progredir o conhecimento humano em geral e, especialmente, o dos 
prcblemas nacionais. E' esta uma obra gigantesca para a qual ja estamos 
dando nossos melhores esforgos, e cujos frutos ja estao representados 
pelas publicacoes da Faculdade e premios com que foram contemplados 
alguns de nossos colaboradores. Sabia foi a atitude do Governo de Sao 
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Paulo, que houve por bem fundar a Faculdade, como sabia foi a dos 
que Ihe sucederam, indo buscar, fora de nossa terra, um grupo de pro- 
fessores estrangeiros, cuja responsabilidade principal e, precisamente, a 
de saberem se cercar de jovens brasileiros capazes de continuar a obra 
por eles iniciada. 

Resultado previsivel, uma vez que nosso saudoso patricio Teodo- 
ro Ramos, ilustre matematico e pensador, foi o homem escolhido para 
selecicnar os professores encarregados de colaborar conosco. 

A investigagao cientifica exige, ainda, alem do pesquisador, labora- 
tories e bibliotecas dispendiosos e auxiliares tecnicos especializados, po- 
rem, indispensaveis. Seria loucura imaginarmos que um professor, sem 
contar com tais recursos, pudesse realizar o que dele esperamos, Con- 
forta-nos sobremodo ver como o atual Governo de Sao Paulo, a quern 
neste momento estamos homenageando, mcstrou compreender o alcan- 
ce do que cabe a nossa Faculdade empreender, e estamos certos de que 
continuaremos a ser ouvidos e atendidos, pois, se muito ja foi realizado, 
bastante ainda resta a fazer para que a Faculdade possa cumprir inte- 
gralmente suas finalidades. 

Voltaire, analisando a constitui^ao chinesa, considera-a a mais sabia 
de todo o Universe, pois castiga o admimstrador que ao deixar o cargo, 
nao for apiaudido pelo grande publico. O que ja tendes feito, Senhores 
admini^tradores aqui presentes, e uma garantia de que ainda quando 
ncs regesse a constituigao chinesa dos bons tempos, nada terieis a temer! 

Nao sera demais salientar que, nos paises onde a cultura atingiu 
seu pleno desenvolvimento, e das Faculdades de Ciencias que saiu a 
maioria daqueles que fazem progredir os conhecimentos humanos. 

Ao leigo, podera parecer estranho que as grandes descobertas de 
Medicina ou de Engenharia sejam, de regra, feitas por biologistas, fisicos 
ou quimicos e nao por medicos ou engenheiros. 

No entanto, e natural que assim seja. 
Os medicos, advogados, engenheiros sao como os agronomos, den- 

tistas, veterinarios ou farmaceuticos, tecnicos de categoria, indispensa- 
veis a vida de uma sociedade civilizada. Forma-los e dever inadiavel, 
a que o Brasil ja atendeu ha muito tempo. 

A fungao essencial de tais tecnicos, e resolver os problemas pra- 
ticcs, para os quais seus estudos especializados os deviam ter capaci- 
tados. Se uma Faculdade de Medicina conseguir, ao cabo de seis anos. 
fcrmar medicos conscientes de sua alta fungao social e capazes de aten- 
der, com eficiencia. a seus dcentes, tera feito obra notavel, pela qual todos 
nos Ihe ficaremos grates. 

Agora, a criacao cientifica, que e o coroamento de uma civilizacao, 
so acidentalmente podera ser feita por um tecnico do genero dos indi- 
cadcs. Assim. percebe-se com facilidade que a um clinico, ocupado va- 
rias horas per dia, no tratamento de seus dcentes, nao sobrarao nem 
tempo, nem principalmente recursos para realizar tais pesquisas, pois 
as grandes descobertas sao freqiientemente feitas em laboratories e nao 
diretamente na clinica. 
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Quem atentar para as dificuldades tecnicas da pesquisa cientifica 
atual, compreendera porque, por excegao, alguem que nao tenha to- 
das as horas de suas atividades dirigidas para esse fim, podera vir a rea- 
lizar alguma descoberta de grande valor, Nada mais instrutivo a esse 
respeito, do que a analise dos premios Nobel de Medicina e Fisiologia. 
Dentre 40 titulares desse premio, a maior honra cientifica que possa as- 
pirar um pesquisador, ha 16 cliniccs contra 24 nao clinicos, dos quais 
6 nao sao formados em Medicina. 

Lembrai-vos de Pasteur, o maior dos medicos, 
Quem era Pasteur? Era um normalien, o que equivale a um licen- 

ciado. Seu primeiro trabalho versou sobre o acido tartarico, trabalho qui- 
mico de grande alcance teorico, porem sem aplicacao pratica. Mais 
tarde, Pasteur fez trabalhos de grande valor pratico: salvou a industria 
sericicola na Franca, seus vinhos e cervejas. Evitou a raiva, curou o car- 
bunculb. Langou as bases da profilaxia das doengas infecciosas. Tor- 
nou possivel a cirurgia moderna. 

Pois bem, Pasteur ilustra, de modo particularmente brilhante, a 
nossa tese: Pasteur, que comecou sua atividade cientifica com trabalho 
de ciencia pura, mal estaria num pais cnde so se desse valor a traba- 
lhos de aplicagao pratica. Alem disso, Pasteur o maior dos medicos, 
nao era medico. Era doutor em ciencias. 

Fiz a apologia da Ciencia. Lembrar-vos-ei, porem, que detratores 
tambem os ha. Dirao esses: a Ciencia tambem devemos metralhadoras 
e canhoes, encouragados e tanques, avioes de bcmbardeio, gases asfi- 
xiantes e explosives de todo o genero. 

Ao que responderei: a Ciencia em si nao e nem boa, nem ma. 
E' neutra. Cabe ao homem utiliza-la no bom sentido, Ninguem con- 
denara a faca, pela simples razao de ccrtar-se, com ela, a crianga, ou 
usa-la para o crime, o tarado. Cabe a humanidade nao teimar em per- 
manecer em um desses dois estados. 

ik 
* * 

Senhores alunos da Faculdade: 
Nos varies cursos que ireis seguir, diversos serao os assuntos a 

estudar. 
Ha, no entanto, pontos comuns que nos unem a todos. Assim. de 

uma coisa — o espirito cientifico — vos devereis impregnar, e por eles 
tereis de moldar a vossa mentalidade. 

James M. Mavor comega a sua Biologia Geral nos seguintes ter- 
mcs; "Os metodos que permitem ao astronomo medir o tamanho de uma 
estrela distante, ao fisico pintar o interior de um atomo; ao paleontolo- 
gista reconstruir um dinosauro pre-historico e ao biologista descobrir e 
investigar a causa da malaria, diferem dos metodos que empregamos 
nos negocios ordinaries de nossa vida cotidiana, principalmente quanto 
ao caminho exato e livre de preconceitcs pelo qual sao conduzidos. A 
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ciencia se distingue do conhecimento comum, especialmente pela sua 
precisao de observacao e precisao de raciocinio. As partes mais inte- 
ressantes da Ciencia, para muitos de nos, e as partes que fazem maior 
apelo a imaginacao, sao as conclusoes em forma de hipoteses, teorias e 
principios a que chegamos, gragas aos metodos cientificos. Represen- 
tam a grande smfonia que brota de uma orquestra, depois de anos de 
treino de cada um dos musicos, e longas boras de pratica do conjunto. 
No entanto, enquanto muita gente pode ter, pelo menos, uma sensagao 
de beleza em relagao a uma sinfonia sem conhecimentos tecnicos de 
musica, pois sua fungao primordial e agradar, o leigo e, geralmente, in- 
capaz de apreender o sentido de uma conclusao ou generalizagao cienti- 
fica, a qual nao cabe agradar a quern quer que seja, mas, simplesmen- 
te, representar os fatos tal como sao determinados pela observagao e 
experiencia." 

Na verdade, todos vos procurais a causa dos fatos com que vos 
tendes que haver, bem como associar esses fatos por meio de hipoteses 
ou teorias. 

Nao e facil, no entanto, estabelecer com clareza ate onde deve ir 
esse inquerito. 

Sem querer entrar em analises que nao caberiam neste momento, 
entre as quais, a dos limites do principio de causalidades, gostaria de 
vos mostrar com exemplos singelos, as dificuldades que muitas vezes 
se nos deparam. 

Conta-nos Leconte du Noiiy, em seu livro L'homme devant la 
science, que perguntara um dia ao barbeiro, porque alisava sempre a 
navalha na palma da mao, depois de a ter passado sobre o couro. — 
E para retirar o corte cego', respondeu. — ''E que e corte cego, e 

por que e necessario tira-lo?", perguntou novamente Leconte du Noiiy. 
O barbeiro nao respondeu, dando, porem, mostras de grande irritacao. 
Naturalmente, pensou: se eu, que sou barbeiro, me satisfago com tal 
explicagao, como compreender que este senhor queira saber mais do 
que eu? 

Poderiamos traduzir para o portugues a anedota, lembrando a do 
empregado de estrada de ferro que batia com um martelo nas rodas dos 
vagoes, durante uma parada do trem. Interrogado sobre a significagao 
de seu gesto, respondeu: — "Ora, ha 30 anos bato nas rodas varias ve- 
zes por dia, sem saber porque, e o senhor, que nao tern nada com isso, 
quer uma explicagao! Que curiosidade absurda!" 

Pois bem, Senhores, o cientista deseja ardentemente saber que e 
corte cego, porque deve ser destruido e porque se ha de bater nas ro- 
das. No entanto, nao vos iludais, as respostas nunca esgotam o assunto. 
Na verdade, o cientista investigando as causas, mesmo no sentido gros- 
seiro da palavra, nao faz mais do que deslocar uma barreira para mais 
longe. 

Voltemos a Leconte du Noiiy: "E evidente, escreve, que cada acon- 
tecimento tern uma causa, ou geralmente, varias. Se tomarmos, como 
exemplo, um tiro de canhao, diremos que a causa da partida do obus 
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e a explosao da pequena espoleta ou o movimento da mao que puxou 
o barbante. Ou, mais possivelmente, a carga da polvora. Mas, sem 
o movimento da mao do atirador, tal carga ficaria inerte durante se- 
culos. Por outro lado, a combustao da espoleta poderia ter sido de- 
sencadeada, gragas a aparelhos especiais e analogamente ao que acon- 
teceu na exposigao de Chicago, em 1933, por um raio de luz emitido 
40 anos antes pela estrela Arcturus. Seria este astro responsavel pelos 
estragos causados pelo obus? E os operarios que fabricaram a pol- 
vora, ou os engenheiros quimicos, ou o fundador da usina, ou o in- 
veV'tor da formula, ou o pai dele, ou a mae dele e seus antepassados 
serao os responsaveis?" Na verdade, tal e o encadeamento de tudo, 
que, muitas vezes, so com dificuldade podemos responder a pergunta 
aparentemente ingenua: qual a causa de tal fenomeno? 

O homem de ciencia sabe que, tanto na investigagao das causas, 
como das correlagoes que se estabelecem entre fatos, gragas a hipo- 
teses reunidas em teorias, a verdade, no sentido popular da palavra, 
a verdade com V maiusculo, nao esta em jogo. O que interessa, e 
termos conseguido uma penetragao suficiente do assuntOj para qu© 
uma representagao satisfatoria do mesmo seja possivel, no momento 
considerado. 

Hipoteses e teorias serao sempre provisorias, uma suficiente apro- 
ximagao da verdade, para que possam dar conta dos fatos observados 
e, o que e muito mais important©, prever novos fatos. Embora a ver- 
dadeira natureza das coisas escape ao dominio da ciencia, a possibi- 
lidade de prever com acerto, pelo poder que confere ao cientista e, 
como ja vimos, sua grande arma. No entanto, hipoteses e teorias se- 
rao sempre provisorias. No momento considerado, descobertos novos 
fatos, pode perfeitamente acontecer que as hipoteses anteriormente 
feitas nao enquadrem com esses novos fatos. Cabera, entao, substitui-las 
por outras. 

Com toda a razao escreveu o famoso zoologista Thomas Hux- 
ley: "Mais de uma bela hipotese foi destruida por um fato feio.J' 

Hipoteses e teorias sao, porem, indispensaveis. Um cientista que 
nao as sabe emitir, sera apenas um registrador de fenomenos. 

Concordemos, pbrem, com Goethe: "Ao homem cabe agitar e nao 
resolver os problemas." 

* 
❖ ■> 

Senhores estudantes. 

Acredito haver na ciencia o germe de uma filosofia da vida, de 
alta moralidade: diante da relatividade de todo o conhecimento cien- 
tifico, diante da grandeza do Universe, da pequenez da terra, da fra- 
gilidade de nossas possibilidades, diante da duvida, da incerteza que, 
apesar do muito realizado pela ciencia, muito mais representa, quern 
nao se sentira impelido a adotar atitudes tolerantes e moderadas? 
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Tolerancia e moderagao tanto mais necessarias, quanto mais ra- 
ras nos dias que correm. 

A ciencia nos ensina que, sem cooperacao, nenhuma de suas gran- 
des obras teria sido possivel; cooperagao dos mais diversos cientistas, 
de varias epocas e paises. 

Melhor exemplo nao vos poderia dar que o de minha especialida- 
de: a Genetica. 

Para so falar dos cientistas que tiveram um papel decisive em 
sua cria^ao, deveria partir de 1866, com o genial fundador da no- 
va ciencia, o abade checo Gregorio Mendel, e prosseguir atraves de 
toda a Europa: van Beneden, belga; Boveri, suigo; Navashin, russo; 
de Vries, holandes; Correns, alemao; Von Tschermak, austriaco; Cuenot, 
frances; Bateson, ingles. Agora, ja em 1902, intervem o continente 
americano, com Sutton e Mac Clung, seguidos do dinamarques Johans- 
sen, do sueco Nielsson-Ehle, do belga Janssen, do alemao Goldschmidt 
e, finalmente, dos americanos Morgan, Wilson e Sturtevant. 

Citei apenas os autores a quern devemos descobertas capitals no 
periodo que poderiamos chamar de "classico", compreendido entre 1866 
e 1913. 

Falar do desenvolvimento ulterior da Genetica, seria inteiramente 
impossivel neste momento. O novo ramo da Biologia toma um incre- 
mento diariamente crescente e e em todos os paises da terra, o nosso 
incluido, que iremos encontrar seus cultores, empenhados todos na ta- 
refa magnifica de melhorar animais, plantas, e quern sabe, o proprio 
homem. 

Nao vos quero fatigar demais. Qualquer grande descoberta cien- 
tifica traz esse mesmo selo de colaboragao internacional. Que seria do 
telegrafo sem fio, sem os trabalhos do ingles Faraday, de seu patricic 
Maxwell, do alemao Hertz, do frances Branley e do italiano Marconi? 
Facil seria multiplicar os exemplos. 

Sao de Bertrand Russell, em sua obra O Poder, as seguintes lumi- 
nosas palavras que nao, me quero furtar ao prazer de citar: 

"O fim ultimo de todos os que tern poder (e todos nos temos al- 
gum) deveria ser a promogao da cooperacao social, nao de grupo con- 
tra grupo, mas de toda a raca humana. 

Se eu tivesse de nomear os quatro homens que maior poder ti- 
veram, escolheria Buda, Cristo, Pitagoras e Galileu. 

Nenhum deles teve o apoio de um Governo, senao depois de ja 
ter obtido, sozinho, a maior parte de seu sucesso. Nenhum deles teria 
afetado, como afetou, a vida humana, se seu objetivo primordial ti- 
vesse sido o poder. Nenhum deles procurava o poder que escraviza, 
mas sim o poder que liberta. Os dois primeiros, mostrando como do- 
minar as forcas, que levam a luta, e, portanto, como veneer a escravi- 
dao e a sujeigao; os dois ultimos, indicando o caminho do controle das 
forgas riaturais. No fim das contas, nao e a violencia que domina os 
homens, mas a sabedoria dos que apelam para as inspiragoes comuns 
da humanidade, para a felicidade, para a paz interna e externa, e para 
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a compreensao deste mundo em que fomos postos e no qual, queira- 
mos ou nao, temos que viver." 

Incerto, duvidoso, duro, talvez, e o futuro que a todos nos espera, 
nos que vivemos em 1942. 

Embora concordantes na necessidade da paz universal, sabemos 
que muito caro teremos que paga-la. As forgas do mal, que se desen- 
cadeiam sobre a terra, terao que ser primeiramente derrotadas, quais- 
quer que sejam os sacrificios para tanto. Se, no entanto, as agruras 
do presente permitirem que esse ideal de paz seja conseguido, recom- 
pensados estarao os sacrificios de nossa geragao pslo bem-estar assegu- 
rado as futuras. 

Como cientista, nao nos atemoriza olhar para as epocas muito dis- 
tantes. Os milhares e milhoes de anos ou mesmo seculos correntes em 
Geologia ou Astronomia ja nos habituaram, pela pratica do passado, a 
encarar futures remctos com serenidade. Eis pcrque me apraz lembrar- 
ves as palavras otimistas do grande americano Cordell Hull, pronuncia- 
das em recente discurso: 

"A seguranga do mundo representa o que ha de mais caro nos co- 
ragdes des homens e mulheres espalhadcs em todas as regioes do glo- 
bo. Seja uma seguranga contra bcmbardeics aereos ou destruicoes em 
massa, seja uma seguranca contra enfermidade cu fome, seja uma se- 
guranga para o gozo desse direito inalienavel que tcdo o ser humano de- 
veria possuir, o direito de viver sua vida em paz". 

Senhores alunos! 
Estou pessoalmente convencido que a generalizagao dos metodos 

correntes em ciencia: livre exame de todos os problemas; respeito a li- 
berdade de opiniao alheia, fcra de assuntos em relacao aos quais pos- 
suimos dados seguros; certeza de que a infalibilidade nao e atributo hu- 
mano; aceitacao de novos pontcs de vista, desde que nos parecam mais 
razoaveis, isto e, mais simples ou mais gerais; finalmente, espirito de 
cooperacao e tolerancia terao um papel importantissimo na solugao 
dos problemas com os quais se defronta nossa civilizagao. Como futures 
orientadores da mocidade brasileira, muito pedereis fazer e muito fareis, 
estou certo, nesse sentido. 
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AULA INAUGURAL DO PROFESSOR PAULO SAWAYA 
EM 20 DE MARgO DE 1944. 

FISIOLOGIA E ZOOLOGIA - NOVOS RUMOS. 

A incumbencia de inaugurar, no dia de hoje, os cursos normals 
de nosia Faculdade, e-me sobremaneira honrosa, maxime em se tra- 
tando do ano em que se comemora o decimo aniversario de sua fun- 
dagao. Dez ancs antes, estes cursos nao tinham sido ainda sistemati- 
zados no ensino superior do pals. A filosofia e as letras eram geral- 
mente estudadas em instituigoes particulares e cultivadas como adorno 
as prqfissoes liberals. As indagagoes das ciencias chamadas puras fa- 
ziam-se nos institutes tecniccs profissionais. O estudo de muitas delas 
nao ia alem do curriculo dos cursos secundarios de entao. Num gesto 
de inteligencia e de alta compreensao dos governantes de 1934, misto 
de audacia e de coragem, foi langada a Faculdade de Filosofia, Ciencias 
e Letras, passo agigantado e indispensavel para a corporificagao das 
Faculdades existentes em uma Universidade. E' muito cedo ainda para 
se escrever a historia da instituigao agora decana. Ainda estao bem vi- 
vas, na memoria dos presentes, as lutas travadas para que ela firmas- 
se pe ao lado dos demais institutes componentes da Universidade. As 
simpatias dos primeiros momentcs, decorrentes mais da inovagao que 
do entendimento das finalidades de tao agigantada empresa, sucederam- 
se dificuldades sem conta, naturais a um institute de tao alta significa- 
gao, que haveria de projetar-se profundamente em todos os setores de 
nossa vida educativa. Entusiasmo e compreensao dos governantes da- 
quela epoca, e dos que se Ihes seguiram, ao lado da dedicagao dos di- 
rigentes da propria Faculdade, da cooperagao valiosa dos professores 
nacionais e dos estrangeiros, e da disciplina, muitas vezes posta a pro- 
va, do corpo discente, foram fatores que pesaram, com eficacia, no de- 
senvolvimento desta instituigao, para a conquista do posto que Ihe 
compete no conjunto dos institutes universitarios. Ao iniciarmos este 
ano de vida da Faculdade, sentimos que alguma coisa foi feita nestes 
dez anos passados. Ate aqui nao chegamos de maos vazias. A Facul- 
dade de Filosofia, Ciencias e Letras e uma realidade. As sombras que 
empanam as perspectivas do futuro, a incerteza dos dias que vao che- 
gar, a tarefa gigantesca da reconstrugao de um mundo que se esboroa 
no fragor de uma tormenta aniquiladora, nao tiram de nos a certeza de 
que relevante sera o papel da Faculdade na solugao dos problemas de 
apos-guerra. A luta destes dez anos temperou os animos, fortificou-os 
para concorrerem com maior eficiencia no trabalho de reconstrucao. 
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N§o e este o lugar para se apresentarem os resultados desse decenio de 
trabalho. Nao compete a mim esta tarefa. Dentro em breve, quando se 
comemorar a efemeride da primeira aula aqui proferida, vozes mais 
autorizadas hao de mostrar que nao foram vaos os sacrificios e os es- 
forgos dispendidos! O patrimonio espiritual e intelectual conquistado 
durante esse tempo, ver-se-a, e uma compensagao do arduo trabalho 
realizado. Os prcfessores que daqui sairam para o magisterio secunda- 
ric, a producao dos diversos departamentos no dommio da investigagao 
desinteressada, o corpo de pesquisadores que labora ininterruptamente 
em laboratories, em sua maioria imprcvisados, na adaptagao de edifi- 
cies improprios, o espirito de disciplina, a harmonia entre professores, 
arsistentes e alunos, sao a melhcr garantia para a consolidagao da Fa- 
culdade. I 

Como disse, nao trouxe o encargo de tracar a historia da Faculda- 
de. Aqui estou, tao somente para proferir a aula inaugural deste ano 
auspicioso de 1944. A catedra que tenho a honra de reger faz parte de um 
dos cursos mais complexes dos onze que ccmpoem a Faculdade. Data 
de pouco mais de 4 anos a sua instituigao, mas extensas sao as suas rela- 
goes, quer com as cadeiras do mesmo curso, quer com as disciplinas con- 
generes de outros institutes de nossa Universidade. 

Antes de tratar das relagoes que a Fisiologia Geral e Animal man- 
tem com outras disciplinas, e de situar a sua posigao entre as ciencias 
chamadas naturais, gizando em tragos rapidos os novos rumos que Ihe 
marcaram os progresses cientificos destes ultimcs tempos, cumpre-me 
agradecer ao Conselho Tecnico e Administrative da Faculdade e ao ilus- 
tre diretor em exercicio a nobre delegagao a mim conferida, de proferir 
esta aula inaugural. 

* 

Embora considerada ciencia recente entre as que constituem o qua- 
dro da Biologia, a Fisiologia ocupa um dos primeiros lugares dentre 
aquelas que alcangaram grau de progress© neste seculo. 

^ Parece que o primeiro ccmpendio de Fisiologia data de 1801, no qual 
Anthelme Balthazar Richerand (1779-1840), jovem cirurgiao frances, r.uniu os 
dados da Fisiologia, ate entao conhecldos. Editadok 13 vezes na Franga e 17 vezes 
em linguas estrangeiras, o pequeno volume continha a suPese dat descobertas 
famosas dos sabios do seculo anterior, tais como Harvey (1578-1657) Marcellus 
Malpighi (1628-1694), Albrecht von Haller (1708-1777), Spallanzani (1729-1799) e 
muitos outros. O aparecimento de tratados que resumem e compendiam os Ira- 
balhos esparsos em determinado setor e um dos indicios positives da independencia 
desse ramo cientifico. Outro sinal bastan'e expressive de tal corporificagao da Fi- 
siologia como ciencia a parte foi o aparecimento, precisamente vinte anos depois, 
di. um periodico exclusivamente dedicado aos assuntos fisiologicos. Em 1821 veio i 
lume o primeiro numero do "Journal de la Physiolcgie experimentale". Coube a 
Franga a primazia desta auspicicsa instituigao. E nao poderia deixar de ser assim 
num pais marcado desde muito cede com a genialidade de homens como Francois 
Magendie (1783-1855), o iniciador da fisiologia experimental; Xavier Bichat (1771- 
1802), cuja carreira meteorica teve repercussoss profundas em toda a biologia; J. (. 
C. Legallois (1770-1814); M. J. P. Flourens (1798-1867); Poiseuille (1789-1869), 
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t% o maior de todos, C laude Bernard (1815-1878), figura de renome ivniversal, autor 
da teoria do "mili u-interieur , que veio revolucionar a concep^ao do funciona- 
mento dos organismos. A separagao da Fisiologia da Anatomia iniciou-se propria- 
mente combos no aveis trabalhos do grande sabio frances, que no dizer de Fulton 

P' como Newton, se distanciou de sens ccntemporaneos pelo sen gi-nio 
inato . Insistiu em que a Hsiologia deveria ser cultivada pelos seus proprios fins. 

Ao mesmo tempo que Claude Bernard elevava, na Franca, os estudos tisiolo- 
gicos a um grau superlative, na Alemanha, Johannes Miiller (1801-1858) domina- 
va o ambiente cientifico que ja vinha preparado desde Albr cht von Hallcr com 
a sua Elementa Physiologiae corporis humani". Entre as diretrizes de Claude 
Bernard e as de Johannes Miiller podemos distinguir diferenyas bem acentuadas. 
Para Claude Bernard, "o fim da Fisiologia geral experimental e conquistar a na- 
tureza viva e agir cientificamente sobre os fenomenos da vida" (1867, p. 230). 
Para Johannes Miill r, "a Fisiologia e a ciencia que estuda os fenomenos orga- 
nicos dos animais e das plantas e as leis segundo as quais se relacionam as suas 
atividades (1835, p. 1). Nos estudos do sabio frances, a Fisiologia designada gcral 
teve a sua evpressao mais notavel. Nas pesquisas de Johannes Miiller, qu xersou 
varies jassuntos, mas cada qual, sem excegao, marcado com aqaela pecuharidude 
da minucia e da exatidao germanica, podemos distinguir o precursor da Fisiologia 
comparativa. Em s u "livro "Handbuch der Physiologic des Menschen", oditado 
a '^artir de 1834, o manual basico que serviu a varias geragoes, nao compendia 
apenas os conhecimentos de entao sobre a fisiologia do organism© humano. Inte- 
gra o segundo volume extenso capitulo sobre a embriologia dos Vertebrados, dos 
p ixes ao homem, numa epoca ainda bem distante daquela do aparecimen'o do 
primeiro tratado sistematico da embriologia comparativa de Balfour. O capitulo 
referente aos orgtios dos sentidos, em especial aquele que trata do sentido da visao, 
e um repositorio notavel de nogoes da Fisiologia comparativa que, um seculo apds. 
ainda t.m sua atualidade. Desse livro diz Milne-Edwards: "nao so esta scmpre 
nas maos de todos; nao so e considerado o canon da fisiologia nova, mas 'ambem 
tern deixado na historia da ciencia um trago mais profundo que as obras cougt - 
neres mais recentemente editadas. Pelo que se pode prever, iniciara uma ol)ra 
nova, porque se distingue dos tra'ados antigos muito mais do que estes entre si", 
(ap. Du Bois-Reymond, Reden, II, p. 197). 

Em meados desse seculo, Berlim reuniu quatro luminares da Fisiologia, Her- 
mann von Helmholtz (1821-1894); Carl Ludwig (1816-1895); Emile Du Bois-Rey- 
mond (1818-1897) e von Briicke (!• 819-1892), todos eles d rara habilidade, e a so 
estimularem mutuamente, marcando um periodo aureo des'a ciencia, de tiio fc- 
cunda e expressiva repercussao. Sintoma evidente do exito enorme alcangado por 
tais estudos e a edigao, em 1868, de uma das mais importantes revistas de fisio- 
logia, o famoso Pfliiger's Archiv, que se publica ainda em nossos dias. 

Entre os dois grandes centres de investigagoes fisiologicas, Paris e Berlim, 
outros de nao menor importancia se desenvolveram extraordinariamente. As tra- 
digoes fisiologicas na Italia vinham de longa da'a com Malpighi, Spallanzani, l»o- 
relli e acentuaram-se com Luciani, Botazzi e muitos outros. Na Inglaterra diz-se 
que a Fisiologia nhsceu na Esc6cia e foi criada em Londres. William Sharpev 
(1802-1880), Richard Quain (1816-1887), Michael Foster (1836-1917), John New- 
port Langley (1852-1925) e Charles Scott Sherrington, ainda \ivo, foram os ex- 
poentes das famosas escolas de Edimburgo e de Londres. 

Nas Americas foram marcantes as influencias das escolas inglesas nos Estados 
Unidos, e da francesa, no Brasil e na Argentina. 

Como vemos, no seculo transact© a Fisiologia foi elevada a cate- 
goria de ciencia. Como muitas outras ciencias naturais, a origem, o 
crescimento e a nutrigao deram-se sob as asas protetoras da medicina. 
Os fisiologos dos primeiros anos, diz-nos Lee (1909, p. 29), quando 

a ciencia se havia cristalizado da massa comum do conhecimento cien- 
tifico, aqueles que primeiro formularam seus principios, e os que, nos 



ultimos anos, o desenvolveram, eram, com algumas excepgoes, homens 
de treino medico, que estavam sob a influencia das tradigoes medicas e 
eram guiados pelo espirito medico". 

Assim tambem aconteceu com a Zoologia. A maioria dos grandes 
zcologos do seculo XIX e do presente abeberou-se nas fontes que proma- 
navam das escolas medicas. Owen, Thomas-Henry Huxley, Henri-Mil- 
ne-Edwards e outros passaram da medicina para a Zoologia. Ja no 
inicio do presente seculo afrouxaram-se os lagos das velhas tradigoes. 
A Zoologia deixou de ser a "ancilla medicinae", tornando-se ciencia inde- 
pendente, e, para isto, muito contribuiram as Faculdades de Filosofia. 

O ccnsideravel alargamento das ciencias biologicas criou novos 
campos de interesse que cada vez mais distanciam a Fisiologia da Me- 
cina. Por outro lado, a quantidade de trabalhos de experimentadores 
nao medicos, que versaram os mesmos temas, com objetivos nao liga- 
dos direta e imediatamente a medicina, tende a superar os primeiros. 
Esta situagao ja foi entrevista por Lee em 1909. Na propria Fisio- 
logia medica introduziram-se tendencias nas pesquisas que alargaram 
consideravelmente os horizontes da propria Fisiologia. E isto sucedeu 
com tal rapidez que, ha muito tempo, tern sido a Fisiologia, com seus 
metodos e suas teorias, uma das alavancas mais poderosas a servigo do 
progresso da Biolcgia. Investigadores numerosissimos adotaram em suas 
pesquisas cs metodos fisicos e quimicos, os quais proporcionaram recur- 
sos incalculaveis ainda nao aplicados na sua expressao mais extensa e,. 
com isso, deram aos estudos fisiclogicos uma amplitude ate hoje nao 
superada. 

John F. Fulton, professor de Fisiologia da Universidade de Yale 
(1931, p. 110), refere que, entre os fisiolcgistas reunidos no Congress© 
Internacional, em Boston, em 1929, era possivel distinguir dois grupos 
principals de investigadores, de objetivos e habitos de pensamento fun- 
damentalmente diferentes, e, sob alguns aspectos, opostos. Havia aque- 
les que desejavam, por vezes ardentemente, a independencia da Fisio- 
logia como uma ciencia separada. Tendem a se considerar a parte, sob 
a designagao de "fisiologistas-gerais", na crenga incorreta de que seguem 
a definigao de Claude Bernard dada a este termo. Seus pontos de vista 
sao quantitative e fisico. Procuram investigar os processes "vitais" res- 
tringindo-se aos metodos da fisica e da electroquimica. Em muitos ca- 
ses, tern o interesse centralizado mais sobre os fluidos e substancias de- 
rivadas dos seres vivos que sobre os proprios organismos. A contribui- 
gao para a fisica e para a quimica, deste relativamente pequeno grupo 
de pesquisadores, tern sido grande e, em alguns casos, marcou epoca, 
ccmo, pet exemplo, a descoberta da osmose e da pressao osmotica das 
proteinas. Seu trabalho, tornado em conjunto, representa uma das mc.io- 
res contribuigoes que a Fisiologia deu para a Ciencia. 

"O outro grupo de fisiologistas conta com maior numero. Sao aque- 
les que acham, conscientemente, ser o verdadeiro objetivo de sua cien- 
cia o corpo humano, o mais elevado produto do Grande Artifice da Na- 
tureza. Desejam compreender suas fungbes antes que as dos sapos, ou 
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as dos gatos, ou as dos macacos. Quando analisam as atividades dos 
seus elementos constituintes, separadamente, nao olvidam o organismo 
humano total, e seu objetivo maximo e entender o trabalho normal des- 
ta unidade altamente integralizada. O problema das perturbagoes fun- 
cionais esta, tambem, constantemente diante deles e, sem justificativa, 
eles expressam a esperanga de que Ihes sera concedido lancar novas la- 
zes sobre as necessidades dos campos ch'nico e operative". 

Com tal diversidade de objetivos, comenta Fulton (I.e., p. Ill), 
e impossivel crer permanega a Fisiologia ainda por muito tempo uma 
entidade. Seria talvez melhor para a ciencia, que muitos dos chama- 
dos "fisiologistas-gerais" reconhecessem nao serem fisiologistas, e que 
Ihes seria preferivel denominarem-se por termos mais acuradamente des- 
critivos, tais como, "biofisicos", "protemo-quimicos" ou "eletro-quimicos", 
confor^e os casos. Nao ha duvida que uma sociedade de biofisicos um 
dia ocupara posigao tao importante na comunidade do ensino, como 
as sociedades formadas por outros cultores do distinto ramo da Fisio- 
logia, os bioquimicos. 

Biofisicos e bioquimicos inclinam-se, sem razao, a menosprezar o 
que chamam de Fisiologia classica. A Biofisica e a Bioquimica pode- 
rao ser consideradas a hiperanalise da Fisiologia. Com todas as vanta- 
gens de seus metodos que os recursos tecnicos elevaram a um grau ex- 
traordinariamente alto de aperfeigcamento, apresentam, porem, o pe- 
rigo de distanciarem os estudiosos das fungoes vitais. E o resultado e 
o estudo dos grandes sistemas funcionais, como a circulagao. a respi- 
ragao, a excregao, como em compartimentcs estanques, com lamentaveis 
descuidos as correlagoes funcionais. Desvendar os segredos das coisas 
vivas, ainda argumenta Fulton (I.e.), requer aptidao especial, alguma 
coisa alem da tecnica da ciencia fisica, e a natureza impoe severas res- 
trigoes aqueles que perseguem seus misterios. Quando isto nao e aten- 
dido, a coisa viva prcntamente escapa a compreensao^ e os fenomenos 
vivos, as vezes, dissolvem-se, sem aviso previo, em um processo de de- 
sintegragao e morte. 

Estas interrelagoes que levam a consideragao do organismo vivo 
como um todo nao sao novidades. O conceito do "milieu-interieur ". 
anunciado em 1878 por Claude Bernard, foi o ponto de partida para 
o movimento de unificagao, para a concepgao do organismo como sim- 
ples unidade funcional. E Johannes Miiller, com seu vitalismo, jamais 
abandonou este ponto de vista. 

Se considerarmos a ccmposigao dos fluidos internes do corpo, ve- 
mos que ela e notavelmente constante nos animais superiores, e qual- 
quer desvio da normalidade afeta todo o organismo de uma vez. Quan- 
do se pensa em termos desta larga generalizagao, pensa-se numa unidade 
coordenada, antes que em orgaos isolados. 

Na opiniao de um dos mais eminentes fisiologos da atualidade, 
aguarda-se, no future, que a Fisiologia trate do organismo como um todo. 
Este aspecto e um dos pontos cardiais da Fisiologia Animal, que estuda 
as fungoes dos organismos animais segundo o metodo comparative. E' 



verdade que constitui um dos ramos mais novos da Fisiologia, mais li- 
gado a Zoclogia, mas, como esta, tambem independente da Medicina. 

No ultimo conclave internacional de zoologos, reunido em 1935, 
em Lisboa, encontramos neste ramo das ciencias naturais diversificagao 
de seus lepresentantes em tres grupos. Distinguimos os sistematistas, os 
morfologds e os fisiologistas. Outros sub-grupos ocorrem, como os eco- 
logistas, os geneticistas, os biometristas, etc., os quais, porem, se enqua- 
dram entre um ou outro dos tres grupos citados. 

Como a fisiologia, a Zoologia acha-se em pleno desenvolvimento 
prccurando ajustar-se ao intenso progress© das ciencias biologicas em 
geral. Ja se foi o tempo em que os zoologos se limitavam aos catalogos 
dos nomes dos animais. O advento da Genetica, de um lado e o da 
Fisiologia causal do desenvolvimento, de outro, provocaram profunda 
revolucao no estudo dos animais. Especialmente o progresso da Ge- 
netica, no dizer de Mayr (1942, p. 5), nestes ultimos 30 anos, afetou o 
prestigio da Sistematica. Havia uma tendencia entre os laboratoristas 
de ccnsiderar desdenhosamente um homem de museu, que gastou o 
tempo contando pelos ou desenhando cerdas, e cujo objetivo final pa- 
recia ser unicamente a enumeracao correta de seus especimes. O des- 
prestigio da Sistematica, porem, e mais aparente que real. O desenvol- 
vimento desta parte da Zoologia, depois de Darwin, foi enorme, e in- 
calculavel o trabalho realizado. Ingrata e a tarefa do sistematista. Cons- 
titui o seu trabalho o ponto de apoio indispensavel para inicio de qual- 
quer pesquisa na biologia. A situagao precaria da sistematica, a meu 
ver, proveio antes da falta de um ponto de vista uniforme entre os seus 
estudiosos mais representatives, que do valor de suas investigacoes. Ad- 
veio mais de a considerarem como finalidade cientifica, quando na rea- 
lidade e apenas um dos meios indispensaveis para se chegar a ela. As 
tentativas de aproximagao entre taxonomistas, geneticistas e fisiologis- 
tas sao auspiciosas, Disto hao de resultar beneficios inumeros para a 
ciencia em geral. Ja se menciona hoje uma nova sistematica que se 
opoe a velha sistematica (Huxley 1940, p. 38). A distin^ao entre am- 
bas opera-se no terreno movedigo do conceito da especie. 

Na chamada velha sistematica, o individuo e a unidade taxond- 
mica basica, e seu centro de interesse permanece em redor das ques- 
toes puramente tecnicas de nomenclatura e de "tipos". Os problemas 
maiores sao mais os de um catalogador ou bibliografo, que os de um 
biologo. 

Na nova sistematica, e a "serie" a unidade taxonomica basica. A 
defimgao puramente morfologica da especie foi substituida por uma bio- 
logica, que toma em consideragao os fatores ecologicos, geograficos, ge- 
neticos, fidologicos e outros. A escolha do nome correto para a unidade 
taxonomica analisada nao ocupa mais a posigao central de todo o tra- 
balho sistematico e, as vezes, nao e assunto essencial para argumento 
entre os pesquisadcres. O material disponivel para as revisoes gene- 
ricas fi eqiientemente sobe a muitas centenas ou mesmo milhares de es- 
pecimes, numero suficiente para permitir um estudo pormenorizado da 
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exte/isao da variagao individual (Mayr I.e., p. 6-7). Ninguem podera 
prever, declara Mayr, que afinamento de tecnica e que altera^oes no 
ponto de vista podem ocorrer no future. O que nos hoje consideramos 
como nova sistematica, no ano de 1941, podera, realmente, ser sistema- 
tica muito velha, 50 anos mais tarde (p. 7). 

Como sao profundas as modificagoes neste ramo basico da Zoolo- 
gia! Nessas transformacoes que se tem em mira, estou certo, a Fisio- 
logia tomara parte saliente. O proprio Mayr ja anota este pormenor, 
lembrando (p. 45) que recentes trabalhos provaram, abundantemente, 
que cs limiares fisiologicos e a capacidade de reacao aos estimulos ex- 
ternos sao tao determinados pelos fatores geneticos como o sao os ca- 
racteres estruturais. Espera-se, portantq, que as especies e as sub-espe- 
cies difiram em suas caracteristicas fisiologicas, em complemento as 
mcrfologicas. A tecnica do taxonomista, que geralmente trabalha com 
material morto, e. no conjunto, nao apropriada para registrar tais ca- 
racteres, mas, ambos, o natUralista e o experimentador do laboratorio, 
reunirao material valioso. Pequenas diferencas fisiologicas entre popu- 
lagoes, sub-especies e especies sao, as vezes, mais importantes, biologi- 
camente, que as diferencas estruturais. Assim, por exemplo, a toleran- 
cia e a preferencia a temperatura, a fisiologia do sexo e da reprodu- 
gao, a fisiologia da plumagem e a troca de penas nas aves, os habitos, 
a mudanga de cor sao, entre outros, indices de valia para caracterizagao 
taxcnomica. 

Verificcu-se recentissimamente, apenas para citar um exemplo, que 
os vendios de cascavel provenientes de especimes da Argentina, do Bra- 
sil meridional, do ncrdeste do Brasil e da Venezuela mostram variacoes 
biclogicas mais pronunciadas que a diferenciacao dos caracteres mor- 
fologicos externos destas perigosas cobras. (J Vellard 1943, p. 85). 

Sao, como se ve, outras maneiras de se encararem as questoes fi- 
siologicas, diferentes daquelas ate agora mais comumente empregadas. 
E' uma Fisiologia mais proxima da Zoolcgia. Participa ela das carac- 
teristicas da chamada Fisiologia geral, mas, o seu metodo de estudo e, 
antes, o comparativo. Como tal, revela-se de alta importancia, seja co- 
mo fundamento para a Fisiologia medica, seja como complemento a 
Zcologia. Superpos-se a Anatomia comparativa, a qual ainda desfruta 
do prestigio conquistado no periodo aureo, ao tempo das especulagoes 
da teoria de Darwin. A Anatomia comparativa restringiu-se, por isso 
mesmo, a estrutura dos Vertebrados. A Fisiologia comparativa, porem, 
adiantou-se muito mais estudando as fungoes desde os Protozoos aos 
Mamiferos, tomando os crganismcs mais como um todo harmonico, no 
qual se perscrutam as reagoes da totalidade, antes que as de um simples 
orgao. Ao analisar, por exemplo, os orgaos tangoreceptores dos animais, 
isto e, aqueles destinados as percepgoes tacteis, a Fisiologia animal ou 
comparativa ccnsidera tanto os Infusorios ciliados, como os Vermes ma- 
rinhos cu terrestres, os Artropodos, os Vertebrados, inclusive os Mami- 
feros e o Homem. Nesse exame comparativo, os animais sao vistos co- 
mo uma totalidade. A parte qualquer dedugao filogenetica, especialmen- 
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te sem sentido nesse terreno, o interessado no entendimento da vida 
de tais animais podera adquirir, em indagacao, uma vista do conjunto 

da funcao tactil, a sua graduacao nos diversos filos da escala animal. 
Alem disso, o que e especialmente importante, estara apto a estabelecer 
as correlacoes funcionais ao mesmo tempo que o faz entre estruturas dos 
orgaos e sistemas respectivos. Nao pode haver, e claro, uma Fisiologia 
Ccmparativa sem uma base solida na morfologia. Esta, como a Siste- 
matica, fundamenta aquela. 

Aqui temos alguns exemplos expressivos dentre os muitos que po- 
deriam ser citados. O grau de conhecimento a que se chegou no estudo 
da digestao ja permite uma sintese bastante significativa. Em vez da 
ccnsideragao classica do funcionamento das diferentes partes do tubo 
digestive, prefere-se estudar o fenomeno segundo o modo pelo qual o 
processo se realiza, por via mecanica e dos fermentqs. Assim, a Fisio- 
logia comparativa estuda primeiramente a digestao extra-plasmatica, 
que se opera dentro de um tubo e a intraplasmatica, dentro da celula, 
ncs vacuolos. Tambem costuma-se considerar esta fungao de acordo 
com o mecanismo pela qual sao tornados os alimentos. Assim, distin- 
guem-se primeiramente os chamados microfagos, isto e, devoradores de 
pequenas particulas, com representantes aquaticos entre os Crustaceos, 
os Rotatories, as larvas de mosquitos, os Moluscos, os Equinodermas. 
Ccntam-se aqui as ostras que se alimentam auxiliando-se com os cilios 
das branquias; as esponjas que captam as particulas pelcs flagelos dos 
canais radiais. Uma esponja marinha, do mar Mediterraneo, de 26 mm. 
de altura (Leucandra aspera), filtra 22 litres dagua por dia. Digestao 
extraplasmatica possuem tambem os animais sugadores, como os per- 
nilongcs e os carrapatos entre os Artropodos, as sanguesugas entre os 
Anelideos, o ancilostoma entre os Nematodes. Entre os macrofagos con- 
tam-se, os deglutidores, como os Beroes, tao comuns no literal brasilei- 
to, animais com cerca de 98% de agua na estrutura do corpo; as estre- 
las do mar, que extrofletem o estomago e capturam pequenos molus- 
cos, peixes, etc.; os Anelideos de rapina, como as Nereis; os turbelarios; 
as hidras. Deglutidores sao, tambem, certas lesmas marinhas (Pleuro- 
branchaea) entre os Gastropodes, que engolem, em 10 a 20 minutos, 
massa alimentar igual a metade do seu proprio peso. Pertencem a este 
grupo muitos Vertebrados. 

Um outro tipo e o dos mastigadores. A mastigacao e uma peculia- 
ridade acentuada dos Mamiferos, embora nem todos a fagam. As 
fccas, per exemplo, nao sao capazes de reter o alimento na boca e nao 
mastigam. Abocanham a presa e engolem-na imediatamente. Entre os 
Cetaceos, o Delfim (Orca), dotado de grande numero de dentes, duzen- 
tcs e mais, um des maiores, com m., devora inteiros 13 delfins e 15 
focas. O nosso peixe-Boi deglute grandes quantidades de vegetais, mas 
nao mastiga e nao rumina. Algumas baleias, como o Narval (Monodon 
monoceros) e a Baleia Branca (Delphinapterus /eucas), nao possuem 
dentes proprios para a mastigacao, alimentando-se de animais mari- 
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nhos planctonicos. Entre os diversos animais, a mastigacao pode dar- 
se na boca, no esofago ou no estomago. Muitos Mamiferos sao masti- 
gadores bucais, ao passo que, entre cs invertebrados, outros ha, como, 
por exemplo, as lagartas das borboletas, que sao mastigadores pre-bucais 
e pertencem a outro tipo. A mastigacao bucal e muito rara nos peixes, 
nos Anfibios, nos Repteis e nas Aves. Encontra-mo-la excepcionalmente 
em peixes osseos provides de dentes pavimentcsos, como o Labrus e o 
Sargus, e em certos lagar.tos com dentes achatados, Muitos animais pos- 
suem um esofago triturador. Fala-se mesmo em "dentes esofagicos" 
de certas serpentes (Dasypeltis) ("' ) • Mastigadores esofagicos tipicos 
encontramos entre os Rotatories e cs caranguejos dos rios. Como se 
alimentam de artrcpcdos, regeitam pela boca, apos a digestao os frag- 
mentos de quitina. A mastigagao da-se no estomago, em varies animais, 
como no pangolin, nas aves, no jacare, e na minhoca. Todos estes ani- 
mais possuem estomago dotado de fortes paredes musculares. Ainda ha 
o tipo raspador peculiar aos ourigos marinhos, aos caracois, as larvas de 
muitos insetos. 

A digestao externa ou, tambem, chamada extraintestinal, opera-se 
em caracteristicos invertebrados. Primeiramente paralisam a presa, in- 
jetando-lhe liquido venencso ou segurando-a com tentaculos, tal como 
se da com as larvas de certos besouros, com a barata dagua, com as ara- 
nhas e os polvos^ Uma vez imobilizada a presa, vertem sobre ela as en- 
zimas digestivas, que a preparam para a assimilacao. Entre os dois gru- 
pos fundamentals, os macrofagos e os microfagos, conta-se um interme- 
diario, o tipo da alimentagao parenteral. E' o caso da conhecida Bonel- 
lia, de alguns Cirripodes, de varios parasitos que infestam o homem 0 
que sao desprovidos de intestine. 

Se passarmcs para a digestao quimica, veremos que o esquema 
bastante conhecido da digestao no organismo humano esta longe de se 
repetir nos outros animais. Alguns exemplos dar-nos-ao indicagoes ex- 
pressivas. O suco do estomago do caranguejo europeu, do genero Astacus, 
e o mesmo parece dar-se com o correspondente aqui do rio Tiete, nao 
ccntem uma protease e nem acido livre, O suco gastrico das holcturias 
e desprovido de albumina e caracterizado por center numerosos leu- 
cocitos que efetuam boa parte da resorpcao. Na cavidade gastrica das 
anemonas do mar nunca se encontram enzimas livres dissolvidas. As 
porcoes de alimento sao aderidas fortemente as margens dos septos gas- 
tricos e a digestao propriamente dita opera-se dentro das celulas que 
fagccitaram as particulas alimentares. Em muitos invertebrados infe- 
ricres, ate agora pesquisados, nao se encontrou uma amilase. 

£stes poucos exemplos nao resultam de observagoes ocasionais por 
amadores interessados em assuntos naturalisticos. Provem do labor 
ininterrupto das famosas escolas da Fisiologia comparativa, como as de 
Utrecht, de Kiel, de Munich, de Cambridge, fecundas em numerosissi- 

(♦). — Funcionam, ai, como dentes, os 27 primeiros processos esoinhosos inferiores das vertebras 
cervicais que atravessam o esofago, abrindo os ovos das aves comidos pela cobra. 



mas aquisicoes para a ciencia (Jordan & Hirsch 1927). Por ai se pods 
perceber quao extenso e o campo dos estudos desta Fisiologia. Suas 
relacoes com a quimica e com a fisica sao intimas. E' uma outra face 
da Fisiologia, caracterizada pelo seu cunho naturalistico. Estudando os 
animais sob estes pontos de vista, a Fisiologia esta muito mais perto da- 
quele ideal acenado por Fulton. Isto poderemos ver mais claramente 
no entudo dos orgaos dos sentidos. Ja foram mencionados os orgaos tan- 
gcreceptores. Que dizer, entao, dos sentidos ^mais complexos? A fala 
das abelhas, transmitindo impressoes uma as outras, a audigao dos pei- 
xes, a percepgao das formas sao capitulos interessantissimos da Fisiolo- 
gia animal, pesquisados extensa e intensamente nestes ultimos anos. 
Neste particular, a ccntribuicao da Fisiologia comparativa tern sido 
valicso subsidio para a psicologia animal. O metodo do adextramento 
aplicado per von Frisch, de Munich, abriu perspectivas novas para os 
fisiologistas e, nao obstante a massa consideravel de pesquisas realiza- 
das neste setor, ainda muito falta para se esgotarem estes veios prolificos. 

O estudo do corriportamento dos animais, por exemplo, cobre um 
campo muito vasto. De um modo geral, a posicao normalmente adota- 
da por um animal em relacao ao ambiente nao e completamente casual. 
Ha uma postura e orienta^ao que pedem ser tomadas propriamente co- 
mo normals. Incluem-se no termo orientagao nao somente as reagdes 
que guiam o animal a atitude normal, mas, tambem aquelas que o le- 
vam ao seu "habitat" normal ou o guiam a outras situacoes de impor- 
tancia para ele. 

Assim, por exemplo, a posicao habitual da maioria dos peixes e a 
de terem o dorso para cima e o eixo longitudinal horizontal. Esta po- 
sicao pode ser abandonada no momento dos mergulhos, nas contorsoes, 
e em tcdos os movirnentos acrobaticos nagua. Mas, sempre ha uma 
volta a orientagao primitiva, a posicao adotada pelo peixe quando esta 
quieto, isto e, a atitude da qual se iniciam os movirnentos ativos. A 
isto denomina-se "orientagao primaria" do animal. Os peixes mortos 
geralmente flutuam com a superficie do ventie voltada para cima; isto 
indica que a manutengao da orientagao primaria e um processo ativo de 
equilibric. E' uma reagao normalmente regulada de modo especial pela 
atividade dos orgaos dos sentidos de equilibrio, que se encontram no 
cuvido interne. Quando, porem, observamos os peixes dentro das cor- 
rentes dagua dos rios, ai movendo-se com rapidez, notamos que eles 
guardam uma posigao relacionada com as margens. O peixe orienta-se 
dentro da corrente, e, de certo modo, a diregao que ele toma esta em 
relagao com a diregao dessa corrente. Aqui esta uma orientagao secun- 
daria que se superpoe a primaria. A manutengao da posigao em uma 
corrente nao e necessariamente uma reagao simples, mas, e, com certe- 
za, guiada pelos olhcs (cf. Frankel & Gurn 1940, p. 2). 

Ainda mais um pcr.to que se me afigura de importancia. 

A Fisiologia comparativa preo:upa-se tambem ccm o desenvolvi- 
mentc dos animais. Child (1941, p. 1) define o desenvolvimento da 



organismo do individuo como uma serie de acontecimentos que se ope- 
ra no espaco e no tempo. O estudo de tais acontecimentos e peculiar 
a chamada Fisiologia causal do desenvolvimento. E' um ramo da Fisio- 
logia comparativa que ja alcan^ou progresso consideravel. Para o Prof, 
da Universidade de Chicago o "organismo como um todo" nao e mera- 
mente a soma de suas partes, mas, tambem, as relagoes entre elas, as 
suas agoes e os efeitos de umas sobre as outras. Estas relagoes sao co- 
mumente chamadas "correlagoes fisiologicas",, e de seu estudo aprofun- 
dado, no desenvolvimento dos animais, resultou a famosa teoria do gra- 
diente. Os metodos aqui empregados para a analise de cada uma das 
partes do organismo sao puramente fisiologicos. 

Pelo exposto, vemos que, as duas categorias de fisiologistas men- 
cicnados por Fulton, uma terceira se acrescenta, a dos pesquisadores da 
Fisiologia comparativa. O metodo comparative trouxe-lhe a vantagem 
de, mesmo descendo a uma analise minuciosa, nao perder de vista o or- 
ganismo como um conjunto. Aplicando os metodos da chamada Fisio- 
logia geral, que e analitica. nao se desinteressando das conquistas da Bio- 
fisica e da Bioquimica, permanecem tais pesquisadores sempre ligados 
ao tronco comum, que e a Zoologia. 

Se a chamada Fisiologia classica se abriga sob as asas da medicina, 
a Fisiologia animal ou comparativa permaneceu dentro do quadro da 
Historia Natural. 

Mesmo a Fisiologia medica vai tomando novos rumos. Nao poucos 
sao aqueles que advogam uma transformacao radical no ensino dessa 
Fisiologia. Krogh, por exemplo, nesse setor, declara que os cursos pra- 
ticos nao deveriam introduzir os alunos nas intrincadas experimentagoes 
fisiologicas, mas, alem de ilustrar alguns principios basicos, deveriam 
familiarizar os estudantes com os metodos atualmente usados na medi- 
cina . Outras proposicoes que ele advoga teriam como resultado desen- 
ccrajar os estudantes de se dedicarem a pesquisa fisiologica. Minha res- 
pesta, afirma o eminente fisiologista de Copenhague, seria: tanto me- 
Ihor. Os estudantes deveriam ser desencorajados na escolha de uma car- 
reira que exija a pesquisa, e seriamos felizes somente com aqueles em 
que o estimulo teria sido bastante forte para sobrepujarem o descoro- 
^oamento e as dificuldades. (1939, p. 547). 

Nao compete a mim tratar deste tema. Aqui apenas menciono 
uma das inumeras opinioes sobre o mesmp. Alias, a bibliografia mais 
recente sobre o ensino da Fisiologia medica demonstra que novos rumos 
Ihe sao tragados. Os tratados fundamentais de Samson Wright, de Best 
& Taylor e a ultima edigao do de Starling sao bem mostra deste asserto. 

No seculo XIX, pois, a Fisiologia firmou-se como entidade cientifica. 
O assombroso progresso manteve-a na primeira linha das ciencias po- 
sitivas. No seculo atual vemos tragados seus novos rumos. Dentre eles 
a Fisiologia comparativa ou Fisiologia animal constitui um dos ramos 
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mais rcbustos da vflha arvore. O que Johannes IVliiller entreviu no se- 
gundo quartel do seculo passado e hoje uma exuberante realidade. Os 
periodicos dedicados exclusivamente ao assunto, que se publicam, tanto 
na Alemanha, como na Inglaterra e nos Estados Unidos, condensam 
uma quantidade incalculavel de trabalhos de alto nivel cientifico, que 
assinalam o progress© desta ciencia. 

A Fisiologia comparativa, no quadro das Ciencias Naturals, como 
vimos, ja possui uma posigao definida. Seu estudo faz-se principalmente 
em laboratories, onde sao mantidos os animais vivos, o que requer 
cuidados constantes e atencao permanente por parte de professores, es- 
tudantes e auxiliares de ensino. Ai os estudantes entrarao em contac- 
to com os objetos vivos. Exercitar-se-a a observacao, e serao levados 
a realizar experiencias que Ihes mostrarao que os animais nao sao me- 
ras maquinas. Deverao apreender a tecnica da manutengao dos vi- 
varios, que mais tarde irao tambem empregar nos seus cursos, no en- 
sino secundario. Essa fisiologia viva e bem diferente da fisiologia qui- 
mica, que se diz ser uma fisiologia morta. Os animais sao sensiveis e 
reagem como todos os seres vivos. Muito se aprende numa experien- 
cia em que se alimenta uma pulga dagua observada a lupa, registran- 
do-se a diregao das correntes do fluido que conduz o alimento a boca, 
a sua passagem por todo o trato digestive, as modificacoes do ritmo 
dos batimentos cardiacos sob a influencia de estimulos mecanicos ou 
quimicos. Nestas experiencias, ao alcance de qualquer estudante do 
curso de Historia Natural, adquire-se nocao bem clara sobre o funcio- 
namento de todo o organismo do animal. E, assim, o professor tera 
cumprido uma das tarefas mais importantes numa Faculdade de Fi- 
losofia, a de ensinar a aprender. Os alunos aprendem deste modo a 
adquirir os fundamentos da ciencia. Consolidam a* nogoes basicas„ 
completam o estudo essencial, no primeiro passo que os levara a aqui- 
sigao de outros conhedmentos, especialmente daqueles que deverao 
ser transmitidos aos seus futures discipulos. Chegamos, assim, a se- 
gunda tarefa do professor da Faculdade, a de ensinar a ensinar. Neste 
ponto, dentro das Ciencias Naturals, a Fisiologia comparativa oferece 
vantagens excepcionais, Ja na prcpria conservagao dos vivarios e na 
escolha de material para o ensino o aluno e levado a conhecer bem 
de perto os animais, estudar-lhes os habitos, as reagoes, o comportamen- 
to dentro do ambiente que se Ihes oferece. 

Nao se trata, e bem de ver, de construir jardins zoologicos, mas, 
tao somente, pequenos terrarios e aquarios onde se poderao manter vi- 
vos, por longo tempo, os representantes de quase todas as classes do 
reino animal. E nao somente isto; aprenderao, tambem, a trabalhar 
intelectualmente. A elaboragao dos relatorios das experiencias deman- 
da atengao no registro dos protocolos, na medida das reagoes, na feitu- 
ra dos graficos que sintetisam os resultados conseguidos. E, se lem- 
brarmos que estes trabalhos devem ser repetidos duas e mais vezes, ate 
se conseguirem bons resultados, desenvolvendo-se, assim, o gosto pela 
investigacao, isto e, a criagao de alguma coisa propria de si mesmo, uma 
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modalidade de modificar a rotina, e percorrer uma via nova. E e in- 
dispensavel que os alunos aqui formados nao sejam apenas repetido- 
res rotineiros dos manuals que se encontram a granel no comercio. 
Que nao se interpretem, porem, estas minhas palavras no sentido de 
que os professores que aqui formamos devem realizar pesquisas nos 
ginasios. Ali, e claro, nao e o lugar adequado para isso. Meu desejo e 
que os alunos levem da Faculdade esse espirito de iniciativa e o gosto 
pela pesquisa que virao desenvolver nos laboratories de onde sairam, 
cu, pelo menos, que nao percam o ccntacto com a casa-mae. Que de 
tempos em tempos, conforme Ihes permitam suas obrigacoes, procurem 
os ncssos institutes e as nossas bibliotecas, para renovarem seus conhe- 
cimentos, e, quern sabe, colaborarem com seus antigos mestres na so- 
lucao dos muitos problemas que tiverem oportunidade de entrever du- 
rante o seu tirocinio professoral. Nada mais util que essa vinculagao dos 
aluncs a Faculdade. 

Seja-me permitido aqui um reparo especial. 

As Faculdades de Filosofia compete em primeiro lugar a forma- 
gao de professores para os cursos secundarios. E e imprescindivel que 
estes professores seiam de primeira classe. Mas, para isso, e preciso que 
eles adquiram o espirito de investigagao em laboratories onde a ciencia 
e pesquisada. Nao podera haver professores de primeira classe na cien- 
cia, a menos que se empenhem na investigacao. Os professores nao po- 
dem ficar aquem dos progrxssos dos conhecimentos cientificos e e pre- 
ciso muito esforco e muita dedicacao para que tais fronteiras nao os dei- 
xem rapidamente distanciados. Professores de primeira classe serao 
aqueles que hao de descobrir como modificar a apresentagao dos velhos 
fatos em perspectiva dos novos conhecimentos. Manter esse equiiibrio 
entre os fundamentos cientificos e as recentes aquisicoes da ciencia, sem 
exagerar estas e desprezar aqueles, somente o pode fazer quern con- 
quistou o habito da investigagao. So o fazem aqueles que treinaram o 
pensamento na critica severa dos fatos, e forem dotados desse senso de 
equiiibrio, tao necessario para separar o joio do trigo, para distinguir 
entre o bem, o mau e o melhor, para discernir entre o importante e o 
superfluo, para enfim. ter uma personalidade bem definida. Nossa ta- 
refa nao e apenas a de formar instrutores habeis, expositores brilhan- 
tes, mas temos de ir um pouco alem. Devemos instruir, sim, mas edu- 
car tambem. Os nossos alunos tern um mundo a conquista'r onde forte 
e a concorrencia. Apos a licenciatura, so Ihes resta o magisterio nos cur- 
sos secundarios ou a assistencia nas Faculdades. Poucos os que poderao 
alcangar os laboratorios industrials ouvos institutes da ciencia aplicada. 
Os cargos destas duas ultimas categorias logo se esgotam e a eles po- 
dem ter acesso unicamente os bachareis de algumas secgoes da Facul- 
dade . A grande massa destinar-se-a ao magisterio secundario. Nessa 
via tern de lutar com os seus concorrentes, desde o professor primario 
ate o medico, com escala pelo veterinario, o dentista, o farmaceutico, o 
engenheiro e o advogado. Temos assistido a essa luta e dela nao nos 
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pcdemos desinteressar. Ali estao os nossos proprios alunos que sao co- 
mo nossos filhos, e e dever nosso acompanha-los nessa porfia. Aqueles 
profissionais, com poucas excecoes, tern o cargo no magisterio secunda- 
rio como um achego ao seu oficio, mas o nosso discipulo dele fara sua 
propria vida. E para veneer nessa luta e necessario que os lidadores 
sejam de alta competencia. E esta eles adquirem com cs nossos ensi- 
namentos. Grave, pois, e nossa responsabilidade. O exito ou o fra- 
casso dos nossos alunos la fora serao a nossa vitoria ou a nossa derro- 
ta. Apos tres rapidissimos anos de convivencia diaria, sentimos os nos- 
sos estudantes como nossos amigos e do seu destine nao nos poderemos 
desinteressar. Iniciamos o decimo primeiro ano de vida da Faculdade 
com uma reforma em perspectiva. Possuimos elementos, adquiridos nes- 
tes 10 anos de trabalho, que nos habilitam a colaborar com as autorida- 
des governamentais, a fim de aperfeigoarmos o ensino e corresponder- 
mos aos sacrificios do Estado na manutencao de um estabelecimento 
como uma Faculdade de Filosofia. 

Vamos, pois, comecar a nova decada conjugando nossos esforgos 
para o engrandecimento de nossa Faculdade. Vamos continuar o nosso 
trabalho certos de que o "primeiro dever de um professor nao e fazer 
conferencias ou exibir erudigao, mas fornecer aos estudantes o estimu- 
lo; dar-lhes o exemplo e transmitir-lhes os conhecimentos fundamen- 
tais. Inspiracao, iluminagao e informacao sao as obrigacoes importan- 
tes. O objetivo principal de todo o ensino e a formacao do carater e 
o primeiro objetivo dos prcfessores nas ciencias biologicas e o de cul- 
tivar nos estudantes habitos para que saibam abrir os olhos e o espirito, 
tenham sinceridade e amor a verdade, simpatia e reverencia aos seres 
vivos. Estes habitos sao essenciais para a paz e o progresso e o seu 
cultivo sera a principal esperanga do futuro". Faco minhas estas pala- 
vras do grande professor emerito da Universidade de Princeton, Edwin 
Grant Conklin (1940, p. 167). Iniciemos pois os nossos trabalhos. 
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AULA INAUGURAL DO PROFESSOR OMAR CATUNDA 
EM 1945. 

A rOSigAO DA MATEMATICA NA CULTURA GERAL. 

Meus Senhores. 

Deve-se a sabedcria do nosso diretcr. professor Andre Dreyfus, a 
ideia de confiar a aula inaugural desta Faculdade ao mais recente dos 
seus professores catedraticcs. Torna-se assim esta aula um complemen- 
to a prova didatica do concurso realizado em setembro ultimo, comple- 
mento esse ao qua1 me submeto de bom grado, com a consciencia da 
sua dificuldade, pois devendo falar a uma classe hetsrogenea, dificilmen- 
te pcderia, sem cansar o auditorio, preencher o tempo exclusivamente 
ccm assuntos de minha especialidade. Assim. antes de abordar o assun- 
to principal desta diisertacao, e atendendo as circunstancias especiais do 
memento que atravessa a humanidade e o nosso pais em particular, jul- 
go que a ocasiao e propicia para fazer um pequeno "cavaco'', expondo as 
minhas ideias sobre a funcao que esta Faculdade e a Universidade, da 
qual ela tende a ser o nucleo central, estao destinadas a exercer ra vi- 
da desta nacao. Servirao estas consideracoes gerais de introdu^ao aos 
estudos a que se vao dedicar os alunos que acabam de ingressar nesta 
escola. Mas aviso desde ja qua as esperancas que alimento nos frutos 
desta Faculdade sao para um futuro bastante remoto, pois o habito de 
encarar de frente a dura realidade conduz inevitavelmente a um ceti- 
cismo que so um ideal muito forta ccnsegue contrabalancar. 

E' fato conhecido de tcdos que o Brasil fci por alguns seculos en- 
feitado exterramente por uma cultura de emprestimo, que Ihe ornava 
a faixa litoranea; foi ai, ccm efeito, que vivaram, no tempo do Brasil- 
Cclonia, do Vice-Reinado e do Imperio, os nossos maiores estadistas. 
pcetas, romancistas e historiadores. Somente nessa faixa, com uma ex- 
cepricnal penetracao no Estado da Minas Gerais, e que fcram furdadas 
as Escolas de Belas Artes, os Conservatories de Musica, as Faculdades 
de Direito e, mais tarde, as escolas de Engenharia e de Medicina- mas 
apesar da axistencia de algumas escolas supericres no tempo do Imperio, 
pode-se dizer que a base de nossa cultura esteve sempre no velho con- 
tinente, para onde se dirigia grande parte dos filhos dos rica^os da- 
quele tempo, quando aspiravam a um aperfei^oamento maior nos seus 
estudos. E mesmo os que daqui nao sairam e fizeram os cursos ras 
escolas militares e nas Faculdades de Direito de Recife e de Sao 
Paulo, formaram toda a sua cultura superior em livros e revistas es- 
trangeiros, de tal maneira que cs poucos valores reais aue o Brasil pro- 
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duziu no passado, se nos entusiasmam como realizagoes nossas e saa 
grandes dentro das fronteiras, vistos no cenario internacional pouca 
figura podem fazer, pois sao quase sempre reflexes, em geral retarda- 
dos, do modo de pensar e do estilo dominantes na Franga, na Ingla- 
glaterra ou na Alemanha. 

Ao lado dessa cultura de faixa, privilegio da elite dominante, ai 
pelo interior, nas povcagdes semeadas pelas bandeiras, nas casas gran- 
des e nas senzalas das antigas fazendas, nos suburbios das cidade ou 
no vilarejos do literal, de mistura com indios e negros, aos quais se 
juntaram mais tarde elementos de quase ^todas as ragas, formou-se o 
que ja se pede chamar uma nacionalidade, o povo brasileiro, esse povo 
faladcr e esperto, mas ignorante e preguigoso, acolhedor e amavel, mas 
esquentado e briguento, sentimental ate a pieguice mas,, por outro la- 
do, irreverente e cetico ate o cinismo, servigal, embora brioso e suscep- 
tivel, que apesar do imenso atraso cultural e material em que vive, 
ccnstitui um tcdo de uma reserva espiritual valiosissima, preciosa ma- 
teria prima de uma grande nagao. 

Desta massa e que foram feitos os que expulsaram os holande- 
ses; os que desbravaram o sertao em busca de fortuna, os que esma- 
garam Solano Lopez, os que colonizaram o Amazonas; nesta terra nas- 
ceram Tiradentes, o Tenente Antonio Joao, o Guia Lopes, os defenso- 
res de Canudos e os 18 do Forte, todos esses exemplos de idealismo e 
firmeza de carater que prenunciam a grandeza futura de uma nacao 
que ainda nao se achou a si mesma. 

Foi esse, pois, o panorama cultural do Brasil ate os principic^ do 
seculc vinte: a imensa maioria de um povo inculto e semi-barifcaro, 
mas de uma unidade invejavel, dominada pela cultura de uma elite, 
localizada numa faixa ao longo do Atlantic©, quase sem raizes nesse 
mesmo pevo. Mas esta cultura, que nos deu os saudosos estadistas do 
Imperio e principios da Republica, os Rio Branco, os Ouro Preto, Maua, 
Ruy Barbcsa, sofreu um goipe de morte com o advento do novo regime. 
Pode parecer um ccntrasenso a minha afirmagao; mas estou convencido 
de que a instituigao das escolas profissionais nos moldes em que foram 
criadas e mantidas nos quarenta anos de Republica, provocaram neste 
pais a enorme queda de nivel da alta cultura, da qual subsistem apenas 
vestigics que a tradigao das antigas familias ainda consegue manter, em 
cer^s meios de elite cada vez mais restritos e que transparecem num 
certo refinamento de educagao que possuem os brasileiros em geral. 
Nao desconhego, evidentemente, o muito que fizeram as escolas de Msdi- 
cina e Engenhana, no campo profissional. Mas acontece que uma vez 
criadas aqui ensas escolas superiores, algumas das quais com excelente 
crganizagao, cujos diplomas eram quase uma garantia de sucesso, para 
elas se dirigiu a grande maicria dos rapazes que tinham desejos e possi- 
bilidades para continual* os seus estudos e que, em outras circunstancias 
teriam ido estudar no estrangeiro. Muitos desses rapazes preferiram de- 
dicar-se a ciencia pura, ou ao estudo aprofundado das Letras, da His- 
toria ou da Filosofia; mas a natureza dos cursos, a falta de estimulo, a 
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pressao do -meio ambiente e principalmente a austncia de uma facul- 
dade onde fosse regra, e nao excegao, o habito da pesquisa cientifica, 
afcgaram essas vocagoes, e muitas vezes o proprio gosto pela carreira 
que escolheram. Ao mesmo tempo, muitos dos professores dos novos 
estabelecimentos de ensino superior, com o habito de repetir, ano apos 
ano, as mesmas ligoes, sem o estimulo de um centro de pesquisa e de 
debates (fcnte de ideias novas em todos os ramcs do saber), pouco ;j. 
pouco, insensivelmente e a contragosto, foram-se fossilizando, limitando 
as suas prelegoes ao que haviam aprendido no inizio da carreira, sor- 
vendo ncvas ideias, quando isto se tornava necessario, em revistas e li- 
vrcs de vulgarizagao. 

Ora, enquanto assim se estagnava a cultura brasileira, reduzida 
em muitos setores a um academismo pedante e invulneravel, la peia Eu- 
ropa o desequilibrio provocado pela revolugao industrial iniciada no se- 
culo passado chegava ao auge, com o delirio dos ismos. Os formidaveis 
cheques de interesses dos capitalismos e imperialismos desencadearam 
a catastrofe de 14, em conseqiiencia da qual as concepcoes filosoficas de 
comunismo, fascismo e racism© se concretizaram em diversos regimes 
mais cu menos estaveis, enquanto que, nas artes, c impressionismo e o 
realismo cediam lugar ao expressionismo, ao cubismo, ao futurismo, ao 
surrealismo, neo-classicismo, nacionalismo, etc. E' interessante notar 
que foi justamente nesse campo das artes que hcuve a prime^ra grande 
sacudidela na cultura do Brasil; nao sei se nesse campo ha mais direta 
ressonancia dos seus cultores com o ambiente universal ou se era ai cue 
o academismo do nosso meio era mais irritante. O fato indiscutivel foi 
que os brasileiros acordaram um dia, cem anos depcis da Independe: - 
cia:. sobressaltados com versos brancos e de pes quebrados, com pmturas 
de bcrroes e figuras disformes, com musicas cheias de dessonancias que, 
por muito tempo e com admiravel leviandade, foram atribuidos a de- 
cadencia, ao comunismo, ao habito de entorpecentes ou a simples cauo- 
tinismo. Mas a semente estava lancada e, com ela, a atualizagao de 
nosso gosto artistico, ate entao habituado as telas bucolicas de Corot e 
ernbalado pelas melodias de Chopin. Como resultado dessa renovacao 
artistica, foram incentivados a pesquisa e o estudo sistematico de todos 
os elementcs espirituais com que conta o nosso povo; e deve-se princi- 
palmente aquela Semana de Arte Moderna o aparecimento das primei- 
ras grandes produgoes artisticas fortemente impregnadas do espirito da 
terra que, portanto, podemos legitimamente chamar de Brasileiras, co- 
mo as musicas de Vila-Lcbos e as telas e murais de Portinari, muito em- 
bora estes valores artisticos nao seja ainda totalmente aceitos em nos- 
so meio e apesar de nao terem tido, como alicerce, uma formacao em 
ambiente cultural superior, como o que deu a Franga um Debussy e a 
Russia um Stravinsky. 

Assim, pondo de parte a revolugao artistica, cuja aceitagao demora- 
dissima ainda nao se processou completamente, o ambiente cultural do 
Brasil arrastava-se em lento declinio quando, com reflexo da crise inter- 
nacional de 29-30, houve uma reviravolta na politica brasileira e a 



forca das armas elevou ao poder um novo gcverno. Mas esse governo 
devia ser formado por brasileircs e o Brasil, gracas a estagnagao cultu- 
ral em qua se achava, ja era o grande deserto de homens e de ideias 
que os novos chefes encontraram. E esse deserto foi carinhcsamente 
conservado e ampliado pelos que tcmaram o poder, os quais, nao con- 
tentes em incentivar a decadencia do ensino superior, reduziram quase 
a zero o nivel do ensino secundario. O regime de passagem por decre- 
to ou por media, com os quais pretenderam ccmprar a adesao dos es- 
tudantes, as constantes reformas dos programas, as facilitacoes inquali- 
ficaveis para a criagao de novcs ginasics e para a nomeagao de novos 
professores deram ccmo resultado essa ignorancia generalizada, em to- 
das as disciplinas, com que os estudantes se apresentam as escolas su- 
periores. 

E ate hoje as Faculdades de Ciencias, criadas pelos raros oasis cul- 
turais daquele deserto, ainda nao obtiveram a plena compreensao e nao 
conseguiram toda a eficiencia que seria de desejar. 

E quando, ha uns sete anos, a extraordinaria eficiencia demonstra- 
da na organizacao do Estado-Penitenciaria de Hitler encheu de entusias- 
mo os nossos homens publicos, que foram contaminados pelas novas 
ideias fascistas de maneira muito mais extensa do que podera aparecer 
nas futuras autobiografias, o Brasil foi transformado tambem em Estado 
fascista, com todo o aparato de suas organizagoes policiais e de auto- 
propaganda . Mas um Estado totalitario, embora baseado na forga de 
seus orgaos de repressao, requer para o seu funcionamento eficiente 
uma enorme quantidade de colaboradores cultos e dctados de grande 
ccmpetencia tecnica, que so se poderia encontrar em povos de cultura 
muito desenvolvida. E gracas a regressao processada na segunda repu- 
blica e acelerada no regime oscilante que perdurou de 30 a 37, o nosso 
Estado Forte, com a sua horda de funcionarios, tecnicos e administra- 
dores de uma inepcia espantosa, apesar da incontestavel boa vontade de 
muitos de seus chefes, quase oue so revelou eficiencia no sadismo or- 
ganizado a que confiou a forga bruta das metralhadoras e dos carceres 
e na influencia negativa da censura previa a imprensa e ao radio. 

Pego perdao aos meus ouvintes por essa digressao que julguei ne- 
cessaria para expor meu ponto de vista sobre a futura influencia da 
Faculdade de Filosofia. Nao vou falar da pesquisa cientifica, que ja 
se faz aqui em quase todas as seccoes e que certamente tende a se de- 
senvolver num ritmo cada vez rnaior; a minha esperanga, que alguns 
pcdem chamar de utopica, esta na formagao de um meio cultural ele- 
vado, em harmonia com a materia prima, que e o povo brasileiro. A 
minha confianga em nossa gente tern crescido muito, nestes ultimos tem- 
pos, pois, como aquele judeu de um conto de Bocaccio, que se conver- 
teu ao cristianismo justamente por ver que a religiao catolica resistia 
a tcdos os desregramentos e a todos os crimes cometidos pelo papa e 
seus cortezacs, posso tambem dizer: se, apesar da influencia da repres- 
sao e da propaganda oficial, este povo ainda tern vitalidade e esta ju- 
ventude ainda tern ideais, e que esta e realmente uma grande nagao! 
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Esta culture em harmonia ccm o meio e condicao essencial para 
que aparecam aqui os grandes valores culturais comparaveis aos maio- 
res da humanidade. So uma cultura prcfundissima, aliada ao conhe- 
cimento mtimo de Florenga, e que poderia ter produzido um Dante Ali- 
ghieri; so uma vastissima cultura e a plena compreensao do seu povo 
e que podenam ter produzido um Cervantes, um Goethe, um Tolstoi. 
E se tcdo o entrechcque das ideias do Renascimento, avivadas com a 
expansao do mundo civilizado pelas viagens dos navegadores e com as 
excursoes do espirito humano atraves da antiguidade classica, nao ti- 
vesse sido absorvido pelo genio de um autor, ator e empresario teatral 
impregnado da vida da plebe de Londres, nos nao teriamos a estupenda 
serie dos maiores dramas da idade moderna. 

Mas e tambem somente em um meio cultural muito desenvolvido 
que se podem selecionar os homens necessaries para os altos cargos do 
governo, seja qual for o regime vigorante. Nenhum governo pode fun- 
cionar a contento se as finangas do pais nao forem dirigidas por econo- 
mistas ccmpetentes, se o seu corpo diplomatic© nao for constituido por 
diplomatas no mais aito sentido do palavra, se nao tiver um ministro 
da Justi;a com profundos conhecimentos de Direito. E a minha maior 
esperanga em um futuro talvez remoto, e que a orientagao geral do en- 
sino em nossa terra seja confiada a pesscas que efetivamente conhegam 
os problemas da educagao, que compreendem a importancia da Uni- 
versidade na vida do pais e que se tenham capacitado da inutilidade das 
grandes reformas planificadas e das portarias contraditorias. . . 

Noto aqui explicitamente que nao considero essa cultura uma 
panacea para tcdos os nossos males, nem creio que ela resolva os nos- 
sos problemas politicos e economicos. Mas quer o Brasil vclte a ser 
uma Republica Democratica, quer se transforme num regime socialista 
ou comunista, quer volte a ser um Imperio, so um meio culto dara for- 
ga e estabilidade a qualquer desses regimes. O meu ceticismo vai mesmo 
a tal ponto que nao creio que a cultura mslhore o nivel moral do indi- 
viduo. Apenas confio em que a influencia de um meio cultural estimule 
uma certa compostura, uma coerencia de atitudes e um senso de res- 
ponsabilidade que, infelizmente, nao tern sido muito comuns em nos- 
so meio. 

Ate aqui tenho cometido um grande pecado do ponto de vista 
matematico: tenho empregado o termo cultura sem um previa defini- 
gao, sem saber se os meus ouvintes entendem por este termo o mesmo 
que eu. E mesmo nao sei se esses ouvintes fazem bem ideia de como 
e^ta Faculdade e outras congeneres, que certamente serao criadas por 
este Brasil afora, poderao influir na formagao do meio cultural. A esta 
ultima duvida e mais facil responder: esta influencia se fara sentir em 
primeiro lugar pela constante publicagao de novos estudos realizados 
em nossos laboratories e em nossos seminaries, assim como em livros 
e compendios elaborados aqui; em segundo lugar, pela formagao de um 
numero cada vez maior de professores secundarios, cuja mentalidade mais 
esclarecida pelo contacto com um ambiente de estudos series tera, por 
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sua vez, influencia cultural e moral sobre os futures estudantes; em ter- 
ceiio lugar, por todos aqueles que, tendo passado por estes bancos es- 
cclares e tendo adquirido uma cultura geral e especializada, resolvam 
entregar-se a outras atividades em que possam influir no meio ambiente, 
come o jornaiismo, o radio, as letras e as artes em geral, ou a politica e 
os cargos governamentais. 

Quanto ao que se entende por cultura, julgo que a propria com- 
plexidade do conceito repele uma definicao de carater cientifico. E creio 
mesmo que so pode ter uma ideia clara aquele que tern essa cultura, 
razao pela qual, reconhezendo em mim mesmo certas lacunas lamen- 
taveis, eu prefiro desistir da pretensao de dar essa ideia aos meus ou- 
vinte. Apenas direi que, no meu mcdo de ver, no estado atual da Ci- 
vilizacao, so se pode dizer de um homem que ele e culto quando tern: 

1) Um conhecimento bastante ccmpleto e um dominio efetivo do 
idicma que deve usar na vida, devendo esse conhecimento compreen- 
der um estudo profundo das origens e da evolugao assim como da estru- 
tura da linguagem comum, atual, do povo. 

2) Um desenvolvimento bastante grande da faculdade de racio- 
cinio puro e abstrato e da intuicao espacial, e ao menos um conheci- 
mento elementar dos algoritmos da matematica, 

3) Um suficiente conhecimento de Geografia e Cosmografia para 
ter uma ideia da sua situacao no Universe e tambem da pesigao que 
ccupa seu pais entre as nacoes civilizadas, assim como um suficiente co- 
nhecimento da Historia Universal para se compenetrar da importancia 
relativa que pode ter sua epoca dentro dessa Historia. 

4) Uma ideia geral, com possivel exclusao da parte tecnica e da 
terminologia especializada, da estrutura do mundo fisico e do estado 
atual das Ciencias Puras: Fisica, Quimica, Historia Natural. 

5) Um conhecimento, quanto possivel completo, da historia do 
pensamento humano, isto e, dos mais importantes sistemas filosoficos e 
das grandes obras da literatura; e finalmente, condicao que eu julgc 
quase uma conseqiiencia das anteriores; 

6) Um gosto artistico mais ou menos apurado, habito de leitura 
e interesse pela musica e pelas belas artes. 

Sobre esse esquema vou fazer duas afirmagoes sem carater cien- 
tuico, pois a experiencia que tenho nem de longe permite uma conclusao 
definitiva; constituirao essas afirmagoes uma profissao de fe, que tenho 
esperanca de ver ccnfirmada quando, no tal future remote de que vos 
falei, houver no Brasil um meio cultural desenvolvido: 

A primeira e que esse esquema cultural pode ser atingido, pela 
grande maioi ia dos estudantes, nos sete anos de ensino secundario, com 
a ccndigao evidentemente, que existam professores de formagao u'niver- 
sitaria em numero suficiente, e que as leis e programas oficiais deixem 
de ccnstituir o obstaculo que tern sido ate agora. 

A segunda afirmagao e que, seja para a vida pratica, seja para 
qualquer especializacao cientifica ou carreira profissional, esse esque- 
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ma e muito mais eficiente que a especializacao prematura ou o apren- 
dizado de grande numero de disciplinas chamadas utilitarias. 

Sobre isto eu pcsso apresentar minha observacrao pessoal de que 
em quase tcdos os melhores alunos de matematica tenho encontrado, 
em conversas particulares, uma cultura literaria e historica e um gos- 
to artlstico mais apurados que a media. Isto, evidentemente, nao e 
prova indiscutivel de que a cultura geral seja indispensavel para um 
pesquisadcr; mas espero que daqui a alguns anos, quando o numero 
de cases justificar uma estatistica que hoje nao teria significacao, essa 
ccrrelacao entre a capacidade de pesquisa e a cultura geral venha a 
ser confirmada integralmente. 

Ha ainda uma outra razao, e esta atualissima, pela qual eu dese- 
jaria ver todos os alunos das nossas e£.colas superiores entregarem-se a 
leitura de bens livros, ao culto das artes e a estudos e debates de ca- 
rater geral, num afa de recuperar o tempo perdido em um ensino mal 
crientado, ainda que essa atividade Ihes custe, uma vez por outra, o 
sacrificio de um cinema, de um baile ou de uma sessao de anedotas. 
E' que um dos assuntos palpitantes do momento brasileiro e o tema da 
liberdade de pensamento e de palavra; nao e concebivel, realmente, 
que so tenham o direito de expor e de imprimir a sua opiniao sobre 
os problemas brasileiros, os partidarios da situagao dominante, ja que 
nenhum argumento, nem mesmo a experiencia, nos convence de que e 
com eles que esta a razao, E' justo, pois, que os brasileiros sejam livres. 
Livres para falar, para escrever, para dar o seu voto e escolher seus di- 
rigentes de acordo com a sua opiniao. Mas. . . e essa opiniao? Sera 
licito a alguem, cuja cultura rudimentar nao permita formar uma ideia 
clara de todas as subtilezas da politica e das concepcoes filosoficas em 
que elas se baseiam, falar em "liberdade de opiniao"? Pode-se dizer 
que e "livre" aquele que se filia e que se entrega incondicionalmente a 
um partido somente porque a priori reconhece a sua incapacidade de 
julgar e renuncia ao direito e ao dever de votar estritamente de acordo 
com a sua consciencia? Se os brasileiros, e em particular os estudantes, 
querem ser livres para essas atividades exteriores, sera da maxima con- 
veniencia que conquistem quanto antes a sua liberdade interior, com a 
aquisigao de mais profundos conhecimentos de historia, de filosofia e 
de literatura, e que os seus espiritos adquiram aquela riqueza impon- 
deravel que so e obtida pelo culto das artes em geral. Enquanto nao 
tivermos aqui uma porcentagem suficiente de pessoas cultas, enquanto 
a elite cultural do Brasil nao abranja uma parte ponderavel da popula- 
gao, o regime vigorante sera sempre de indecisoes, de jogo de interes- 
ses, de constituicoes e decretos calcados nos mais desencontrados mol- 
des da politica internacional e, muito provavelmente, aparecerao em 
chusma os saudosistas do marasmo espiritual, pacifico mas deprimente, 
do regime dominante ate agora. 

No esquema que deliniei anteriormente e no qual expuz a ideia 
que fago de cultura, coloquei em primeiro lugar o estudo da propria lin- 
gua; e na verdade, sendo a palavra ao mesmo tempo a mat^ria prima e 
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o instrumento da inteligencia, deve ela ser conhecida e cultivada com 
o maximo carinho, para que nao traia o pensamento; e tanto mais ne- 
cessai io se toina o estudo do idioma quanto mais subtil e complexo se 
torna o seu campo de agao. 

O habito de falar e escrever com precisao deve ser cultivado nao 
sbmente nas aulas de portugues, mas em todas as materias e mesmo nas 
conversas dos alunos entre si, Recordo aqui um fato muito significative: 
todos sabem que por muito tempo a cidade de S, Luiz do Maranhao foi 
considerada ccmo um dos lugares do Brasil onde melhor se falava o por- 
tugues. Pois bem: disse-me uma vez um maranhense que em um dos 
melhci/s colegios daquela capital havia, entre os alunos, uma conven- 
gao: toda vez em que um deles surpreendesse um outro em flagrante 
erro de linguagem, este era obrigado a pagar ao primeiro uma mul- 
ta de um tostao; naturalmente, mais do que a multa, calava dolorosa- 
mente a vaia em que incorria o faltoso, que dai em diante apurava quan- 
to pcssivel sua maneira de se exprimir, para evitar reincidencia. Esta 
ccnvengao, so por si, nao explica a fama de que gozava toda a cidade, 
mas ha sem duvida entre os dois fatos uma correlagao digna de nota. 
Entre parentesis. tendo ouvido esta historia ha mais de vinte anos, nao 
respondo pela sua exatidao; mas, como dizem os italianos: "se non e 
vero, e bene trovato". . . 

Puz em segundo lugar o estudo da matematica, da qual costumo 
dizer aos meus alunos que o primeiro capitulo se constitui da grama- 
tica, e com efeito, so mesmo o absoluto descaso a que foi abandonado 
o ensino secundario e que explica que muitos alunos pretendem expor, 
oralmente ou poi escrito, um raciocinio matematico em linguagem im- 
precisa ou incorreta. Evidentemente nao pretendo que os alunos conhe- 
gam todas as questiunculas da ortografia e da pureza da linguagem, so- 
bre as quais nem os gramaticos estao de acordo. Mas nao posso admi- 
tir que o aluno comece uma definigao dizendo, por exemplo, erro dos 
mais comuns: o tronco de pjramide "e quando" a piramide esta cortada 
per um piano que encontre todas as arestas laterals (note-se que aqui 
esta admitida a hipotese de que o aluno saiba o que e um tronco de pi- 
ramide, o que nem sempre acontece) . 

Passemos agora ao ensino da Matematica, propriamente dito, e a 
posigao que ela deve ccupar no curso secundario. 

Nessa fase elementar, a Matematica se divide em tres ramos dis- 
tintos: Aritmetica, Algebra e Geometria, que, embora com freqiiencia 
se auxiliem e se entrosem mutuamente, tern profundas diferengas nos 

tipes de raciocinio empregado. De uma maneira geral, pode-se dizer que 
a Aritmetica e a ciencia dos numeros, a Algebra e o estudo das relacoes 
e dos algoritmos, e a Geometria e a ciencia da forma e do espaco Co- 
mo as nossas relagoes com o mundo exterior, dadas pelos nossos senti- 
des, nos fornecem a nogao de numero e as nogoes de ponto e de confi- 
guragao, vemos que a Aritmetica e a Geometria tern fundamento na in- 
tuigao, razao pela qual os seus elementos sao introduzidos na escola ele- 
mentar sob forma de tabuada, de regras de operacoes e de nomenclatu- 
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ra, assim como de raciocinios elementares para resolu^ao de problemas 
e execucao de desenhos geometricos simples. So da Algebra se pode 
dizer que e pura cria^ao do espirito humano que, para condensar os 
raciocinios da aritmetica, foi levado a criar um simbolismo, cujas regras 
pouco a pouco se foram liberando de sua fungao primordial ate forma- 
rem uma nova disciplina. E com efeito, enquanto as duas outras tern 
origens, per assim dizer, pre-historicas, e foram estudadas profunda- 
mente pelos gregos, os primeiros vestigios de um modo de pensar al- 
gebrico aparecem em Diofanto de Alexandria, no seculo III; e a cria- 
gao propriamente dita da Algebra deve-se ao arabe Alchwarizmi, no 
seculo IX, que aproveitou os metodos empiricos dos matematicos in- 
dianos. 

Assim, esquematicamente, o ensino da Matematica no curso secun- 
dario tern por fungao primordial fazer passar o aluno do estado rudi- 
mentar do ccnhecimento de regras e nomenclatura aprendidas de cor, 
no curso primario, para o estado mais desenvolvido de uma capacidade 
de raciocinio puro sobre entes abstratos e de uma intuigao geometrica 
espacial bastante adiantada. Essa evolugao ja e facilitada pelo proprio 
amadurecimento devido a idade e pode-se afirmar que se o ensino de 
matematica nos ginasios se limitasse a nao deixar esquecer aquelas re- 
gras e nomenclaturas, ao fim de 7 anos, sem aprender nada de novo, o 
aluno ja saberia raciocinar melhor que no inirio. E, ainda que pareca 
absurdo, os exames de habilitagao ja nos tern revelado casos em que 
cs 5 cu 7 anos de ginasio tiveram como unico resultado fazer esquecer 
aqueles elementos, pois alguns dos candidates, alem de nao saberem 
raciocinar, sao incapazes de somar fragoes heterogeneas ou de dizer 
o que e um prisma ou uma zona esferica. 

A passagem do modo de pensar primitive e do conhecimento de re- 
gras e definicoes deccradas, a aquisigao de um raciocinio rigoroso, ofere- 
ce problemas didaticos cuja sclugao nao e facil, pois alem de ser neres- 
sario levar em conta a evolugao da inteligencia do adolescente, e preciso 
tambem nao perder de vista a questao pratica da organizagao dos pro- 
gramas. A dificuldade consiste principalmente no fato de que, para ca- 
da apuragao do raciccivio, e preciso voltar novamente as bases funda- 
mentais das disciplinas e eliminar os pontos em que essas bases se apoiam 
na intuigao, ate conseguir, no fim do curso, o esquema ideal da matema- 
tica: um conjunto organico de conseqiiencias logicas dos postulados 
fundamentais, que sao proposigdes nao demonstradas sobre entes que 
ccnstituem as nog6os primitivas, nao definidas. 

O primeiro retorno as bases deve-se dar logo no inicio do curso, 
quando o aluno, que ja conhece as tabuadas e as regras para efetuar 
as operagdes, vem aprender que um numero e um certo atributo de um 
ccnjunto de objetos, de tal modo que dois conjuntos cujos objetos que 
e:tao em correspondencia biunivoca tern sempre o mesmo numero, que 
a soma de dois numeros e o numero que corresponde ao conjunto de 
tcdos os objetos contidos nos dois conjuntos dados, etc.. Com tal base 
padem-se justificar as propriedades fundamentais das operagdes arit- 
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meticas, que sao as propriedades comutativa e associativa da soma e 
do produto (5 + 3 = 3 5, (5 -f 3) + 7 = 5 -f- (3 + 7). etc.) e a 
propriedade distributiva do produto: 

(4 + 6). 8 = 4.8 + 6.8. 

E' preciso, porem, que o professor saiba que essas justificagoes nao 
ccr.stituem ainda demonstracoes matematicas. Essas propriedades, jun- 
to com a definigao de desigualdade e as operacces inverses de subtracao 
e divisao e que formam a base do raciocinio absolutamente rigoroso da 
Aritmetica. Com elas e que se explicam todas aquelas regras usadas 
desde a Esccla Primaria — a disposigao das operagoes soma e subtra- 
cao, a disposigao 'em escada das operagoes de multiplicagao e divisao, 
etc.. 

As nocoes de fator, de multiplo, de divisibilidade, conduzem tam- 
bem, per aquelas mesmas propriedades, a toda a teoria do maximo di- 
visor comum e a nogao dos numeros primos, esses numeros que ocupam 
uma posigao ccmpletamente a parte e que ate hoje constituem um dos 
maiores quebra-cabegas de Matematica; basta dizer que ainda nao exis- 
te um prccesso geral para calcular quantos sao cs numeros primos me- 
ncies que um numero dado, embora se saiba, desde Euclides, quo nao 
existe um ultimo numero primo. Todas essas conseqiiencias das pro- 
priedades fundamentais devem ser dadas com uma sucessao logica im- 
pecavel e demonstradas rigcrosamente, pois e justamente nesse rigor de 
demonstragao que reside o valor cultural da Matematica. 

Simultaneamente com. esse desenvolvimento da Aritmetica deve 
ser introduzido o ensino das nogoes fundamentais de Geometria; esta 
tern um ponto de partida muito mais delicado que aquela, pois os seus 
ccnceitos fundamentais — ponto, reta, piano, sao sempre entes que 
a rigor nao existem, pois nao passam de esquematizagoes de objetos 
reais que, pelas leis da Fisica, devem sempre ocupar parte do espago e, 
portanto, para usar a linguagem da propria Geometria, nao pedem dei- 
xar de ter tres dimensoes. Mas e sempre possivel, usando a intuigao, 
estabelecer certas propriedades fundamentais que se aceitam como ba- 
se para outro encadeiamento de teoremas e novas nogoes cujo valor 
cultural reside, ccmo sempre, mais no raciocinio em si do que ncs re- 
sultados obtidos. E com efeito, que importa a um historiador, a um fi- 
lologc cu a um advogado, que as tres alturas de um triangulo sejam 
conccrrentes, ou que por tres pontos nao alinhados passe uma unica cir- 
cunferencia? Se o ensino foi bem ministrado, mesmo depois de esque- 
cidcs tcdos eszes resultados, fi:a sempre como residue uma capacidade 
de raciocinio puro que e uma riqueza incalculavel; mas se o professor 
so se preccupa com ensinar formulas e regras, se o aluno e obrigado a 
aprender os processes praticos como quern aprende a lidar com uma 
ferramenta, que nunca mais utilizara, entao seria melhor que ocupasse 
esse tempo assim perdido em coisas mais uteis como jogar futebol, ir 
ao cinema, ou namorar, e que o ensino da matematica fosse limitado aos 
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engenheiros e arquitetos e aos que se destinassem ao estudo das cien- 
cias matematicas e fisicas. 

O prosseguimento do estudo da Geometria conduz aos conceitos 
fundamentals de sistemas de grandezas, de grandezas equivalentes, de 
somas de grandezas, de razao e proporgao e de sentido, para certos tipos 
de grandeza. Dessa teoria se deriva entao um novo conceito intuitive 
de numero, considerado como resultado da comparagao de duas gran- 
dezas; assim se obtem, alem dos numeros inteiros, os numeros fraciona- 
rios, os negatives e os irracionais, para os quais valem as mesmas pro- 
priedades acima mencionadas. So entao existe o material apropriado 
para a introdugao de um sistema de simbolos que e o ponto de partida 
para o estudo da Algebra. Depois da decadencia do ensino secundario 
muitos alunos tern os seus conhecimentos limitados a uma certa pratica 
do algoritmo algebrico, sendo incapazes de resolver geometricamente 
um problema de construgao, de imaginar uma configuracao no espago 
ou de fazer um raciocinio aritmetico. E este fato e lamentavel, porque 
da aos alunos, que apenas sao capazes de resolver equacoes e sistemas 
e sabem de cor grande numero de formulas, a convicgao de que sabem 
matematica e merecem passar nos exames. E a realidade e que a Alge- 
bra Elementar se resume em um mecanismo, alias, tao indispensavel 
como o sao os aparelhos de medida usados na Fisica. 

A fim de mostrar a diferenga entre o raciocinio aritmetico e o racio- 
cinio algebrico, vamos considerar um problema ja bastante conhecido 
que e o seguinte: "Um tijolo pesa um quilo e mais meio tijolo. Quanto 
pesa um tijolo e meio?" O aluno que tiver adquirido, com o estudo, ao 
menos um rudimento de raciocinio aritmetico, dira: um tijolo se com- 
poe de dois meios tijolos; ora, se meio tijolo mais meio tijolo pesam 
tanto quanto meio tijolo mais um quilo, e claro que meio tijolo pesa 
um quilo; logo um tijolo pesa o dobro, dois quilos, e um tijolo e meio 
pesa, pois, tres quilos. Mas se a capacidade de raciocinio do aluno se 
limita a algebra, ele designara com x o peso de um tijolo, e seguindo o 
enunciado, escrevera: 

x 
X = 1 + — 

o 

e passando para o primeiro membro o termo x/2, segundo a regra apren- 
dida de cor, 

XX X 
x — — = — 1, ou x = 2, e portanto x -}- — — 3; 

2 2 r 2 

se nao errar no calculo, esse tal aluno chegara ao mesmo resultado e com 
grande economia para a materia cinzenta. Apenas eu nao estou con- 
vencido de que esta economia seja de grande vantagem para a inteli- 
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gencia, assim como nao creio que o habito de andar de automovel seja 
um grande beneficio para o desenvolvimento dos musculos. A mesma 
observagao se pode fazer em relacao as aplicagbes da Algebra a Geo- 
metria, pois atualmente e dificil encontrar um aluno que seja capaz de 
resolver um problema geometrico por metodos sinteticos. Tornou-se 
habito entre cs professores, com freqiiencia dotados de muito maior 
preguiga mental que os seus alunos, insistir nos problemas que se tra- 
duzem facilmente por eqiiagoes algebricas, em lugar de ensinar os me- 
todos de construgao com regua e compasso, de muito maior eficien- 
cia no desenvolvimento do raciocinio, Essa eficiencia cresce ainda quan- 
do se passa a Geometria no espago, onde a intuigao se exercita nos 
teoremas sobre pianos e retas, em que o aluno e obrigado a imaginar a 
forma real das figuras de tres dimensoes desenhadas no piano do pa- 
pel ou do quadro negro. 

Penso, portanto, que a introdugao do ensino da Algebra deve ser 
retardada o mais possivel, permitindo o desenvolvimento do racioci- 
nio aritmetico e geometrico; a fungao cultural do raciocinio algebrico 
so aparece muito mais tarde, quando esta ciencia perde o carater de 
puro mecanismo. 

Nos ultimos anos do curso secundario, se algum dia este vier a 
ser reformado no sentido que preconizei nas consideragoes anteriores^ 
e possivel e conveniente fazer uma nova revisao das nogoes fundamen- 
tai?, mostrando como se podem estabelecer tanto a Aritmetica como 
a Geometria em bases logicas inteiramente abstratas, com absoluta in- 
dependencia do mundo exterior. No que se refere a Aritmetica, isto 
se obtem substituindo as nogoes de numero como atributo de conjuntos 
ou numero como medida de grandezas por uma nogao nao definida, 
completada com nogoes de um e sucessor, impondo-se para esses tres 
entes o seguinte sistema de postulados de Peano; 

1) 1 e um numero. 
2) Todo numero tern um sucessor, que e um outro numero. 
3) 1 nao e suzessor de nenhum numero . 
4) Dois numeros que tern sucessores iguais sao iguais. 
5) Se uma certa classe contem o numero 1 e se, do fato dela 

center um numero; se deduz que ela contem o seu sucessor, esta classe 
contem todos os numeros. 

As propriedades expressas por esses postulados sao suficientes pa- 
ra deduzir rigorosamente todas as outras propriedades dos tres entes 
logicos assim introduzidos de maneira abstrata; Uma classe — a dos 
numeros (subentende-se numeros naturais); um individuo — o numero 
um, e uma lelagac sucessor. Por meio de definigoes convenientes, 
intrcduzem se depois as operagoes aritmeticas, e sucessivamente, as va- 
rias extensoes do campo dos numeros, ate obter os conceitos de nume- 
rcs reais e complexes, que sao a materia prima da Analise Matemati- 
ca. Os entes logicos assim introduzidos podem ter varias interpreta- 
goes, entre as quais as mais importantes sao, para os numeros natu- 
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rais, aqueles mesmos numeros introduzidos no imcio do curso como 
atributos de conjuntos, e para os numeros racionais e reais, as medi- 
das de grandezas geometricas. 

A mesma estrutura logica pode ser dada a Geometria, tomando 
certos entes como nogoes nao definidas sobre as quais se aceitam cer- 
tas afirmagoes nao demonstradas, que sao os postulados fundamentals. 

Assim, chegados ao fim do curso secundario, os alunos nao so te- 
rao adquirido uma acuidade maior de raciocinio, quando este for diri- 
gido para questoes esquematizaveis, como terao visto exemplos de edi- 
ficios logicos de uma arquitetura impecavel, tendo como alicerces con- 
ceitos abstratos, e que subsistem qualquer que seja a estrutura real 
dessa eterna incognita que e o mundo em que vivemos. 

E tendo chegado a parte mais abstrata e mais puramente matema- 
tica desta aula inaugural, temo que os espiritos de alguns dos meus 
ouvintes ja pairem nas regioes do sonho ou do devaneio. Para Ihes 
amenizar o choque doloroso da volta a realidade, tenho a satisfagao 
de Ihes anunciar que dou por finda esta dissertagao, considerando-me 
satisfeito se tiver conseguidb por em evidencia nao so a importancia 
da cultura geral no futuro de nossa terra, como tambem a posigao que 
a Matematica deve ocupar nessa cultura. 

N 





AULA INAUGURAL DO PROFESSOR AROLDO DE AZEVEDO 

EM 15 DE MARgO DE 1946. 

CONSIDEHAgoES EM T6RN0 DA GEOGRAFIA E DO SEU ENSINO. 

SUMARIO. — Palavras iniciais. Retrato de uma ge- 
ra^ao. Representando os ex-alunos. A Geogratia 
tem um metodo proprio. Falta de base geografica. 
Ensino Sccunddrio e ensino superior. Pesquisas geo- 

graficas. Didatica da Geografia. Concluindo. 

Excelentissimo Senhor Diretor da Faculdade 

Senhores professores, meus prezados colegas 

Senhores alunos: 

Minha presenga, hoje, nesta tribuna e nesta solenidade da inaugu- 
ragao oficial dos cursos, explica-se, unicamente, pela circunstancia ca- 
sual de ser eu o mais novo dos professores catedraticos de nossa Fa- 
\uldade. 

De inicio, desejo aproveitar esta grata oportunidade para, em pu- 
blico, confessar aos que me ouvem a grande honra de me ver colocado 
entre os professores efetivos desta Escola, onde tantas figuras ilustres 
elevam o nome de Sao Paulo e do Brasil perante os meios culturais do 
pals e do estrangeiro. Para quern ha quinze anos vem se dedicando 
ao magisterio e para quern ha onze anos nao tem feito outra coisa 
senao trabalhar pela Geografia, nao poderia haver premio mais alto 
nem consolagao maior do que a que tive a felicidade de receber. Con- 
sidero-me regiamente recompensado no meu esforgo honesto e desin- 
teressado, e so pego a Deus que me torne digno dessa investidura, tra- 
balhando ainda mais pela elevagao de nossa Faculdade e de nossa 
cultura. 

Aceitando a ordem-convite de nosso preclaro Diretor, procurei bem 
avaliar a responsabilidade do encargo. E ao fazer a analise do papel 
que, neste momento, represento, verifiquei que ia bastante alem do 
que, a principio, poderia supor. Quern vos fala nao e apenas o cate- 
dratico mais novo de nossa Faculdade. Represento, em minha obscuri- 
t^Vide, alguma coisa a mais; e nao me furtarei ao prazer de lembra-lo 
aqui. 
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Retrato de uma geracao 

Represento a geracao menos velha, dos que, tendo deixado a casa 
dos 30 anos, ainda nao atingiram a casa dos 40. Uma geragao que, no 
conceito daquele livro famoso, nao comegou ainda a viver. . , No en- 
tanto, talvez seja dificil encontrar uma geragao que tenha vivido fase 
mais agitada da Historia da Humanidade. 

Pertengo a geragao dos que, na infancia, rezavam todas as noites 
para que a Guerra se acabasse e os brasileiros nao sofressem suas con- 
seqiiencias. Dos que brincavam com soldadinhos de chumbo e que, 
mesmo sem compreender, viam nas figuras de Foch e Pershing, de Cle- 
menceau e Wilson, algo como se fossem apostolos ou salvadores da Hu- 
manidade. Nossa adolescencia se processou no ambiente agitado do 
apos-guerra, que nao foi mais tranqiiilo no interior de nossas frontei- 
ras, onde as lutas politicas acumulavam odios profundos entre irmaos. 
Nossa juventude teve lugar naqueles anos criticos da crise economica 
mundial, quando parecia que tudo estava perdido e quando, no Brasil, 
a revolugao conseguiu veneer a autoridade legal, iniciando um longo 
^mas, para alguns, curto) periodo, cheio de incertezas, de monopolio 
do bem publico, de ilusionismos, de consciencias dirigidas, de ausen- 
cia de liberdade. Foi a epoca em que o mundo parecia estar dividido 
em dois campos opostos, onde nao havia lugar para o meio-termo: ou 
se deveria ser fascista, ou se deveria ser comunista. Geragao que, num 
pais que se proclamava democratico, quase nao teve oportunidade de 
exercer o seu direito de voto e por pouco nao se esqueceu de como 
exercita-lo. 

Como se nao bastasse tudo isso, em plena mocidade, essa mesma 
geragao viu iniciar-se uma nova Guerra Mundial. Suas reminiscencias 
da infancia e os livros que lera haviam mostrado o que de horrores nao 
vinha escondido nesse simples vocabulo de apenas duas silabas: guer- 
ra. Encarou os acontecimentos sem entusiasmos ridicules nem- can- 
torias descabeladas pelas ruas da cidade, com a frieza dos que, mesmo 
sem ter sofrido, bem sabiam o que poderia acontecer. Quase seis anos 
se passaram e a nova conflagragao excedeu a tudo o que de perverso 
e de terrivel poderia ter concebido a imaginacao humana. O Brasil 
tambem foi alcangado pela avalanche de sangue e de morte; e a mi- 
nha geracao contnbuiu com alguns daqueles herois anonimos que bri- 
Iharam nas montanhas da Italia e que la tombaram para sempre. 

Hoje, essa mesma geragao assiste novamente aos dias agitados do 
apos-guerra, com suas massas insatisfeitas e seus mil-e-um problemas a 
exigir solugao. Nos dias em que vivemos, a Humanidade que logrou sobre- 
viver a pavorosa hecatombe, deblatera-se para querer veneer seus ma- 
les intimos. Faz o papel do homem que, apos haver conseguido veneer 
molestia gravissima, numa luta de vida e de morte, ao inves de levan- 
tar as maos para o Ceu e agradecer a graga da cura recebida, entrega- 
se ao desespero porque Ihe doem os dentes, a miopia esta aumentando 
ou a calvicie continua. . . 
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Vivemos dias sombrios, em que as eEperancas de uma Democracia 
legitima e verdadeira vem-se ameagadas pela insinceridade dos homens, 
pela ambigao dos imperialismcs, pela ausencia de um freio de ordem 
moral. Triste epoca esta em que, mal saidos de uma carnificina hedionda, 

ja se fala novamente em guerra, recrudescem as antigas dissengoes, de- 
sapareceram os escrupulos, nao se deseja outra coisa senao agitar e exa- 
cerbar os animos, esquecidos uns de que a paciencia humana tern os seus 
limites, esquecidos outros de que nada se constroi pelo negativismo e 
pela destruicao sistematica. 

Por isso tudo, pertenco a uma geragao que e e nao poderia deixar 
de ser uma geracao triste; mas que, dentro dessa trisleza, nao e desani- 
mada nem desiludida. Tern esperancas de dias melhores, de dias mais 
felizes, sem predominios nem sujei^oes, sem abuses nem restri^oes. 
Sabe, entretanto, pela experiencia dos anos que viveu, que, para isso 
tudo conseguir, torna-se precise que a Humanidade tenha um pouco 
mais de juizo e de bom-senso. Ha principios e verdades, que sao eter- 
nos e que andam no esquecimento. Ha nogoes bastante comesinhas e 
que sabemos aplicar a nossa vida particular, que bem poderiam ser 
aplicadas na administraqao da coisa publica e as rela^oes entre os po- 
vos. Tern faltado a Humanidade uma boa dose de principios morais; 
se me permitirem, dos principios da moral crista. Diria, ainda: o que 
tern faltado e educagao. 

Nao me parece este o momento azado para tratar de tal assunto. 
Mas, raciocinemos: sem cogitar do aspecto patologico, o fenomeno- 
Mussolini ou o fenomeno-Hitler nao poderao ser explicados, pelo me- 
nos em grande parte, pela falta de uma adeqiiada educacao? Vimo-los, 
ambos, tratar seus semelhantes como se nao tivessem personalidade, 
realizar suas vontades sem consideragao de nenhuma especie, extra- 
vazar seus sentimentos sem peias nem cerimonias. Foram, em ultima 
analise, uns mal-educados. 

Apliquemos o mesmo raciocinio aos que abusam da posicao em que 
se acham ou do instante em que vivem para multiplicar sua fortuna, 
praticando a mesma agao que o larapio que nos entra pela janela, ape- 
nas com a diferenga que a fazem cercar de aparencias legais cu dos 
subterfugios da burocracia. Facamos o mesmo aos que, pela violencia 
e pela brutalidade, pretendem convencer os outros. Tivessem todos 
um pouco mais de educagao e, estou certo, nada disso aconteceria e a 
vida seria bem melhor. 

Nao estou aqui, porem, para dar solucoes a problemas de tao alta 
importancia, nem pretendo sugerir remedies para males seculares de 
nossa pobre Humanidade. . . 

Representando os ex-alunos 

Gostaria, isto sim, de lembrar aos que me ouvem que tambem 
represent©, neste instante, os alunos de nossa Faculdade. Realmente, 
tambem tive a honra de cursar as aulas desta Escola, de sentar em 



seus bancos, de sentir as emocoes inesqueciveis de um exame, de guardar 
carinhosamente os ensinamentos de mestres consumados, como Pierre 
Monbeig, Plinio Ayrosa, Jean Gage, Alfredo Ellis Junior, Vanorden Shawr 

e os daqueles, entao dedicados assistentes, hoje meus colegas: Joao Dias 
da Silveira, Simoes de Paula, Eduardo Franga, 

Fazendo parte da Congregagao, como professor efetivo, nao me 
esquego desta minha condigao de ex-aluno. Ao contrario, orgulho-me 
dela. A presenga de um ex-aluno no quadro de professores de uma 
Faculdade tao jovem, como a nossa, constitui um estimulo a todos quan- 
tcs, pretendendo ve-la cada vez mais conceituada, desejam, com de- 
sinteresse, colaborar nessa ascengao. 

A Geografia tem um metodo proprio 

Represento, enfim, o mais novo dos departamentos da Faculdade 
de Filosofia: quero me referir ao Departamento de Geografia, que 
vem de ser definitivamente organizado em nossa Escola. 

Ha quinze anos seria um fato verdadeiramente extraordinario o 
que hoje se presencia nesta sala: um professor de Geografia dando 
aula inaugural em uma Faculdade superior! 

Seria extraordinario — convem logo ressaltar — para a grande 
maioria dos brasileiros, mas, nao, para a maioria dos europeus ou dos 
norte-americanos. E' que a penetragao da moderna Geografia, em nos- 
so pais, apesar dos elogiaveis esforgos de uns poucos "pioneiros" (entre 
os quais e de justiga colocar o nome do Prof. Delgado de Carvalho), 
fez-se com lamentavel lentidao e foi uma conseqiiencia direta da cria- 
gao de nossa Faculdade de Filosofia. 

Quando se estuda a historia da Geografia, um fato logo se evi- 
dencia: suas origens sao bastante remotas, perdem-se nos aluvioes da 
Caldeia e nos areais do Egito, tomam vulto na Grecia antiga; mas a 
Geografia como ciencia tem apenas um seculo de existencia. 

Mas a Geografia e uma ciencia? — perguntarao, quern sabe, al- 
guns dos que me ouvem. Eis aqui um ponto sobre o qual gostaria de 
conversar, nesta aula tao especial, na certeza de que, com ouvintes he- 
terogeneos, a duvida ha de aparecer, forgosamente. 

Nao me vou perder em consideragoes academicas, nem me dei- 
xarei levar por uma dialetica vazia. Focalizarei fatos. 

Suponhamos que temos ante os olhos uma regiao qualquer, que 
tanto pode ser um trecho do planalto paulista, como uma porgao da 
Amazonia ou um recanto da bacia do Sao Francisco. Nela poe seus 
pes um geografo no moderno sentido da palavra. Qual deve ser sua 
tarefa? 

Se estivessemos ha quinze anos atras, a resposta da maioria dos 
brasileiros seria muito simples: comegaria o tal geografo por dar os 
limites municipals, com todos os detalhes fronteirigos; deveria, depois, 
encher seu caderno de notas com os nomes dos acidentes do relevo, dos 
rios e dos ribeiroes, das arvores e dos arbustos, dos exemplares da fau- 
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na; anotarla as riquezas minerals, sem esquecer uma so; diria qual o 
clima da regiao — quente ou frio, hostil ou ameno; consultaria as es- 
tatisticas para saber quantas "almas" viveriam no lugar; daria uma 
relagao completa das cidades, vilas e povoados, nao se esquecendo de 
anotar o numero exato de seus habitantes e os principals edificios publi- 
cos (a Matriz, a Camara Municipal, a Santa Casa, a Cadeia, o Mer- 
cado...); citaria as culturas existentes, os vegetais e minerals explo- 
rados, todas as vias-ferreas (inclusive as estacoes), estradas e cami- 
nhos; e completaria seu estudo com a historia da regiao, sem esque- 
cer o nome de nenhum capitao-mor doutras eras, nem o de nenhum 
prefeito ou chefao politico dos nossos dias. Depois, iria dormir com 
a consciencia perfeitamente tranqiiila. . , 

Nos dias que correm, talvez ainda muita gente esteja conven- 
cida de que e esta, realmente, a verdadeira Gecgrafia. Nao nos deve- 
remos surpreender com o fato, pois, nao faz muito tempo, em publi- 
cagao de uma de nossas tradicionais associagoes geograficas, um ilus 
tre cidadao escreveu violent© artigo, no qual rebela-se contra a "con- 
cepgao moderna da Geografia" (e todas as vezes que escreve esta ex- 
presEao, fa-la acompanhada por tres ou quatro pontos de exclamaqao. . . ), 
para concluir, em pleno seculo XX e cem anos depois de haver uma 
pleiade de mestres escrito exaustivamente em contrario, que a Geo- 
grafia foi, e e deve continuar a ser um simples catalogo de nomes e 
de numeros! 

Quern, pelo menos, ja manuseiou os modernos compendios publi- 
cados em nosso pais e, sobretudo, quern ja cursou uma Faculdade de 
Filosofia, nao pode, porem, pensar assim. Seria demonstrar completa 
ignorancia acerca da obra realizada pelos geografos alemaes, franceses 
e norte-americanos, notadamente, a partir da primeira metade do se- 
culo XIX. 

Com efeito, teria sido em vao que Humboldt, Ritter, Ratzel e Vi- 
dal de la Blache criaram os fundamentos da Geografia moderna, quan- 
do estabeleceram os seus tres grandes principios: o da extensao, o da 
analogia e o da causalidade? Teriam pregado no deserto todos quantos, 
depois deles, deram bases solidas a Geografia Fisica e a Geografia 
Humana e descreveram, explicando, as paisagens terrestres, em tra- 
balhos que figuram, sem nenhum favor, entre os melhores estudos da 
bibliografia universal? 

Nao, certamente. A Gecgrafia nao pode ser um simples catalogo 
de nomes e de numeros, privilegio dos que possuem boa memoria e mar- 
tirio dos que a devem estudar. 

O mcderno geografo procura dar uma interpretagao viva da pai- 
sagem. Preocupa-se com o estudo do relevo e da estrutura, procuran- 
do explicar-lhe as fcrmas e reconstituindo sua evoluqao. Tenta dis- 
tinguir as paisagens botanicas, correlacionando-as com os caracteristi- 
cos do clima e com a natureza do solo. Examina os fatores climaticos, 
para tentar fixar o tipo de clima da regiao. Estuda a hidrografia, sem 
esquecer suas relacoes com o relevo, a estrutura, o clima e a propria 
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vegetagao. Refere-se a fauna, quando tiver algo de caracteristico, exa- 
minando-a sob o ponto de vista de sua repartigao. Ao passar ao es- 
tudo do homem, observa com cuidado como se distribui a populacao, 
com suas areas de maior ou de mencr densidade, procurando explicar 
os contrastes; verifica as diferencas etnicas, encarando-as naquilo que 
repercute na paisagem: tipos de habitagao, generos de vida. Observa 
os aglomerados urbanos — sua localizagao, sua evolu^ao, suas fungoes. 
Estuda a vida economica, atraves da multiplicidade de suas manifes- 
tagoes e de seus problemas. Da, enfim, uma ideia viva e falante da 
regiao estudada. Faz a verdadeira Geografia. E, no final, nao vai dor- 
mir tranqiiilo, pois sabe muito bem que podera sempre melhorar suas 
cbservagoes, tern sobre a regiao duvidas que nao resolveu satisfatoria- 
mente, nao ignora que a paisagem estudada evolui e fica ansioso por 
voltar ao campo, a fim de notar as diferencas e encontrar novos mo- 
tivos de satisfagao intelectual. . . 

Assim e o geografo moderno. Sua tarefa — sua grande tarefa — 
nao se confunde com a de nenhum outro. Convidemos um geologo, um 
fcotanico, um climatologista, um etnologo, um sociologo, um economista 
a visitar a mesmissima regiao e esperemos os resultados de suas pes- 
quisas: .serao, certamente, muito valiosos, mas tao so para o setor iso- 
lado em que se especializaram. 

Ha, por conseguinte, um metodo proprio, que caracteriza a Geo- 
grafia. O moderno geografo ve coisas que outros nao podem ver, in- 
terpreta fatos que outros dificilmente poderiam interpreter; leva con- 
sigo uma visao de conjunto, que outros especialistas nao podem levar. 

Tudo isso explica que esteja. neste momento, ocupando esta tri- 
buna, um professor de Geografia, como aqui poderia estar, com a mes- 
ma convicgao, um professor de Matematica ou de Sociologia, um pro- 
fessor de Quimica ou de Mineraiogia. 

Representando o Departamento de Geografia de nossa Faculda- 
de, sintc-me feliz pela oportunidade, que se me cferece, de dizer do nosso 
orgulho em contribuir, na modestia de nosso setor, para o maior brilho 
da culture de Sao Paulo e do Brasil. 

Fait a de base geografica 

Onze anos a lidar com a Geografia, em contacto permanente com 
a nossa mocidade estudiosa, do curso secundario como do curso supe- 
rior, constituem lapso de tempo suficiente para que se possa tirar al- 
gumas conclusoes. E' o que vou tentar fazer, limitando-me, como e 
justo, ao campo do ensino superior. 

Um dos primeiros tropegos, com que se luta, e a lamentavel falta 
de base de muitos dos que aqui vem ter, Os que me ouvem vao per- 
dcar-me a franqueza com que passo a falar; assim agindo, desejo ape- 
nas abrir os olhos dos que estiverem nas condigoes apontadas e tento 
evitar que a mesma situagao persista, de future. 

Esta falta de base diz respeito, em primeiro lugar, ao conhecimen- 
to da propria Geografia. Tern batido as portas de nossa Faculdade — 
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€, acredito, posso generalizar — tern batido as portas das Faculdades 
de Filosofia muitos espiritos desejosos de saber e conhecer, em grau 
superior, as ciencias que fazem parte de nosso curso, ignorando, po- 
rem, nogoes gerais, as vezes rudimentares, sem as quais todo estudo se 
tcrna dificil, senao impraticavel. 

Na verdade, como fazer um estudo aprofundado de qualquer das 
cadeiras de Geografia, se ha alunos que desconhecem, por exemplo, as 
diferencas essenciais entre as rochas, nao sabem distinguir a imigra- 
gao da emigra^ao, tem duvidas quanto a localizagao da Mata Atlan- 
tica?. . . Seria o mesmo que um candidate ao curso de Matematica 
aqui chegasse ignorando como se dividem fracoes ou se um destinado 
ao curso de Letras Classicas nao conhecesse as declinacoes latinas. 

Bern sei que o grande responsavel, o eterno responsavel, e justa- 
mente o ensino secundario, que todos sao unanimes em considerar de- 
ficiente, embora continui, pacatamente, distribuindo seus frutos maus. . . 

Mas o que se nao compreende e que um jovem de mais de 17 
ou 18 anos, com uma certa dose de discernimento, uma vez escolhida 
sua especialidade, nao tome a iniciativa de sanar tais lacunas, realizando 
por sua propria conta ou com o auxilio de alguem, uma revisao das ma- 
terias basicas, um novo e proveitoso passeio por alguns dos compendios 
que Ihe serviram nos bancos ginasianos. E' claro que esta revisao nao 
devera ser feita de afogadilho, em algumas poucas semanas antes da 
realizagao dos exames de habilitagao. Seria aconselhavel um ano de 
prepare ccnsciencioso, dentro dos rumos ja tragados; um ano que po- 
deria valer mais que os cinco ou os sete de estudo anterior, feitos no 
meio dos vai-vens de nossos cursos fundamentais e sem nenhuma ideia 
de especializacao. O Gremio desta Faculdade, que ja teve a feliz e elo- 
giavel iniciativa de criar os cursos de preparatories para o vestibular, 
bem poderia prestar um novo e magnifico servigo aos que pretendem 
ingressar em nossa Escola, dando um carater permanente aqueles cur- 
sos e ampliando suas finalidades. Haveria de merecer os aplausos de 
todos nos. 

Entretanto, essa falta de conhecimentos geograficos vem a se agra- 
var seriamente com uma deploravel ausencia de cultura geral. Nao 
pretendo me referir a inexistencia de uma certa orientacao filosofica, 
nem a falta de conhecimento literario ou artistico — fatos que, por mui- 
tos motives, podem ser justificados. Quero falar da ignorancia relati- 
vamente a Historia da Civilizacao e a Historia do Brasil, por exemplo; 
ou dos principios basicos das ciencias fisicas e naturais; ou, ainda, da 
incapacidade em escrever razoavelmente a nossa propria lingua. . . 

Sao verdades amargas, mas que precisam ser ditas pelo bem dos 
que hoje aqui se acham e dos que, um dia, aqui haverao de estar. En- 
quanto o nosso ensino secundario for o que tem sido, cumpre resolver 
.a situagao com realismo e honestidade: tenha-se a coragem necessaria 
para reconhecer tais falhas e a forca de vontade indispersavel para re- 
move-las ou, pelo menos, para diminuir os seus inconvenientes. Pelo 
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bem dos proprios alunos, pela maior eficiencia do ensino. Nao se cons- 
tUM sobre areia. 

Ensino secundario e ensino superior 

Outro ponto que me parece util focalizar e a dificuldade que en- 
contram muitos alunos em compreender que, ao transporem as portas 
desta Faculdade, nao vao realizar um curso secundario "mais adian- 
tado" e, sim, um curso superior, com suas caracteristicas inteiramente 
particulares. Desejo me referir, por exemplo, as diferencas existentes 
entre o metodo de trabalho de um e de outro dos cursos citados. 

Na verdade, sente-se que a grande maioria dos alunos que en- 
tram para a Faculdade lamenta, de inicio, muito sinceramente, a falta 
de um compendio, onde as prelegoes do mestre aparecessem bem ar- 
rumadinhas, prontas para serem digeridas. . . 

Desiludidos a este respeito, langam-se furiosamente as anotagoes 
cu as apostilas, coisas que nada teriam de censuraveis nao fora o des- 
tine que se Ihes da: reproduzi-las mais ou menos literalmente nas pro- 
vas de exame, na convicgao de que, agindo desse modo, estao dando 
ao professor uma imensa alegria. . . 

Efetivamente, acostumados ao regime ginasiano, julgam que cum- 
prem rigorosamente com suas obrigagoes fazendo gravar na memoria 
as palavras do mestre, inclusive certas referencias que so poderiam in- 
teressar no momento em que foram incidentemente mencionadas. . . 
Resultado: se o professor, ao chegar o dia do exame, formula um te- 
ma que exija um pouco de raciocinio e mais ampla leitura, ou questao 
que nao corresponda exatamente a uma de suas prelegoes, desejoso 
de ver os alunos trazer sua contribuicao pessoal, muitas vezes precio- 
sa — e um Deus-nos-acuda! Sao lamentagoes e suspires, sao fisiono- 
mias ansiosas que fazem lembrar naufragos ao sabor das ondas, sao 
lencinhos amarfanhados em dedos tremulos ou cigarros que se suce- 
dem uns apos outros, — criando situagoes de constrangimento e de 
embarago para o professor, embora nunca o levem a modificar a ques- 
tao formulada... 

Seria util que todos procurassem compreender que e da propria 
natureza de um curso superior esse constante apelo ao raciocinio e a 
ccntribuigao pessoal. Cabe ao mestre orientar, ensinar as linhas basi- 
cas, mcstrar o caminho aos seus alunos; para isso, da-lhes o que consi- 
dera essencial, de maneira metodica e com a necessaria clareza, alem 
de Ihes indicar uma. pequena bibliografia, que Ihes servira de guia pa- 
ra atingir mais largos horizontes, Aos alunos compete aproveitar-se de 
tudo isso, reahzando um trabalho que muito podera ter de seu, ao mes- 
mo tempo que dispoem da oportunidade de conhecer outros aspectos, 
inumeras vezes nao abordados em classe. Terao o prazer de, conscien- 
ciosamente, aprender mais; e darao ao professor a satisfagao de, no dia 
do exame, ler ou ouvir coisas novas e saber que seus alqnos possuem 
cerebros que trabalham e nao sao simples automates, 
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Mas o problema e ainda mais grave, pois apresenta uma outra 
faceta: qual o comportamento de nossos licenciados ao iniciarem sua 
carreira no magisterio? De que maneira irao utilizar o material reco- 
Ihido ncs seus anos de estudo entre as paredes desta Faculdade? 

Infelizmente, da-se muitas vezes um fenomeno inverse ao que, 
de inicio, fizemos referencia: levando debaixo do brago sua pequena 
bagagem de saber, o_ jovem professor instala-se numa classe de um 
colegio qualquer e poe-se, mui gloriosamente, a vender a mercadoria 

tal como a comprou... Registram-se, entao, absurdos como este: alu- 
nos de curso ginasial ou de curso colegial a receber ensinamentos que, 
em certos casos, sao exatamente, rigorosamente, os mesmos que o zelo- 
so hcenciado colheu nas aulas desta Faculdade. Alguns, demonstran- 
do santa ingenuidade, chegam ao cumulo de vir dizer a nos professo- 
res: Estou dando o seu curso, sobre tal assunto, para os meus alunos 
do Ginasio. E eles estao apreciando muito. . 

Seria util„ por conseguinte, que o aluno desta Faculdade procuras- 
se compreender com exatidao a natureza do curso superior, aqui mi- 
nistrado. Nao e absolutamente um curso secundario "mais adiantado", 
porque tern um metodo e uma finalidade que Ihe sao proprios. Por 
id^nticas razoes, nao pode ser aplicado ao curso fundamental, de tor- 
na-viagem. 

PesqUisas geograficas 

Desejo ainda abordar um outro aspecto do ensino, que diz respeito 
particularmente a Geografia. Trata-se da pouca disposi^ao as pes- 
quisas e a observagao pessoal. 

Nada mais facil do que justifica-la: foi esta, sempre, uma das 
mais graves falhas do nosso ensino geografico. Isto nao impede, po- 
rem, que a focalizemos aqui, a fim de tentar atenuar seus efeitos. 

E muito comum ouvir de nossos alunos a afirmativa de que nao 
sabem o que dizer a respeito de uma regiao que conhecem ou que aca- 
baram de percorrer. As nossas perguntas: "Conseguiu tomar suas no- 
tas? Observou muitas coisas?..." — seguem-se respostas desalentado- 
ras, como estas: "Nao encontrei nada para ver, professor. La, nada 
existe que possa interessar. . ." 

Tais respostas refletem muito bem um ponto de vista que se ge- 
neralizou e persiste ainda hoje, Como os alunos, visitando, por exem- 
plo, a regiao da Penha, nao encontram ali nenhum Himalaia, nem tao 
pcuco uma flcresta como a da Amazonia, a paisagem passa a ser sem 
interesse para a Geografia. . . 

Ora, como tive ocasiao de acentuar em minha tese de concurso, 
ja se foi o tempo em que a Geografia so se interessava pelos grandes 
assuntos e pelos aspectos sensacionais do nosso planeta. Quando do- 
minava a Geografia descritiva pura e simples, so o que era belo, exo- 
tlco ou inacreditavel merecia a atengao dos geografos. Dai o carater 
pitoresco de muitas obras de outrora. Dai o encontrar-se alunos e (por- 
que nao dize-lo?) tambem professores conhecendo mais ou menos bem 
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o fenomeno da pororoca, a cachoeira de Paulo Afonso, o salto das Sete 
Quedas, mas incapazes de dizer algo sobre a criagao de gado em Ma- 
raj6, os contrastes do clima nordestino ou a exploragao da erva-mate. 

Neste, como noutros aspectos, a Geografia moderna e uma Geo- 
grafia muito mais real e exata. Depois de localizar, descreve e inter- 
preta a paisagem, com tudo quanto a caracteriza, por mais simples que 
seja. Interessa-se por detalhes do relevo ou da vegetagao, mesmo que 
nao se trate da cordilheira dos Andes ou da floresta do Congo. Foca- 
liza o homem na sua vida rotineira e naquilo que a luta pela existen- 
cia o levou a construir, mesmo que nao habite num "igloo" groelan- 
des ou nao trabalhe na mina mais profunda do globo. Em duas pala- 
vras: realiza um estudo real da vida sobre a Terra. 

Outras vezes, trabalhando em pesquisas, nossos alunos costumam 
formular perguntas, anotam cuidadosamente as respostas e as fazem 
chegar ao professor como se fossem meros transmissores mecanicos, 
incapazes de pensar por si. Tern olhos, mas deles nao fazem uso. 
Tern cerebro, mas o deixam a descansar... 

Tais defeitos vem de longe, bem o sei: nascem no curso primario^ 
onde a Geografia foi sempre uma desprezada, bastando para ensina- 
la reler as paginas do venerando compendio do Dr. Joaquim Maria de 
Lacerda; fortalecem-se no curso fundamental, quando os professores, 
por falta de tempo ou por outro motivo qualquer, nao se lembram de 
apelar para a observacao pessoal do aluno, nem estimulam sua natural 
curiosidade. Tudo isso diminui, senao serve para perdoar totalmente 
a culpa de muitos dos que me ouvem, neste momento. 

Na realidade, quantos de vos tiveram a atengao chamada, nos 
bancos do ginasio, para a marcha aparente do Sol, por exemplo? Ou 
para as diferencas de vegetacao natural e para os tipos de "habitat" 
rural em uma determinada regiao?. . . Quantos de vos teriam ido ob- 
servar, no ribeirao que passa pelas terras da Fazenda, o trabalho des- 
trutivo de suas aguas, a formagao de meandros, as etapas do ciclo de 
erosao? Quantos de vos ja teriam tido ocasiao, antes de aqui chegar, 
de indagar de onde provem o trigo com que se faz o pao nosso de cada 
dia cu a carne e o leite que consumimos?. . . 

Ora, torna-se preciso justamente provocar o mais possivel a curio- 
sidade (que, em Geografia, deixa de constituir defeito..,), agucar a 
vista, trazer nos labios constantemente as palavras — "Por que?", a fim 
de correspcnder plenamente a uma das finalidades das Faculdades de 
Filosofia; a fcrmagao de pesquisadores. Sem eles, a Geografia ficara 
marcando passo, deixara de evoluir, tornar-se--a "fossil". 

Didatica da Geografia 

Mas as Faculdades de Filosofia tambem devem formar profes- 
sores de ensino secundario; e esta, no momento atual, uma de suas 
mais importantes finalidades, o que me leva a dizer duas palavras so- 
bre o tema. 
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Sem desejar invadir a seara alheia, os professores do Departamen- 
to de Geografia (assim como outros colegas do curso de Geografia e 
Histcria) tem tido ocasiao de oferecer algumas oportunidades para 
o treinamento de nossos alunos na agradavel mas dificil arte de dar 
aulas. Fazemo-los preparar com cuidado alguns pianos de aulas e le- 
Vdino-los a sentir as emo^oes de enfrentar uma classe, constituida de 
seus propnos colegas tudo acompanhado por uma critica constru- 
tiva, feita pelo professor e, com o tempo, pelos proprios colegas do fu- 
ture professor de ginasio. 

A experiencia tem dado bons resultados. Serve, por exemplo, pa- 
ra demonstrar que muitos de nossos distintcs alunos deveriam ter es- 
colhido outra especializa^ao, salvo se teimarem em ser maus professo- 
res ... Tem servido, tambem, para evidenciar que nao basta conhecer 
a materia para ministrar uma boa aula: torna-se precise dar-lhe vida. 
dar-lhe animacao e entusiasmo, sentir a aula que esta sendo trans- 

^ Costume reclamar de meus alunos, em casos tais, pela ausen- 
cia de "alma" na exposicao; e assim e, realmente. 

Nao se esquecam 03 futures professores, que ora me ouvem, des- 
ses conselhos despretencicsos, que aqui vou deixando. Quando tive- 
rem as responsabilidades de uma classe e se Deus nao Ihes concedeu 
o dem de ensinar (porque, convem nao esquecer tambem, ensinar e 
uma arte, que exige, para sua perfeigao, a mesma inclinagao que exi- 
gimos para um pintor ou um musicista) — cumpre tornar a tarefa 
menos pesada para aqueles que os irao ouvir, expondo com clareza e 
com vida o que tiver de ser transmitido; procurando tornar mais agra- 
davel o tema a ser exposto, deixando de lado as complicagoes des- 
necessarias. 

Enganam-se os que julgam demonstrar grande ciencia utilizando 
abundante terminolcgia tecnica ou pairando acima de seus alunos, em 
teorias mais ou menos estratosfericas. . . Ou espantarao, de uma vez, 
os seus pobres ouvintes, o que podera significar a perda de um Ema- 
nuel de IVlartonne em formacao. . .; ou serao um dia por eles censu- 
rados, quando o estudo Ihes houver demonstrado que tudo aquilo era 
dispensavel, nao passando de pura encenagao. 

Agindo daquela maneira, podem obter satisfagoes intimas, conso- 
lagoes realmente confcrtadoras, que muito servem de estimulo e de en- 
corajamento, inesqueciveis premios na ardua mas belissima carrei a 
do magisterio. 

Concluindo 

E' tempo de dar por finda esta aula. Sinto que ela foi cheia de 
verdades duras, por vezes talvez amarga em demasia. 

Quern faz parte de uma geragao triste nao poderia, de certo, ser 
mais alegie em suas palavras. Nao foi, porem, sbmente essa tristeza 
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que 3s ditou: falei sempre com a sinceridade que me caracteriza, por- 
que desejo que todos saibam que aqui tern um verdadeiro amigo da 
mocidade estudiosa e desta Faculdade. E um amigo nao esconde a 
verdade, por mais amarga que ela pareca ser. 

Que assim sejam interpretadas as observagoes de quern nao as- 
pira outra coisa senao ser um simples professor de Geografia. 

i 



AULA INAUGURAL DO PROFESSOR HEINRICH 

HAUPTMANN EM 1948. 

INTERPRETAC6ES BIOQUfMICAS DA ACAO ANTIMICROBIANA. 

Diz-se que um dcs caractemticos de nossa epoca e que o homem 
culto, hoje, sabe cada vez menos sobre um maior numero de assuntos, 
enquanto o pesquisador conhece sempre mais sobre cada vez menos. 
Tern, portanto, um significado especial este habito verdadeiramente 
academico de obrigar, pelo menos uma vez por ano, um dos professo- 
res a falar publicamente sobre assuntos da sua disciplina, de uma ma- 
neira acessivel a todos, E" a esse habito que eu devo o honroso convite 
do Excelentissimo Diretor, Prof. Dr. Astrogildo Rodrigues de Mello, a 
quern dnceramente agradego. Quis ele, certamente, por em destaque 
a ciencia que tenho a honra de ersinar nesta Faculdade, a Quimica Or- 
ganica e Biologica, pelas inumeras e decisivas contribuigoes que dela 
provieram para o progresso da cultura e civilizacao humanas. 

Pretendo falar-vos, hoje, de algumas ideias modernas sobre a agao 
dos agentes antimicrobianos e, de antemao, pego desculpas pelas for- 
mulas quimicas que, apesar de toda a boa vontade, nao consegui evitar. 

A procura de remedies contra as doengas infecciosas e as tentati- 
vas para reconhecer sua maneira de agao, desde ha muito, constituiram 
uma das tarefas mais nobres e prementes da Quimica. Quando a Re- 
nascenga, no inicio do seculo XV, deu um grande impulse ao desen- 
volvimento das ciencias, foi na latroquimica que, pela primeira vez, 
se manifestaram ideias fecundas, capazes de futuro desenvolvimento. 
Assim, as raizes de certas ideias da quimioterapia moderna brotaram 
no cerebro do grande Paracelso, iniciador e representante mais emi- 
nente daquela corrente. Ele nao somente criou a nogao da dose e da 
sua importancia, como tambem estabeleceu, claramente, que os reme- 
dios devem ser "arcana", isto e, dirigidos contra as causas das doen- 
gas, em lugar de ser contra os sintomas. Essa exigencia, porem, com 
excegao de pouquissimos casos, por exemplo, o da casca de quina, nao 
foi satisfeita e, durante seculos, nao se fizeram progresses nesse senti- 
do. Tornava-se imprescindivel o conhecimento de uma porgao de fa- 
tes: primeiramente, estudar o funcionamento do organismo normal, ta- 
refa esta que a Fisiologia atacou com enorme sucesso nos primeiros 
tres quartos do seculo passado. Impos-se, ao mesmo tempo, o estudo 
pormenorizado da estrutura dos organismos, dos "estados de celulas" 
ccmo foi chamado e das suas conseqiiencias fisiologicas e patologicas. 
Depois, era necessario chegar-se a um ideia clara e certa sobre as cau- 
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sas das doengas infecciosas e sua transmissao, ideia essa que foi obtida 
pelos imortais trabalhos de Louis Pasteur e Robert Koch. Com estes 
conhecimentos resolveram-se os problemas biologicos basicos, mas era 
necessario ainda um grande progresso, tanto teorico quanto metodico,. 
da Quimica Organica, que so se deu, realmente, na segunda metade 
do seculo passado e de que resultou a descoberta de grande numero de 
substancias e de muitas e interessantes sinteses. Nao e de admirar que 
se tenha tentado aproveitar todo esse material para encontrar subs- 
tancias sinteticas capazes de combater as doengas infecciosas. 

O primeiro grande sucesso desses esforgos foram os arsenicais, es- 
pecialmente o Salvarsan, cuja sintese e introdugao na terapia devemos 
a Paul Ehrlich. Aqui, pela primeira vez, aplicaram-se sistematicamen- 
te substancias quimicas para fins terapeuticos, metodo este com que 
Ehrlich se tcrnou o fundador da Quimioterapia moderna. Quais as 
ideias sobre a maneira de agao dos seus remedies que o guiaram em 
suas experiencias? Ehrlich postulou que qualquer substancia tern que 
ser fixada na celula microbiana, antes que possa exercer qualquer agao 
quimioterapeutica: "corpora non agunt nisi fixata". Essa fixagao seria 
realizada per grupes especiais da celula viva e do remedio: este teria 
um grupo haptoforico, quer dizer, um grupo capaz de gruda-lo a celula 
que, por seu lado, teria quimio-receptores, ou sejam, grupos que especi- 
ficamente ligar-se-iam aos diversos grupos haptoforicos. Lembremo- 
nos que ja Paracelso pcstulara que os remedies deveriam ter "spicula",. 
isto e, pequenos ganchos com cujo auxilio eles se fixariam aos orgaos. 
Ehrlich tentou especificar esta ideia, estipulando que um quimioterapeu- 
tico eficaz deveria possuir, alem do grupo haptoforico, com cujo auxi- 
lio se grudaria ao microbio, um grupo toxoforico, capaz de mata-lo. 
£stes dois grupos fariam parte da mesma molecula, de maneira que es- 
tariam fixades num mesmo "suporte". 

O que dificulta toda e qualquer quimioterapia, e que, entre as ce- 
lulas dos microbios e as dos organismos, existem somente diferengas 
de grau; o remedio ideal seria o que atacasse e matasse somente os mi- 
crobios, sem afetar as celulas do organism©. Na linguagem de Ehrlich: 
que possuisse um grupo haptoforico capaz de se ligar somente aos qui- 
mio-receptores dos microbios. Na realidade, um tal remedio so exis- 
te em casos rarissimos. O esforgo dos pesquisadores e inteiramente di- 
rigido no sentido de encontrar remedies com uma proporgao favoravel 
entre a dose curativa, isto e, a mencr quantidade capaz de matar os 
microbios, e a dose telerada, isto e, a maior quantidade que nao che- 
gue a provocar disturbics no organismo do doente. 

Sinto nao poder Ihes dar uma ideia sobre quantas experiencias 
quimicas e microbiologicas foram necessarias para que Ehrlich pudes- 
se elaborar essa sua teoria, cujos aspectos principais, em largos tra- 
gos, acabo de expor. Quern nao esteja bastarte familiarizado com os 
trabalhos experimentais, pede-se inclinar a imaginar que as ideias fe- 
cundas nasgam da cabega do pesquisador, tao prcntas como Minerva da 
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de Jupiter; deixa entao de contar os meses e anos de paciente observa- 
gao e experimentacao, necessarios a cclheita dos dados e resultados in- 
dispensaveis a edificagao da teoria. 

O ponto fraco da teoria de Ehrlich — e com isso nao quero di- 
minuir de maneira alguma a sua importancia — e que ela, necessaria- 
mente, tem que ser vaga em rela^ao aos quimio-receptores e sua acao 
na celula viva. Embora no seu tempo ja fosse possivel sintetizar subs- 
tancias com os mais diversos agrupamentos, supostos haptoforicos ou 
toxoforicos, quase nada se sabia sobre o metabolismo das celulas. Co- 
mo era possivel compreender a acao de qualquer substancia toxica so- 
bre uma celula, se nao se conheciam os processes quimicos normals, ne- 
la operantes, em que essa substancia deveria interferir? Desta maneira, 
tornou-se indispensavel o desenvolvimento dos conhecimentos do meta- 
bclismo celular, das substancias e reacoes nele envolvidas, antes de se 
poder pormenorizar as ideias sobre a acao dos remedies. Sabemos, ho- 
je, que a celula viva e capaz de executar reagoes a temperatura nor- 
mal, em meio neutro ou fracamente basico ou acido, reacoes que nos, 
no laboratorio, ou nao conseguimos de maneira alguma, ou somente 
realizamos com a aplicacao de altas temperaturas, acidos, bases e ou- 
tros reagentes de acao energica. Essa capacidade celular provem da 
acao dos enzimas, cuja existencia foi provada em 1897 por H. Biich- 
r.er, 10 anos antes, portanto, de Ehrlich formular pela primeira vez sua 
teoria. Enzimas sao substancias que, mesmo quando presentes em quan- 
tidade infima, facilitam ou mais precisamente aceleram o desenrolar de 
certas reacoes; eles as catalizam, como dizem os quimicos. E1 grande o 
numero de reacoes que se desenrolam na celula viva, uma parte para- 
lelamente, outra em seqiiencia: ha oxidagoes e reducoes, hidrolises e 
esterificacoes, degradacoes e sinteses, todas elas coordenadas entre si, de 
maneira a, no seu conjunto, fornecerem a energia necessaria para a ma- 
nutencao e o funcionamento do organismo vivo. Os enzimas so podem 
aproveitar substancias determinadas: os seus correspondentes substra- 
tes. Dizemos que cada enzima e especifico em relagao a seu substrate. 
A Emil Fischer devemos a famosa metafora: "enzima e substrate de- 
vem ser relacionados com chave e fechadura". Os enzimas sao substan- 
cias proteicas, moleculas grandes, que contem agrupamentos ativos li- 
gados de diversas maneiras. E' obvio que sao substancias muito sensi- 
veis e que mcdificacoes relativamente pequenas as impossibilitam de 
exercer as suas funcoes. 

Nao ha duvida que certas substancias antimicrobianas exercem sua 
arao per este caminho, isto e, modificando e assim inativando os enzimas. 
Ja Ehrlich, em 1909, havia dirigido sua atengao para a possibilidade de 
os arsenizais e outros compostos de metais pesades reagirem com os 
grupos sulfidrila -SH, cuja existencia na celula viva era conhecida. A 
importancia desses agrupamentos se destacou de entao para ca, e sa- 
bemcs hcje que eles sao indispensaveis ao desenrolar normal de mui- 
tos processos enzimaticos. Encontram-se tanto em enzimas como em 
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substrates. Quando oxidados, ou quando substituido o seu hidrogenio 
por outros atomos, a reagao enzimatica e inibida, o metabolismo trans- 
tornado. Hoje esta fora de duvida que a agao dos compostos de Arse- 
nic© consiste na reagao desse metal com os grupos sulfidrila, como esta 
exemplificado na formula: 

Uma das contra-provas mais interessantes deste mecanismo e que 
podemos, in vitro, anular o efeito bactericida dos arsenicais, juntando 
uma grande quantidade de substancias com grupos sulfidrila muito rea- 
tivos, como glutationa, cisteina, etc. Entao o composto de Arsenico se 
combina com essas substancias e nao com os grupos sulfidrila existentes 
no microbio. Seja dito, entre parentesis, que o Arsenico, exerce a sua 
agao toxica sobre o organismo humano da mesma maneira, reagindo, 
tambem, com grupos sulfidrila de enzimas ou substrates das suas celu- 
las. A injecao de quantidades suficientes de compostos sulfidrilicos bas- 
tante reativos protege o organismo contra doses mesmo letais de Arse- 
nico; este, entao, reage com os injetados, em vez de se ligar com os gru- 
pos sulfidrila do organismo, fato em que se baseia a eficiencia do B. A- L. 
(British Anti Lewisite) contra o Lewisite, terrivel gas de combate cuja 
agao sinistra e motivada pelo seu conteudo em clorovinil-dicloroarsina, 

Se o esclarecimento do mecanismo da agao dos compostos de Arse- 
nico nada mais fosse que uma especificagao quimica das ideias de Ehr- 
lich, pelo qual, pelo menos neste caso, os quimio-receptores teriam sido 
determinados, ja poderiamos considera-lo um grande passo para a fren- 
te. Existem, porem, indicios de que a interferencia com os grupos sul- 
fidrila seja um mecanismo de ordem mais geral, e por isso quero men- 
cionar aqui algumas observagoes que, embora necessitem ainda de con- 
firmagao e generalizacao, parecem indicar um importante trilho para o 
esclarecimento da acao antimicrobiana de grande grupo de substancias. 
E' de conhecimento geral que uma serie de substancias, chamadas anti- 
bioticas, foram preparadas a partir de fungos, por exemplo, bolores e ou- 
tros micro-organismos. A mais famosa, a que teve mais vasta aplicagao 
terapeutica, e a penicilina. Foi provado que a adigao de compostos com 
grupos sulfidrila, in vitro, diminui, ou previne a aqao antimicrobiana de 
muitas dessas substancias. Como, de outro lado, se tornou possivel pro- 
var que as substancias antibioticas em questao reagem, realmente, no 
tubo de ensaio com compostos sulfidrilicos, acharam varios pesquisado- 
res que o mecanismo pelo qual elas exercem a sua agao antimicrobiana 
e, provavelmente, o do bloqueio de grupos sulfidrila indispensavel ao 

\ S-R' 
+ HOH 

a — C — C — AsCl, 
H2 H 
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funcionamento de enzimas vitais. Naturalmente, teremos que esperar 
mais resultados experimentais, antes que possamos decidir se este ca- 
minho e realmente possivel na celula viva, e muito mais ainda, antes de 
podermos aceita-lo como seguramente provado. 

Sem duvida, existem, porem, outros e mais importantes mecanis- 
mos pelos quais se exerce a agao antimicrobiana. Isso ficou patente pe- 
las observagoes feitas nas sulfas. E' conhecido que estas drogas possuem 
um grande poder bacteriostatico, isto e, elas retem e impedem o cresci- 
mento das bacterias, sem todavia mata-las. Em 1940 Woods constatou 
que a agao bacteriostatica da sulfanilamida pode ser ccmpletamente con- 
trabalangada por extratos de levedura: quando misturou as celulas de 
bacterias, por exemplo, streptococcus, a sulfanilamida so, nao se obser- 
vou crescimento dos microbios; juntando, alem da sulfanilamida, extra- 
to de levedura, as bacterias cresceram muito berri, apesar da presenca 
da sulfa. Intrigado com esta observacao, concluiu que devia existir no 
extrato de levedura uma substancia que fosse capaz de anular o efeito 
da sulfanilamida. Por meio de uma serie de provas quimicas, chegou 
Woods a conclusao de que esta substancia poderia ser o acido p-amino- 
benzoico (APAB) e, repetindo as suas experiencias, agora com solu- 
goes deste acido, observou de fato o mesmo efeito. 

Talvez seja dificil avaliar a importancia da descoberta e a surpresa 
que deveria causar: uma substancia simples, de peso molecular baixo, 
sem consideravel influencia sobre o crescimento dos microbios quando 
sozinha, repentinamente se mostrou capaz de anular a agao bacterios- 
tatica da sulfanilamida. Antes, porem, de considerar as possiveis expli- 
cagoes para este fenomeno, serao proveitosas algumas palavras sobre 
as sulfas. E' sabido que a agao antibacteriana do Prontosil, o primeiro 
composto ligado a grande familia das assim chamadas sulfas, foi descoberto 
por Domagk em 1934. Logo depois, Trefuel e seus colaboradores prova- 
ram que a atividade do Prontosil e de todas as sulfas, at© entao conheci- 
das, provinha de sua transformagao no organismo em sulfanilamida. 

H2N_^yN = N^^-S02NH2 , H2N _^_S0;,NH2 

2 Prontosil -■ Sulfanilamida 

Os remedies como sulfatiazol, sulfadiazina, etc., derivam-se desta 
sulfanilamida pela introdugao de radicais no amidogrupo, em substitui- 
gao a um hidrogenio. £les tern as formulas: 

vOS0«g<]l 

Sulfatiazol Sulfadiazina 

de onde se pode ver que neles o nucleo da sulfanilamida esta inaltera- 
clo. A agao de todos os compostos com este agrupamento ainda intac- 
to e anulada pelo A.P.A.B. 
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, H2N ^0^CO2H 

Ac. p.aminobenzoico 

A explica^ao que Woods deu e uma aplicagao de ideias de Fildes, 
que se baseiam nos seguintes fatos: e conhecida a existencia de inibi- 
dores de enzimas, substancias que de varias maneiras diminuem a sua 
eficiencia catalitica, medida pela velocidade de reacao. Uma dessas 
maneiras que foi observada, e a competigao do inibidor e do substrato 
pelos grupos ativos do enzima. Durante a reacao enzimatica, as mole- 
culas do substrato se fixam nos agrupamentos ativos do enzima, e sao 
libertadas depois de terem sofrido a modificagao quimica. Qualquer 
substancia que ocupe agrupamentos ativos no enzima diminui o nume- 
ro dos que estao a disposi^ao do substrato. Assim, um menor numero 
de moleculas do substrato se fixara e reagira no mesmo intervalo de 
tempo e com isso diminuira a velocidade da reagao, Se todos os agru- 
pamentos ativos forem ocupados pelo inibidor, nao havera nenhum a 
disposicao das moleculas do substrato e, portanto, nao havera reaqao 
nenhuma; o enzima tera sido completamente inativado. Na realidade 
a distribui^ao dos agrupamentos ativos entre as moleculas do substrato 
e as do inibidor dependera das concentragoes das duas substancias e 
sera regulada pela conhecida lei da acao das massas. 

Woods admitiu que o A.P.A.B. fosse um metabolite essencial, isto 
e, um substrato, indispensavel para uma reagao enzimatica qualquer, 
da qual dependesse o metabolismo da celula, seu crescimento e multi- 
plicacao. A sulfanilamida seria, entao, o seu antagonista, quer dizer o 
inibidor que compete com o A.P.A.B. pelos lugares ativos do enzima. 
Sob condicoes normais (naturais) os microbios, por exemplo, strepto- 
coccus, produzem o A.P.A.B. em quantidade suficiente para manter a 
velocidade normal do crescimento, Quando se junta, porem, a sulfani- 
lamida em quantidade grande os lugares ativos do enzima ficam ocupa- 
dos e assim impossibilitados de reagir com o metabolito essencial, ou 
seja o A.P A.B. Desta maneira se explicaria o efeito bacteriostatico da 
sulfanilamida. A anulagao do efeito bacteriostatico pela adigao do 
A.P.A.B. se explicaria pelo que esbogamos, a base da lei da agao das 
massas, pois com o aumento da concentra^ao do metabolismo essencial 
o equilibrio entre os compostos sulfa-enzima e acido p-aminobenzoico- 
enzima se deslocaria a favor desse ultimo; um numero definido de gru- 
pos ativos fixaria o metabolito e a reacao enzimatica se poderia desen- 
rolar, iniciando-se o crescimento. 

Citemos algumas observacoes que sao favoraveis a esta teoria de 
Fildes: 

1. O acido p-aminobenzoico existe nao so no streptococcus, mas tam- 
bem em muitas outras bacterias. Foram, tambem, obtidas mutantes de 
Neurospora crasse e de Escherischia coli, que sao incapazes de o sinte- 
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tizar, e a cujas culturas deve-se junta-lo para que o crescimen'to seja nor- 
mal. E', portanto, Hcito considera-lo um metabolito essencial. 
2. O acido p-aminobenzoico e capaz de anular quantitativamente o 
efeito bacteriostatico da sulfanilamida, quando juntado em quantida- 
des suficientes. 
3. Quando se empregam as diversas sulfas na sua concentracao efeti- 
va minima, que varia cerca de 500 /ezes (2,5 x 10' molar para sulfa- 
nilamida, para 4 x 10" molar para sulfatiazcl) e necessaria a mesma 
concentracao minima de A.P.A.B. (5 x 10" molar) para anular o efei- 
to bacteriostatico. 
4. A aplicacao quantitativa da lei da acao das massas ao calculo dos 
equilibrics entre os ccmplexos do enzima ccm A.P.A.B. de um lado e 
com as sulfas de outro, conduziu a resultados que concordaram muito 
bem com os dados observados e permitiram, no caso de Escherischia co- 
li, a descricao quantitativa da reacao entre a celula microbiana, as sul- 
fas e o acido p-aminobenzoico, bem como a correlacao da atividade bio- 
logica com o ccmportamento fisico-quimico das sulfas, especialmente as 
constantes de dissociacao eletrolitica. 

Poderiamos enumerar, ainda, muitos outros fatos, que falam a fa- 
vor da teoria, mas preferimcs perguntar: qual a razao para a facilidade 
com que a sulfanilamida compete com o acido p-aminobenzoico? A res- 
posta que Woods e Fildes deram a essa pergunta foi uma das mais fe- 
cundas descobertas da Bioquimica ncs ultimos anos. 

A Sulfanilamida pode competir tao facilmente com o acido p-ami- 
ncbenzoico devido a grande semelhanga que as duas moleculas possuem 
quanto a forma e ao tamanho. Para nos convencermos disso, basta um 
olhar na seguinte figura, onde estao indicadas as medidas das moleculas: 
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Em ccnseqiiencia desta grande semelhanca, a sulfanilamida se en- 
caixa nos lugares ativos na superficie dos enzimas, que devem ser com- 
plementares a molecula do A.P.A B. Devemcs admitir que as moleculas 
do A.P.A.B. se juntam ao enzima como as particulas entram num cris- 
tal, ou como pecinhas colocadas num mosaico. Ha um lugar, uma cavi- 
dade para eles, que Ihes e complementar quanto a sua forma. Mas, co- 
mo na formagao de cristais mistos, cutras particulas nao muito diferen- 
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tes em forma e tamanho se colocam nestas cavidades do cristal, tambem 
nas cavidades dos enzimas complementares ao A.P.A.B. entra a sulfa- 
nilamida, que Ihe e tao semelhante em forma e tamanho. Existem for- 
tes indicios de que seja o aminogrupo aromatico o responsavel pela fi- 
xacao da molecula no enzima. Uma vez fixada a sulfanilamida, ela nao 
e metabolizada como o A.P.A.B., do qual difere quimicamente. Precisa- 
mos imaginar somente que no metabclismo normal o A.P.A.B. sofre uma 
mcdificagao para a qual seja indispensavel um grupo carboxila -CO^H 
livre para compreendermos a impossibilidade do aproveitamento da sul- 
fanilamida . Para a fixaqao, forma e tamanho da molecula sao fatores 
decisivos; para o aproveitamento metabolico e o carater quimico que 
importa. Assim. a sulfanilamida blcqueia o metabolismo. Podemos aplicar 
a comparagao da chave e fechadura de Emil Fischer e dizer que a sulfani- 
lamida e uma chave falsa, que entra na fechadura, pois tern o tamanho 
da verdadeira, mas nao pode ser virada por ter dentes diferentes. Deste 
modo, ela serve para bloquear, mas nao para abrir a fechadura. 

Naturalmente, nao faltam observagoes aue as ideias de Woods e 
Fildes ainda conseguem interpretar satisfatoriamente, nem e a teoria ex- 
posta a unica tentativa feita para explicar a agao bacteriostatica das sul- 
fas. Mas, como diz Robin, um dos melhores conhecedores do assunto 
e que ativamente o pesquisou, as outras teorias sao incapazes de ex- 
plicar uma consideravel fragao das obscrvagoes, tao satisfatoriamente 
quanto a de Woods e Fildes. Mesmo assim, nao teria ela tido uma acei- 
tagao tao geral, se nao se tivesse mostrado que o principio do antago- 
nism© biologico, que se demonstra na competigao de duas substancias 
em certas reagoes biologicas, e um fenomeno geral, nao somente obser- 
vavel nas sulfas, mas tambem nas mais variadas classes de compostos, 
ou sejam, vitaminas, hormonios, etc. 

Mai haviam Woods e Fildes publicado os seus resultados, quando 
varios laboratories langaram trabalhos em que se descreviam pares de 
substancias antagonicas, uma do reino natural, com certa agao fisiologi- 
ca, a outra sintetica, artificial, muito semelhante a primeira quanto a 
forma e tamanho, e que, devido a pequenas diferengas na estrutura qui- 
mica, inibia a agao da substancia natural. Vitamina Bj, Biotina, acido 
nicotinico, acido ascorbico, a histamina, encontraram assim os seus an- 
tagonistas. Mas tambem para outros metabolitos de microbios, como o 
acido pantotenico, sintetizaram-se antagonistas que, in vitro, inibiram o 
crescimento de microbios e cuja agao bacteriostatica foi anulada pelo 
metabolite natural. Por causas secundarias, como solubilidade, toxidez 
geral, etc., os antagonistas ainda nao encontraram aplicagao terapeutica. 

Nao e este o lugar para enumerar os triunfos que as sulfas alcan- 
garam na sua aplicagao terapeutica, nem isto seria necessario. Mas, tal- 
vez seja interessante dirigir a atengao para a enorme mudanga que a 
teoria de Fildes-Woods provocou na maneira de raciocinar dos que pre- 
tendem sintetizar agentes quimioterapicos novos. Ehrlich e todos os que 
o seguiram ate 1940, escolheram uma substancia toxica qualquer, por 
exemplo, compostos inorganicos de arsenico, mercuric, bismuto, etc-, ou 
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tambem corantes organicos e comegaram a integra-los nas mais diver- 
sas estruturas qmmico-organicas e ligar-lhes todos os substituintes pos- 
siveis, na esperanga de diminuir a sua toxidez contra o organismo huma- 
ne, isto e, na esperanga de imprimir-lhes uma especificidade contra cer- 
tas celulas. Nenhum guia teorico existia para isso, nem mesmo regras 
empiricas seguras. A base do conceito do antagonismo biologico, pro- 
curar-se-a sintetizar substancias cujas moleculas mostrem a necessaria 
semelhanga ccm os supostos metabolites essenciais. Desta maneira, che- 
gar-se-a a um toxidez especifica para o microbio que se pretenda com- 
bater. Que este programa e mais facilmente esbocavel do que exequi- 
vel, mostram-no os insucessos que a literatura cientifica relata, por exem- 
plo, no caso da malaria. Ai, por varias razoes, admitiu-se que a vitamina 
B2 fo ise um metabolito essencial do microbio causador da doenga e que 
a Atebrina agisLe como seu antagonista. Sintetizou-se uma serie de subs- 
tancias que pel? sua formula eram semelhantes a vitamina augu- 
rando-se um grande sucesso terapeutico a sua aplicagao; mas, quanto 
mais semelhantes pareciam as substancias ao suposto metabolito es- 
sencial, tanto menos se mostraram antagonistas. Isso demonstra que 
desconhecemcs ainda muitos fates basicos sobre os metabolites essenciais 
e a relagao estrutural, entre eles e os antagonistas, embora ja se comecem 
a delinear certas regularidades. A enorms vantagem do novo ponto de 
vista e que ele da uma base para a experimentagao cientifica racional, 
que certamente nos fornecera, mais cedo ou mais tarde, os fatos de que 
precisamos para estabelecer regras seguras e reconhecer as leis que regem 
o fenomeno do antagonismo biologico. 

Os compostos ate agora considerados exerceram em principio a sua 
agao antimicrobiana pelo processo bacteriostatico. files inibiram o cres- 
cimento dos microbios e dessa maneira os organismos podiam se livrar 
deles pelos seus sistemas naturals de defesa. Seja-me permitido, para 
finalizar esta aula, tratar de um grande grupo de compostos que, por 
sua agao, matam os microbios, isto e, que sao bactericidas. files inibem 
o metabolismo dos microbios de maneira irreversivel. Em primeiro lu- 
gar deve ser mencionado aqui o fenol, o primeiro composto usado con- 
tra microbios, nos tempos heroicos da cirurgia, quando Lister introdu- 
ziu a anti-epsia. Hoje em dia conhecemos compostos muito mais ati- 
vos que o fenol. files pertencem a diversas classes; entre eles encontram- 
se produtos de substituigao do proprio fenol: sais de acidos e aminas, 
e outros tipos de compostos. Nao ha um parentesco quimico pronun- 
ciado entre eles, mas sim, alguns principios estruturais e propriedades 
fisicas que os unem. Destas propriedades fisicas queria citar uma, que 
parece, ate certo ponto, ligada com a sua atividade: todos esses com- 
postos provocam uma diminuigao da tensao superficial em solugao aquo- 
sa. Todos vos conheceis substancias que possuem tal propriedade. Sao 
cs saboes. Reconhecem-se as substancias que diminuem a tensao super- 
picial pela grande facilidade com que suas solugoes aquosas humedecem 
e emulsionam outros corpos, e sua tendencia para formar espuma. Os 
quimicos prepararam muitas substancias com tais propriedades por cau- 
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sa das suas propriedades de emulsionadores e facilitadores do humedeci- 
mento e usam-nos onde os saboes, por motivos diversos, sao inadequados; 
chamamo-los de detergentes. Nem todos os detergentes sao bactericidas 
e, entre os que sao, existem, grandes diferengas quanto a intensidade 
de sua acao. 

Ccnsiderando a estrutura desses detergentes, nota-se que eles pos- 
su'sm um grupo hidrofilo, quer dizer, um grupo que facilmente se en 
volve com as moleculas da agua, per exemplo, o grupo hidroxila, car 
boxila, sulfonila, nos detergentes anionicos, ou o nitrogenio quaternario, 
nos detergentes cationicos; em combinaqao com esse grupo existe sem- 
pre um grupo fcrtemente hidrofobo, quer dizer, um que nao possui ne- 
nhuma tendencia para se dissolver na agua, mas sim, em dissolventes 
de lipidos, como benzeno, eter de petroleo, cloroformio, etc.. Tais gru- 
pes sao, por exemplo radicals alquila com um numero de carbonos aci- 
ma de dez. Poucas sao as relagoes que podemos observar entre a sua 
estrutura e sua agao, uma vez que esta varia quando usamos germes 
diferentes como objeto de nossos testes. Todavia, parece que as bac- 
terias, cujo material celular e mais a:ido (os assim chamados gram-posi- 
tivos) sao mais semiveis a acao des detergentes do que os de reagao mais 
basica (os assim chamados gram-negativos. ) Notamos este fato pelos 
resultados das experiencias, mas estamos longe de compreende-lo. 

Tambem sobrc o mecanismo de agao desses detergentes temos so- 
mente ideias relativamente gerais. Todavia, parece que e exatamente 
a sua "atividade a superficie" a responsavel pela atividade bactericida, 
facilitando-lhes a fixagao na parede da celula; parece ainda que eles mo- 
dificam a permeabilidade da membrana celular, de maneira a permi- 
tir que certos compostos saiam da celula. Isto foi observado, por exem- 
plo, para cs enzimas que catalizam a formagao e hidrolise dos esteres 
fosforicos, muito importantes para os processes vitais. 

E' provavel. tambem, que os proprios detergentes entrem na ce- 
lula, uma vez estragada a parede celular, e ajam diretamente sobre as 
proteinas e enzimas celulares, pois sab»mos, por experiencia, in vitro, 
que eles tern capacidade de inativar enzimas e desnaturar proteinas. 

O reino da aplicagao dos detergentes e, em primeiro lugar, a de- 
sinfecgao de instrumentos cirurgicos, salas, roupas de dcentes, etc.. Ai, 
ja se obtiveram resultados dos mais satisfatorios. O seu emprego como 
medicamento e um tanto limitado, pelo fato de provocarem hemolise. 
Isso e perfeitamente compreensivel, pois da mesma maneira por que 
estragam a parede celular dos microbios, destroem a dos globules ver- 
melhos. Portanto, podem ser usados somente para tratamentos locais, 
quando a sua entrada na circulagao sanguinea se torna impossivel. 

E' muito interessante que se encontrem, na natureza, substancias 
deste tipo. E nao so em microbios, como a gramicidina e tirocidrina, 
dois polipeptidos que foram isolados do bacilos brevis, muito comum 
no solo, e que exercem forte agao bactericida do tipo da dos detergen- 
tes, mas tambem em plantas superiores, onde se encontram substancias 
que sao legitimos detergentes anionicos como o acido anacardico da 
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casca de caju, cuja forte acao bactericida Eichbaum descobriu nos labora- 
torios da Escola Paulista de Medicina. 

Estudamos esta interessante substancia em colaboracao com H. Roth- 
schild e procuramos saber quais os agrupamentos essenciais para a acao 
bactericida. Verificamos que o grupo carboxila e indispensavel e que tam- 
bem o grupo hidroxila fenolico tern importancia, se bem que menor. No 
momento, estamos continuando os nossos estudos pela sintese de subs- 
tancias semelhantes, que nos permitam tirar maiores informacoes sobre 
os elementos estruturais da molecula, que influenciam definitivamente a 
acao bactericida. Eichbaum tentou tambem o acido anacardico e seus 
derivados para fins terapeuticos, e tivemos a satisfacao de saber que 
substancias preparadas no nosso laboratorio tiveram na sua mao re- 
sultados promissores, no combate a certas infeccoes locais, por exemplo, 
a sarna. 

O que tive a honra de vos expor foram as conclusdes tiradas de 
centenas de publicacoes cientificas, que relatam os resultados de mi- 
Ihares de experiencias. Muito mais ainda serao necessanas antes que o 
prcblema do mecanismo da acao dos remedies esteja definitivamente 
resolvido. E nao vos esquegais que se trata de um unico entre inume- 
ros problemas que a ciencia experimental ataca hoje em dia. Talvez 
tenhais desta maneira uma ideia da enorme extensao das pesquisas cien- 
tificas e da sua importancia para a vida moderna. 

As Universidades contribuem para o desenvolvimento das pesqui- 
sas cientificas de dupla maneira: de um lado porque nelas se executa 
uma grande, senao a maior parte dos trabalhos cientificos; de outro la- 
do porque sao o lugar onde se preparam as futuras geracoes de pesqui- 
sadores. O ensino universitario transmite-lhes, nos cursos basicos, os co- 
nhecimentos gerais indispensaveis ao futuro pesquisador; nos cursos de 
especializagao e de doutoramento se ensinam os metodos da pesquisa 
cientifica. Nao vos deixeis iludir! E' indispensavel que se aprendam os 
metodos da pesquisa cientifica, hoje em dia mais do que nunca. Ha 
quern assegure que qualquer pessoa de inteligencia media precisa so- 
mente pegar no tubo de ensaio para ser um pesquisador; mas acreditai- 
me: os dias dos autodidatas, dos improvisadores, se foram definitiva- 
mente, em conseqiiencia da complexidade dos problemas, das enormes 
exigencias tecnicas, e das complica^oes espirituais da ciencia experi- 
mental moderna. 

Essa fungao dupla de alta importancia, que cabe as Universidades, 
foi excelentemente esbogada ha pouco pelo Dr. Roy Newton, Vice-Pre- 
sidente da Companhia Swift, numa solenidade da Cornell University. 



Nao poderia finalizar melhor esta minha palestra do que citando algu- 
mas frases do seu discurso: "Sao dois os objetivos primordiais de uma 
Universidade: um e ensirtar, o outro aprender. A fungao mais antiga de 
uma Universidade e ensinar os conhecimentos acumulados da Humani- 
dade as geragoes futuras. A segunda e expandir as fronteiras do conhe- 
cimento por uma constante procura da verdade. fDstes dois objetivos es- 
tao tao intimamente relacionados no conceito moderno da vida acade- 
mica, que qualquer Universidade que falhe num, tern que falhar necessa- 
riamente no outro." 

Iniciemos este ano letivo com o firme proposito de fazer tudo que 
estiver ao nosso alcance para que a nossa Faculdade de Filosofia, Cien- 
cias e Letras tenha pleno sucesso, tanto no ensino quanto na pesquisa 
cientifica. 



AULA INAUGURAL DO PROFESSOR EURlPEDES SIMOES DE 

PAULA EM 11 DE MAR^O DE 1949. 

A HIST6RIA E O SEU ENSINO NA EACULDADE. 

O professor de Historia da Civilizagao Antiga e Medieval que vos 
fala neste momento, aqui se encontra apenas em virtude de uma pra- 
xe que ja se tornou tradigao nesta Faculdade: e ao professor catedra- 
tico mais novo que ainda nao proferiu sua aula inaugural, que cabe 
ministra-la. 

Ao receber a ordem-convite do Exmo. Sr. Diretor, imediatamente 
entrevimos uma dificuldade: organizar uma aula que pudesse intere§sar 
a um auditorio tao heterogeneo como este, composto de professores e 
alunos das mais diversas disciplinas desta Faculdade, desde a Filosofia 
ate a Quimica. Entretanto, em tcdos os cursos desta casa existe um 
denominador comum: a historia do desenvolvimento das ideias e pra- 
ticas que atualmente sao aqui ministradas. Foi pois, pensando nisso, 
que tivemos a ideia de, rapidamente, sem pretensoes. discorrer sobre 
um tema que, se nao agradar inteiramente, pelo menos podera ser objeto 
de critica e de debate geral: a Historia e o seu ensino nesta Faculdade. 

A guisa de modelo inspiramos-nos na magnifica aula inaugural que 
o mestre Lucien Febvre (1) pronunciou em 1941, durante a feroz ocupa- 
^ao do solo de Franga pelo invasor nazista, aos alunos da "Ecole Nor- 
male Superieur" de Paris. Muitas de suas ideias aqui estarao consu- 
bstanciadas, 

Comega Lucien Febvre afirmando que a Historia e u^a. p^oirno^. 
te, so para efeitos didaticos e que costumamos dividi-la; dai, expressoes 
como estas: Historia Economica, Historia Social, Historia das Ciencias, 
etc. Que sera, pois, a Historia? Como a compreendermos? Para nos, 
Historia e o estudo cientificamente organizado das diversas atividades 
e das diversas criacoes dos homens de outrora, examinadas no tempo 
e no espago. A definigao e um pouco longa, entretanto, e util porque 
afasta, pelos seus proprios termos, falsos problemas. 

Primeiramente, falamos de estudo cientificamente organizado e nao 
de ciencia, porque falar de ciencia seria evocar a ideia de uma soma 
de resultados adquiridos e nao acentuar o que ha de mais interessante 
no historiador — a inquietagao —motor que o faz dedicar-se apaixo- 
nadamente a um problema e tentar examina-lo de um angulo sempre 
diferente. 

(1). — Cr. Lucien Febvre, Propos d'Initiation — Vivre I'Histoire, in Melanges d'Histoire Sociale, 
III, 1943, p. 5-18. 
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Em segundo lugar, falamos de homens, o unico objeto da Historia, 
Assim, colocamos a Historia no grupo das disciplinas humanas — ao 
lado da Antropologia, da Psicologia, da Linginstica, etc. Mas a His- 
toria nao se interessa pelo Homem abstrato, eterno, imutavel no seu 
fundo e perpetuamente identic© a si proprio, mas, sim, pelo Homem 
membro de uma sociedade de uma epoca bem determinada. Homem 
dotado de funcoes multiplas, de atividade diversas, de preocupagoes e 
aptidoes variadas, todas se misturando, se chocando, se contrariando, e 
acabando por concluir entre elas uma paz de compromisso, um modus 
vivendi que se chama Vida. 

Esse Homem, que e tirado pelo historiador do passado, e um todo, 
nao pode ser dividido. O historiador estuda a vida passada e e, como 
dizia o grande mestre belga Henri Pirenne, "um homem que ama a vi- 
da e que a sabe examinar!'. O historiador pode interessar-se mais par- 
ticularmente por uma das atividades desse homem do passado; as ati- 
vidades economicas, por exemplo. Mas com uma condigao: a de nao 
esquecer nunca que se trata inteiramente de um homem dentro da so- 
ciedade que ele forjou e que foi por ela moldado. E' por isso que o epi- 
teto social sempre se encontra junto ao de economico, indicando que nao 
e um fragmento do real, um dos aspectos da atividade humana — mas 
o proprio Homem, tirado da sociedade de que ele e membro. 

Dito isso, passemos a uma outra questao: como deve se compor- 
tar o historiador perante a Historia? Antes de mais nada deve ele for- 
mular um problema, pois se nao houver um problema nao havera His- 
toria, mas sim, narracoes, e meras compilagoes. Apos o problema formu- 
lado deve ele elaborar hipoteses. Foi por isso que em nossa definigao 
de Historia, nao falamos em Ciencia, mas, si, em estudo cientiticamente 
organizado. Outrora, os historiadores viviam num respeito pueril e de- 
voto ao fato historico. Quanto mais fatos soubessem, mais adiantados 
estariam nos seus estudos. 

Os colegas de laboratorio sabem melhor que nos que uao basta 
olhar pela ocular do microscopio e ver uma preparacao de histologiar 

e ne:essario interpreta-la. Com os historiadores acontece o mesmo. £les 
devem examinar os fatos, recorrer aos testemunhos os mais variados 
possiveis e as vezes contraditorios. Depois do exame critico terminado,, 
entao podem reccnstruir o mais perfeitamente possivel o acontecimen- 
to em causa. Quando o historiador nao formular problemas e elaborar 
hipoteses, podemos ter a certeza de que ele esta atrasado em relacao 
aos modernos estudiosos de nossa disciplina. Quando compulsamos gros- 
ses in-folios, cuja redacao levou anos de trabalho arduos a muitos his- 
toriadores, ou entao manuais cuidadosamente preparados, bem redi- 
gidos, cheios de fatos, algarismos, datas, enumeragoes, ilustragoes, ou 
ainda livros premiados por institutes de cultura, e neles encontramos 
pelo mencs uma ideia nova e a marca de sua continuidade atraves dos 
tempos, damo-nos por satisfeitos. Mas, muitos espiritos ridicularizam a 
Historia pelo gasto de papel, de tempo, de dinheiro, apenas por uma 
ideia central. Dai, certas campanhas virulentas que a Historia tern so- 
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frido; dai, a desafeigao de jovens estudantes; dai, a crise por que passou 
a Historia. Ha cinqiienta anos, em Franga, a Historia saiu vencedora 
de violento combate, pois conseguiu conquistar todas as disciplinas hu- 
m^nas: a cntica literaria transformou-se em Historia Literaria depois 
de Gustave Lanson: a critica estetica mudou-se em Historia da Art. 
com Andre Michel e ate as velhas controversias religiosas transmuta- 
ram-se em Historia das Religioes. 

Entretanto, novas disciplinas se formaram. A Psicologia renovcu 
seus metodos e seu objeto sob o impulse de Ribot, Janet e Dumas; a 
Sociologia se constituiu em ciencia a parte com Durkhein, Simiand e 
Mauss. A Gecgrafia Humana desenvolveu-se com Vidal de la Blache. 
Demangeon e Jean Brunhes. Para a Historia ficava apenas a parte en- 
fadonha da Historia Diplomatica, da Historia Politica, da Historia 4'ba- 
talha". Por isso, muitos espiritos acharam que dedicar-se a Historia 
seria pura perda de tempo. Contra essa Historia "historizante"' levan- 
taram-se Lucien Febvre e Marc Bloch, seguidos de esplendida pleiade 
de discipulos, colaboradores e colegas de ensino superior, como: Joseph 
Cuvelier, Albert Demangeon, Georges Espinas, Maurice Halbwachs, 

Henri Hauser, Andre Piganiol. Charles Rist, Paul Rivet, Andre Sieg- 
fried, Gaetan Pircu. Foram eles mais tarde completados por Fernand 
Braudel, Henri Brunschwig, Georges Friedman, Jean Gage, C. E. La- 
brcusse, Georges Lefebvre, Charles Moraze e outros. Sao eles que se 
insurgem em Franga contra esse velho modo de ver a Historia e, em 
conseqiiencia, enveredam pela Historia Economica e Social. Esse mo- 
vimento frances e identic© e paralelo a outros em diversos parses da 
Europa Ocidental. 

A crise da Historia nao foi apenas um fenomeno exclusivamente 
historico. Ela foi antes um dos aspectos da grande crise do espirito hu- 
mano, ou melhor, ela foi um dos sinais, ao mesmo tempo que uma das 
ccnseqiiencias de uma transforma^ao muito nitida e toda recente, da 
atitude dos cientistas e dos sabios em face da Ciencia. Temos de um 
lado o progresso espantoso da Fisica e do outro, a nao menos interessan- 
te revolugao no dominio da Biologia, com a Microbiologia e suas conse- 
qiiencias. Assim o Homem, bruscamente, mudou de mundo. Via ago- 
ra, diante de si, organismos semelhantes ao seu, visiveis a olho nu, em 
opesigao a organismos so vislumbrados atraves da ccular do microsco- 
pio. Do outro lado, a teoria dos "quanta", a teoria da relatividade trans- 
formando toda a ciencia classica, elaborada por geragoes dos sabios, du- 
rante seculcs de ardua e agitada vida. Todas as antigas teorias deve- 
riam ser substituidas, todos os conhecimentos revistos. 

Essa revisao foi tctal. Dela saiu o clima da Ciencia dos nossos dias,. 
que estamos acostumados a sentir na nossa Faculdade. Novos postu- 
ladcs foram formuladcs; eram eles completamente diferentes daquilo 
que ie tinha ccmo certo dez lustros antes. Deveria ficar somente a His- 
toria fiel acs ccnhecimentcs de outrora? Evidentemente, nao. Deveria- 
mos tcmar por emprestimo aos homens de laboratorio o espirito que 
deminava suas pesquisas ha dezenas de anos? Evidentemente, sim. Co- 
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mo? Examinando os fatos historicos, confrontando os documentos e pro- 
curando explicar os acontecimentos e nao nos atermos irracionalmen- 
te ao que esta grafado, pois nao poderemos, talvez nunca, saber com 
que intuito foram escritos certos textos que chegaram ate aos nossos 
dias. Evidentemente, nao podemos nos apoiar em conhecimentos que 
reconhecemos como tendo sido ultrapassados. Resolver inteiramente 
esse problema, seria resolver a crise da Historia, essa verdadeira Tra- 
gedia do Progresso. 

A Historia, atualmente, nao e uma disciplina isolada, ela esta in- 
timamente ligada a outras ciencias — como a geografia, a sociologia, a 
economia politica, a filosofia, etc. Essa necessidade de colaboragao nos 
a podemos ver aqui mesmo na nossa Faculdade, onde muitos assisten- 
tes de outras cadeiras ao elaborarem suas teses de doutoramento, in- 
ccnscientemente ou nao, apoiaram-se decididamente na Hist&ria. Isso 
vem provar que estamos certcs e que a orientagao por nos seguida e 
a moderna. Esse e precisamente o espirito dominante no grupo agluti- 
nado por Lucien Febvre e Marc Bloch onde, ao lado de historiadores, 
aparecem geografos, sociologos, etnografos, economistas, etc. 

Historia, Ciencia do Homem, Postulado que nao devemos esque- 
cer jamais. Ciencia da mudanga perpetua das sociedades humanas, do 
seu perpetuo e necessario reajustamento a condi^des novas de existen- 
cia material, politica, moral, religiosa e intelectual. Ciencia desse acordo 
que se negocia, dessa harmonia que restabelece perpetua e espontanea- 
mente, em todas as epocas, entre as condigoes materiais, condigdes tec- 
nicas, condigdes espirituais. E' por ai que a Historia torna a encontrar 
a Vida. E' por ai que ela cessa de ser acusada de mestra da vida, de im- 
por aos vivos a lei dos mortos. 

* * 
* 

Tddas essas ideias nos as ouvimos dos nossos mestres franceses, que, 
desde 1934, estao colaborando ccm as ncssas autoridades universita- 
rias na eregao de uma verdadeira Faculdade de Filosofia, Ciencias e 
Letras. 

Assim, em 1934, tivemos a honra insigne de sermos discipulos do 
professor do "College de France", Emile Coornaert, grande especialista 
em Historia Econdmica da Idade Media, principalmente do interes- 
sante prcblema das corporagdes de oficios. 

De 1935 a 1937 e, ainda, em 1947, tivemos entre nos o profes- 
sor Fernand Paul Braudel, da "Ecole des Hautes Etudes" da Sorbonne, 
grande conl^ecedcr de Historia Moderna, principalmente do seculo 
XVI na Peninsula Iberica, e que ha pouco mais de dois ancs defendeu 
brilhante tese de doutoramento, depois de permanecer cinco anos num 
campo de prisioneiros de guerra e ter ai, como Henri Pirenne na l.a 

Guerra Mundial, organizado uma verdadeira universidade — muito se- 
melhante as universidades medievais pela impossibilidade da experi- 
mentagao — de que foi reitcr. 
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De 1938 a 1945 esteve entre nos o professor Jean Gage, da Fa- 
culdade de Letras da Universidade de Estrasburgo, nao menos notavel 
que os seus antecessores. So os que se dedicam ao estudo da Anti- 
guidade, principalmente ao periodo de Augusto, e que podem fazer 
uma ideia do valor desse professor no campo da epigrafia e da arqueo- 
logia romana. 

Atualmente, esta regendo v. catedra de Historia da Civilizacao Mo- 
derna e Contemporanea o professor Emile-Guillaume Leonard, da Fa- 
culdade de Aix-Provence, grande conhecedor da Historia Social da 
Franca e da Italia na epoca moderna. 

Ora, todos esses professores pertencem ao celebre circulo da re- 
vista fundada em 1929, Annales d'Histoire Economique et Sociale, di- 
rigida magistralmente por Lucien Febvre e pelo malogrado medieva- 
lista Marc Bloch, heroi da Resistencia francesa, fuzilado pelos nazistas 
de forma dramatica em 1944. Assim, tivemos desde 1934 ate hoje, du- 
rante 14 anos, um ensino de Historia orientado mais para os estudos 
economicos e sociais do que para outrcs setores, formando, pois, uma 
bela unidade, responsavel sem duvida pela homogenidade que se nota 
entre os jovens professores de Historia formados pela nossa Faculdade. 

As outras cadeiras de Historia da Faculdade orientam-se no mes- 
mo sentido. A de Historia da Civilizacao Americana, regida pelo nos- 
so amigo e colega dos bancos escolares desta Faculdade e da Faculdade 
de Direito, o licenciado Astrogildo Rodrigues de Mello, tern procurado 
desenvolver o ensino recebido de seus mestres e, se tivesse de fazer sua 
aula inaugural sobre este assunto, fa-la-ia, estamos certos, bem se- 
melhantes a nossa. 

A catedra de Historia da Civilizagao Brasileira, regida prirncira- 
mente por Afonso d'Escragnolle Taunay e atualmente pelo professor 
Alfredo Ellis Junior, tomou tambem o mesmo rumo que as outras suas 
companheiras. 

Aqui pedimcs nos seja permitido ressaltar mais uma vez — sem 
deixar de reconhecer o valor de nossos mestres nacionais — o alto 
papel desempenhado pelos professores franceses na formagao de nos- 
sa cultura e na formagao de verdadeiras escolas de suas especialida- 
des. Assim, os licenciados em Geografia e Historia, Filosofia, Ciencias 
Sociais, Letras e Matematica, muito Ihes sao devedores. E, se no fu- 
ture, eles forem passando suas catedras aos discipulos que formaram, 
ocmo e natural que acontega, nunca deveremos deixar de faze-los vir 
ate noB como professores visitantes, trazendo-nos sempre os ultimos 
ensinamentos e as experiencias da impar cultura francesa. Sem isso, 
se permanecerem as atuais condigoes de ensino, nao teremos uma ver- 
dadeira Faculdade, onde ao lado da pesquisa deve existir a investigagao 
e a transmissao de conhecimentos cientificos. 

* * 

* 
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Ao ve-los hoje reunidos, colegas e alunos das diversas secgoes 
desta Faculdade, nao podemos deixar de falar sobre um dos proble- 
mas maximos da nossa Universidade; a falta de um espirito universi- 
tario que se nota, em geral, nos alunos dos diversos Institutes Univer- 
sitarios e. em particular, nos alunos dos diversos departamentos de nos- 
sa Faculdade. Isso se explica, em grande parte, pela falta de um edi- 
ficio proprio, o que nos tern conduzido a um verdadeiro nomadismo 
atraves de predios dos mais diversos. 

Na verdade, fundada em 1934 a nossa Faculdade teve os seus 
cursos iniciados na Faculdade de Medicina, de onde fomos desaloja- 
dos em 1938. Depois, a parte de Letras instalou-se no local onde se 
erige hoje a Biblioteca Municipal. Em 1939, as secgoes de Letras lo- 
cali^aram-se na Alameda Glette, de onde logo sairam para ai sferem 
instaladas as secgoes de Quimica e Historia Natural, vindas da Facul- 
dade de Medicina. As secgoes de Letras, continuando a sua peregri- 
nagao, instalaram-se aqui, na Praga da Republica, no 3.° andar do ex- 
tinto Institute de Educagao da Universidade de Sao Paulo. Com as 
secgoes de Matematica e Fisica deu-se o mesmo. Elas foram desaloja- 
das da Escola Politecnica e acabaram em predios alugados, absoluta- 
mente improprios para o ensino e a pesquisa. Como vemos, a Facul- 
dade teve as suas secedes completamente espalhadas, com cs cursos 
de Matematica, Fisica, Quimica, Ciencias Naturais afastados das sec- 

> goes chamadas de Letras e da Administragao. O maleficio que isso 
acarretou para a propria vida da Faculdde ninguem em sa conscien- 
cia podera deixar de reccnhecer. Os alunos de diversas secgoes e ate 
professdres e assistentes se ignoram, fcrmando verdadeiras ilhas cul- 
turais, quando tudo indica que a maior convivencia traria mais van- 
tagens para a formagao de um verdadeiro e sao "esprit de corps". Co- 
mo esta anunciada a compra de dois predios para a Faculdade esre- 
ramos que talvez seja pessivel reunir alguns dos cursos ate hoje dis- 
perses. Pelo menos estaremcs em casa propria e poderemos encarar 
o futuro com mais confianga, a espera dos edificios definitives da Fa- 
culdade na Cidade Universitaria. 

Es-a instabilidade e insufiencia de instalagoes tern se refletido no 
aproveitamento de nossos alunos. Sem falarmos da impossibilidade da 
ampliagao de ncssos laboratories, nas proprias secgoes de Letras no- 
tamos que a capacidade didatica de certos cursos ja se acha esgotada. 
Os nossos professores e assistentes muita vezes tern desejos de ampliar 
o numero de suas aulas e vem seus esforgos baldados pela falta absoluta 
de espago. Os servigos administrativos por outro lado hipertrofiaram- 
se, cresceram desmesuradamente em comparacao com o aumento de 
numero de salas de aula, nestes ultimos 14 anos de vida da nossa Fa- 
culdade. Essa situagao fci apenas melhorada em 1948 com as novas 
instalagoes dos curses de Filosofia. Pedagcgia e Letras na rua Sao Luiz. 
Fazemos votos para que nas novas instalagoes a parte destinada ao en- 
sino e a pesquisa — alias a unica que justifica a manutengao da Facul- 
dade — Leja melhcr aquinhoada. 



— 163 

Ao lado da precariedade e insufiencia das instalagoes, as dota- 
^oes orgamentarias tern sido ridiculamente pequenas. Nao se com- 
preende instituigao universitaria sem uma biblioteca bem dotada. Ora, 
a nossa biblioteca central absolutamente nao vem preenchendo os fins 
para que foi criada. Por falta de funcionarios e material ou nao, o cer- 
to e que ela nao se acha fichada, sendo, portanto, inutil. Alias, a doa- 
gao de livros feita pelo governo frances em 1938, dez anos depois nao 
esta ainda ccmpletamente catologada. Os papirofagos ameagam a pre- 
ciosa "Colegao Lamego". E' preciso fazer-se, com urgencia, alguma coi- 
sa por ela, sob pena de a perdermos definitivamente. E devido a com- 
pleta separacao de porgoes da Faculdade que assistimos ao espetaculo 
bizarro de departamentos possuirem verdadeiras bibliotecas proprias 
— algumas muito bem organizadas e conservadas — quando devia 
ser a biblioteca central a detentora de boa porgao dos livros ai existen- 
tes, fi>ando nos gabinetes e departamentos apenas obras de consulta 
imediata e os manuais mais indicados. Mas com a atual dispersao da 
Faculdade, paradoxalmente, sao as bibliotecas departamentais que pos- 
sibilitam aos nossos alunos a bibliografia indicada nos cursos. 

As proprias bibliotecas departamentais, em 1948. nada ou pelo 
menos muito pouca coisa puderam adquirir, estando muitas delas des- 
falcadas das novidades aparecidas sobre a sua especialidade, e talvez 
nunca mais se encontrarao esses livros em nosso mercado. Toda essa 
instabilidade e que explica porque muitos professores — pelo menos 
os dos cursos de Letras, no sentido amplo da palavra — possuem em 
casa verdadeiras bibliotecas particulares e em dia com a materia que 
lecionam. Essas bibliotecas, em face da situagao, sao transformadas 
em bibliotecas circulantes, ante a falta de livros na biblioteca central 
e nas bibliotecas departamentais. Esse e pelo menos o nosso caso. A 
penuria de livros e material didatico em 1948 foi tal que muitas ca- 
deiras de Letras se viram reduzidas a contar apenas com "giz e apa- 
gador de lousa'', e em 1949 a situacao talvez permanecera a mesma. 
Oxala que a situagao financeira do Estado melhore, para que a Uni- 
versidade possa ter verbas mais substanciosas. 

Ao lado dessas deficiencias bibliogfaficas notamos uma grande la- 
cuna nas nossas bibliotecas: a falta de colegoes de textos. Muito pouca 
coisa possuimos nesse sentido, mesmo na Cadeira de Historia da Ci- 
vilizagao Brasileira. E sem a copia ou reprodugao de documentos nao 
pcdemos fazer os nossos alunos compreenderem bem o valor das fon- 
tes primarias da Historia. Pensamos que, atraves do servigo de micro- 
filmes da Reitoria, talvez nos seja possivel ter aqui reprodugoes exatas de 
textos, inscrigoes, documentos interessantes, portulanos, incunabulos, etc. 

Notamos tambem que se faz nezessaria uma nova cadeira ou pe- 
io menos uma disciplina — a de Historia Iberica — no grupo das ca- 
deiras de Historia da Faculdade. Servira ela de introdugao as Cadei- 
ras de Historia da Civilizacao Americana e Brasileira, porque a His- 
toria de Peninsula Iberica e sempre posta em segundo piano na Cadei- 
ra de Historia da Civilizagao Moderna e Contemporanea, em face do 



seu alentado programa. £sse curso ja existiu em nossa Faculdade e foi 
regido pelo prof. Astrogildo Rodrigues de Mello e inexplicavelmente 
desapareceu do cumculo do Curso de Geografia e Historia. 

O nivel dos candidates que se apresentaram ao exame vestibular 
decresceu bastante, nao obstante existirem honrosas excegoes. A culpa 
desse fato evidentemente nao e deles, mas sim do ensino de grau medio 
que receberam nos ginasios e colegios existentes no pais. A prova de 
que esse ensino e falho a tivemos nos chamados "exames de suficien- 
cia", que, desde 1946, vem sendo realizados na nossa Faculdade. A 
media de reprovacao desses professores com registro proviborio e apa- 
vorante. E sao eles que ministram o ensino por esse interior a fora. . . 
Quanto aos professores do ensino oficial estamos assistindo a identico 
espetaculo. Aos nossos licenciados muitas vezes foram negadas cadei- 
ras para regencia interina no interior do Estado e aqui na Capital, para 
serem entregues a pessoas completamente incapazes, mas possuidoras 
de boas recomendacoes politicas. Os resultados do concurs© de ingres- 
so ao magisterio secundario e normal ja publicados, evidenciam de so- 
bejo que, apesar da legislagao deliberadamente organizada para beni- 
ficiar os professores leigos, sem formagao universitaria, os nossos li- 
cenciados tern levado a melhor, classificando-se nos primeiros lugares. 
E se tivessemos tido mais apoio, teriamos tido muito mais licenciados 
a se submeterem a concurso. Estudar na Faculdade de Filosofia, Cien- 
cias e Letras da Universidade de Sao Paulo tern sido um verdadeiro 
sacrificio. Nao importa, apesar de todos os percalcos, a nossa Facul- 
dade acabara vencendo, quer queiram, quer nao, pela massa e pela 
qualidade de seus licenciados regularmente formados nos principios 
universitarios. E' mister apenas que se amiudem os concursos, que os 
transformem no excelente sistema de "agregation" que tao uteis ser- 
vices tern prestado ao ensino secundario e superior em Franca. 

Meus senhores. 

Se resolvido for, como esperamos, o problema da "casa propria" 
para a Faculdade, muitos dos males que aqui apontamos poderao ser 
atenuados, senao sanados definitivamente. 

E, sendo a Historia, como realmente o e, o estudo cientificamente 
organizado das diversas atividades e das diversas criacoes dos homens 
d'antanho, como acentuamos atras, o future historiador que tratar da 
Historia da Faculdade, estudando cientificamente as diversas ativida- 
des e criagoes do Homem de "hoje", certamente concluira que o ano 
de 1949 tera sido um ano crucial, que marcara em tcdos os setores uma 
ascencao mais rapida no sentido do progresso, da pujanga e da vitali- 
dade da nossa Faculdade. 



Encerramento dos Cursos. Relagao dos Diplo- 

mados pela Faculdade de 1939 a 1949. 
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DIPLOMADOS PELA FACULDADE DE 1939 A 1949 (*) 

F I L O S O F I A 

TURMA DE 1939: 

ALMEIDA, Benedicto S tero Dias e 
ARCHERO Junior, Achilles 
BARRETO, An'enor Romano 
CABRAL, Anita dc C. e Marcondes 
CAMPELLO, Jorge Freire 

• PAIVA, Cecilia P. de Castro 
PRADO, Decio de Almeida 
SILVEIRA, Z nith Mendes da 
ROCHA, Gilda de Moraes 
SOUS A, Cicero Christiano de 
TELLES, Luiz Xavier 
YAZIGI Neto, Abrahao 

TURMA DE 1940: 

ANDRADE, Joao Cunha 
ARRUDA, Maria do Carmo 
COSTA, Luella Leonel 
PENH A, Joao Baptista Damasco 
ORTIZ, Nair 
ROCHA, Gilda de Moraes 
SOUSA, Cicero Christiano de 

8 - XIDIEH, Oswaldo Elias 

TURMA DE 1941: 

1 - ABREU, Cecilia de 
ALOISI, Irene 
BONILHA, Jose Fernando Martins 
CABRAL, Danton Castilho 
CAMARGO, Jose Francisco de 
COELHO, Ruy Galvao de Andrada 
COUTINHO, Silas G deao 
FERRER, Manoel Ccbrian 
LIMA, Geraldo Pereira 
LOBO Neto, Roberto J. Haddock 
LOPES, Paulo Fernando 
MARTIRANI, Stella Anita 
PENHA, Joao Baptista Damasco 
PINTO, Jose de Barros 
RANGE L, Wellman Galvao de 
Franca 
ROQUE, Maria Dulce 
SCH A DEN, Egon 
TOLEDO, Olga Franco de 

1 - 
o _ 

3 — 
4 - 
5 — 
6 - 
7 — 
8 - 
9 - 

10 - 
11 - 
12 - 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
is 
14 
15 

16 
17 
18 

2 _ 
o O — 
4 - 
5 — 

1 - 
o _ 
3 - 

1 - 

2 _ 
o O — 
4 - 
5 — 
6 - 

9 - 

DUVA, Maria Apparecida 
FERRARI, Norma ELcta 
LOJ ES, Cid 
MOREIRA, Gladys Abrantes 
STERMAN, Manoel 

TURMA DE 1943: 

CARV ALHO, Laerte Ramos de 
FERRARI, Norma Electa 
GAYOTTO, Adelaide Maria 
LOPES, Cid 
STERMAN, Manoel 

TURMA DE 1944: 

BAZARIAN, Jacob Sagh 
BUCCO Ne'o, Miguel 
COMES, Paulo Emilio de Salles 

TURMA DE 1945: 

BARONI, Rubens 
BAZARIAN, Jacob Sagh 
BUCCO Neto, Miguel 
CURY, Nassib 
LEVY, Reine Ruth 

TURMA DE 1946. 

CURY, Nassib 
LEVY, Reine Ruth 
MARTINI, Antonio 

TURMA DE 1947: 

Gon- 

TURMA DE 1942: 

ANTUNHA, Heladio Cesar 
calves 
CENTRA, Isabel de Ulhoa 
FONSECA, Romulo 
MENDONQA, Paulo Mesquit i 
MORAL, Armando 
NUNES, Trajano 
I 1ZA, Domingos Palmeiro de Toledo 
SCHCTZER, Linneu d Camargo 
VERGUEIRO, Carlos Pere. a dc 
Campos 

TURMA DE 1948; 

CARVALHO, Laerte Ramos de l _ ANTUNHA, 
COELHO, Ruy Galvao de Andrada waives 

Hladio fJosar Gon- 

<*). De acordo com a legisla^ao em vigor, os diplomados pela Faculdade podem receber os 
titulos de bacharel e licenciado e durante alguns anos receberam o de professor se- 
cundario. Isso explica as repcti^oes de nomes que se notam em turmas sucessivas. 
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2 - BARROS, Roque Spencer Maciel de 
3 — CASELLA, Zelinda 
4 _ FONSECA, Romulo 
5 _ JUNQUEIRA Filho, Agninaldo de 

Mello 
B — LIXIA, Maria Jose Abbade Au ' 
7 — MACHADO, Carmen Villas-Boas 
8 — MARCHI, Herminia Scaraii 
9 - MESQUITA Neto, Julio de 

10 — MIZUKI, Joao 
H — MORAL, Armando 
12 - NUNES, Trajano 
13 - PACHECO, Jose da Silva 
14 _ ROGANO, Orlando Severino 
15 - SANTOS, Hebe Penteido 
13 - SCHONFELDER, Edgard 
17 - VOINOFF, Nathalia 

TURMA DE 1949: 

1 — ALVES, Evaldo 
2 — BARROS, Roque Spencer Maciel 
3 _ JUNQUEIRA Filho, Aguinaldj 

Mello 
4 — MARCHI, Herminia Scarati 
5 - MIZUKI, Joao 
6 _ NOVINSKI, Anita Waingort 
7 — P1NHO, Clemente Segundo 
8 — ROGANO, Orlando Severino 
9 — SANTOS, Hebe Penteado 

10 - SCHONFELDER, Edgard 

MATE MATICA 

TURMA DE 1939: 

1 - ABDELHAY, Jose 
2 — CASTRUCCI, Benedicto 
3 - MESQUITA, Zillah Barreto de 

TURMA DE 1940: 

1 — CORREA, Celia Alvares 
2 - MAURER, Willie Alfredo 
3 - SOUZA Filho, Arlhur de 
4 — ZION, Hermann 

TURMA DE 1941: 

1 — CASTANHO, Joao Baptis'a 
2 — FARAH, Edison 
3 — MELLO, Alberto de 
4 — MELLO, Benedicto Martins de 
5 — SANGIORGI, Oswaldo 

TURMA DE 1942: 

1 — BLOH, Abrahao 
2 — CARVALHO, Orlando Arantes de 
3 — FEITOSA, Miguel Oliva 
4 - KLEIN, Paulo 

5 — LEITE, Antonio Guimaraes 
6 — MELLO, Benedicto Martins de 
7 _ NOCUEIRA, Maria Aparecida de- 

Camargo 
8 — LEZZOLO, Antonia 
9 - REGINATO, Jordao 

10 - RODRIGUES, Antonio 
11 - TIETBOHL, Ary Nunes 

TURMA DE 1943: 

1 — DAMATO, Dirce da Silva 
2 - FEITOSA, Miguel Oliva 
3 — MOLINA, Joao Trivino 
4 — MONTEIRO, Luiz Henrique Jacy 
5 — NOGUEIRA, Maria Aparecida de 

Camargo 
6 — PEZZOLO, Antonio 
7 - REGINATO, Jordao 
8 - RODRIGUES, Antonio 

^ 9 — SILVA, Ondina ConceRao 
^10 - SILVA, Wanda 

TURMA DE 1944: 

1 - BAUR, Franz 
2 — CARVALHO, Marina M. Rebougas 

de 
3 - GALANTE, Carlos 
4 — ROCHA, Luiz Mauro 
5 — SAMPAIO, Palmyra Amazonas 
6 — SANTOS, Oswaldo Marcondes dos- 
7 — SILVA, Ondina Conceigao 
8 — SILVA, Eunice Pinho de Castro 
9 - SILVA, Wanda 

10 - VENEZIANI, Oldarico 

TURMA DE 1945: 

1 — CARVALHO, Marina M. Rebougas. 
dc 

2 — FRANCO, Lea de Vasconcellos 
3 — FR1SCH, Rodolpho Arnaldo 
4 — GALANTE, Carlos 
5 - GOMES, Ruth 
6 — GOMIDE, Elza Furtado 
7 - MAITINO, Cybelle 
8 — MORALES, Antonio 
9 — OLIVEIRA, Eneida Leme de 

10 — PIRES, Virgolina Murya 
11 - PISANELLi, Domingos 
12 — RIZZI, Maria Antonietta Belford de 

Mattes 
13 — ROCHA, Luiz Mauro 
14 — SANTOS, Oswaldo Marcondes dos- 
15 — SENNA,, Jose Moreira 
16 — SILVA, Eunice Pinho de Castro 
17 - TAVARES, Arahy Baddini 
18 — TEIXEIRA Junior, Antonio de 

Souza 
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TURMA DE 1946; 

1 - CAMERINI, Hugo 
2 — CAMPOS, Loseny da Rocha 
3 - DAMATO, Dirce da Silva 
4 — LIMA Fllho, Geraldo dos Santos 
5 - MA1TINO, Cybelle 
6 — MORAES, Guiomar Rodrigues d, 
7 — OL1VEIRA, Eneida Leme de 
8 — FIRES, Virgolina Murya 
9 — RESNIK, Esther 

10 — RIZZI, Maria Antonietta Belfort 
Mattos 

11 — TABORDA, Clarisse Salgado 
12 - TAVARES, Arahy Baddini 
13 — TEIXEIRA Jr., Antonio de Souza 

TURMA DE 1947: 

1 — CAMPOS, Loseny da Rocha 
2 - CARVALHO, Zilah Schultz 
3 — LIMA Filho, Geraldo dos Santos 
4 - RESNIK, Esther 
5 — SIQUEIRA N.to, Martha Lima de 

TURMA DE 1948: 

1 — BOTELHO, Junia Borges 
2 — CARVALHO, Antonio de Assiz 
3 - CARVALHO, Zilah SchuPz 
4 — CASTELLANI, Olga Young 
5 - FRANCA, Marina 
6 — GONgALVES, Berenice Correa 
7 - GORSKI, Nevil 
8 - HONIG, Chaim Samuel 
9 - OLIVE1RA, Maria Alves Barcelos 

de 
JO - RITTER, Orlando Rubem 

TURMA DE 1949: 

1 — HONIG, Chaim Samuel 
2 — PISANELLI, Domingos 
3 - lORTO, Maria lose^ 
4 - RAWTTSCHER, Georg Heinrich 

Ludwig 
5 — REGO, Germane Braga 

F I S I C A 

TURMA DE 1939: 

1 - BITTENCOURT, Paulo Taques 
2 — CAMPOS, Moacyr Santos de 
S - CASTRUCCI, Benedicto 
4 - MESQUITA, Zillah Barretto de 
5 — POMPEIA, Paulus Aldus 

TURMA DE 1940: 

1 - ANDRADE, Joao Velloso 

de ' - 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

CRUZ, Lauro Mont iro da 
SABOYA, Jose Astrogildo Ribeiro 

TURMA DE 1941: 

ALVES, Maria H. Gomes Rodrigues 
GOMES, Maria Izabel Fagundes 
GUIMARAES, Mario Abes 
LAURINDO, Oswaldo 
MESQUITA, Zillah Barreto de 
OLIVEIRA, Roberto Xavier de 
ROUBAUD, Paulo 
SILVA, Walter Cristalino Toledo 
OLIVEIRA, Roberto Xavier 
ROUBAUD, Paulo 
SILVA, Walter Cristalino Toledo 

TURMA DE 1942: 

ASHAUER, Sonja 
RAWITSCHER, Georg Heinrich 
Ludwig 
ROUBAUD, Paulo 
SCHUTZER, Walter de Camargo 

TURMA DE 1943: 

ASHAUER, Sonja 
LATTES, Cesare Mansueto Giulio 

TURMA DE 1944; 

GOMIDE, Elza Furtado 
SALA. Oscar 
SCHUTZER, Walter de Camargo 

TURMA DE 1945: 

FRISCH, Rodolpho Arnaldo 
NEPOMUCENO, Paulo Xavier 
PIERONT, Romulo Ribeiro 
SAMPAIO, Palmyra Amazonas 
TOLEDO, Paulo Saraiva de 

TURMA DE 1946: 

CAMERINI, Hugo 
FERREIRA, Paulo Leal 
WATANABE, Shigueo 

TURMA DE 1947: 

SCHWACHHEIM, Georges 
WATAGHIN, Andre Carlos Jorge 
WATANABE, Shigueo 

TURMA DE 1948: 

GONQALVES, Berenice Correa 
HONIG, Chaim Samuel 
SALA. Oswaldo 
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TURMA DE 1949: 

CASTELLANI, Olga Young 
CEBRIAN, Amalia Ferrer 
HON1G, Chaim Samuel 
RAWITSCHER, Georg Heinrich 
Ludwig 
REGO, Germano Braga 

i 
o 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Q U I M I C A 

TURMA DE 1939: 

BERTI, Francisco Antonio 
CAMPOS, H rcules Vieira de 
MARIUTTI, Domingos 
MAZZEI, Francisco Mattos 
MELLO, Jose Alves de 
PREGNOLATTO, Hugo 

TURMA DE 1940: i 

BOTELHO, Renato Cabral ^ 
CASPARI, Frederico Luiz 
FREITAS Filho, Paulo A. de Al- | 
meida , 
GUTIERREZ, Heitor 5 
KERTZER, Rosa . i 
LERNER, Leonidas 
ROTHSCHILD, Walter 
SILN'Aj Celio Doraldo 
VIEGAS, Olga de Campos 
WALTZBERG, Salomon 
WOHLERS, Maria Elisa 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

9 _ 

TURMA DE 1941: 

ANDRADE, Sylvia de Oliveira 
ANGULO, Iris 
FAIGUENBOIM, Simao 1 
FIKER, Leao 2 
GLASSER, Maria Carmelita 3 
JAROSLAVSKY, Salomao 4 
LACERDA, Lucy Bruck 5 
MARCHETTI, Francisca fj 
NAZARIO, Germinio 7 
NUNES Filho, Gualter g 
PA VAN, Lauro 9 
PREGNOLATTO, Waldomiro 10 
SPIGUEL, Efraim Alfredo n 
TAVARES, Yolanda 12 
WLADISLAW, Blanka 13 

14 
TURMA DE 1942: 15 

16 
AISIC, Salamita 17 
AMARAL, Luciano Francisco Pa-18 
checo do 19 

CAMARGO, Paulo Ftrreira 
CAMPOS, Marcello de Moura 
COSTANTINI, Roberto 
DIRICKSON, Thomaz Henrique 
GHERARDI, Irene Giordano 
KOGAN, Rosa 
LEVY, Alfredo 
MARCHETTI, Francisca 
MORS, Walter Baptist 
PERRIER, Madeleine 
IONTES, Jose Mauro 
ROTHSCHILD, Hanna Augusta 
SAFFIOTI, Waldemar 
SANT'ANNA, Eline Michelet 
SCHECHTMANN, Fanny 
SCHVARTZAID, Bertha 
SCHOTT, Hans 

TURMA DE 1943: 

AGOSTI, Geraldo 
BRUNO, Antonia 
BURATTI, Ernando 
CILENTO, Jose 
GIESBRECHT, Ernes'o 
GIULIANI, Giovanni 
KAGAN, Anatole 
LEVY, Alfredo 
LOEWENSTEIN, Walter 
MANGE, Gitla de Carvalho 
MANTCHOUK, Jorge 
PEREGO, Carlos 
PERRIER, Madeleine 
PONTES, Jose Mauro 

TURMA DE 1944: 

ANDREATINI, Mario 
AMARAL, Helena Estanislau do 
AQUINO, Rubens Teixeira de - 
BUENO, Anna Galvao 
CAMARGO, Paulo Ferreira 
CANCELLA, Jose Francisco 
CARVALHO, Geraldo Camargo de 
GIESBRECHT, Astrea Mennucci 
KUCZYNSKY, Simon 
LOEWENSTEIN, Walter 
NAZARETH, Elza de Oliveira 
PETRI, Milton Gustavo 
SANT'AGOSTINHO, Lilia Rosario 
SCHENKMAN, Regina 
SILVA, Darcy Machado 
SILVA, Ney Galvao da 
TEIXEIRA, Cecy Mtllo 
TEPERMAN, Mindel 
WENDEL, Lucy Sayao 
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1 - 
2 _ 
3 - 
4 - 
5 — 

6 - 
7 — 
8 - 
9 - 

10 - 
11 - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
17 - 
18 - 
19 - 
20 - 
21 - 
22 — 
23 - 
24 - 
25 — 
26 - 

1 
2 
S 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

TURMA I)E 1945: 

ALMEIDA, Aldo Duarte de 
AZEVEDO, Dulce Scares d' 
BARROSO, Maria Stella 
CAMPOS, Marcello de Moura 
CANDIDO, Antonio Manoel da 
Silva 
CARDIA, Antonio Alberto 
CORREIA, Edwane F. de Franga 
FERRI, Rubens Guimaraes 
FORNASARO, Eloy 
FRIED, Rainer 
LERNER, Walter 
MANGE, Gitla de Carvalho 
MUCHER, Iska 
NOGUEIRA, Celso Flemy 
OLIVEIRA, Maria de Lourdes Vaz 
PADRON, Consuelo 
PINTO, Maria de Lourdes Pimentel 
RABINOWICZ, Debora 
REZENDE, Marina Scares 
ROBBA, Eduardo 
SANT'AGOSTINHO, Lilia Rosario 
SANTOS, Jose Imbassahy da Silva 
SILVA, Ana 
SILVA, Celia Machado 
TEPERMAN, Mindel 
ZNAIDE, Samuel 

TURMA de 1946: 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 

ALIBERTI, Lydia 
BARROSO, Maria Stella 
LANCMAN, Motula 
LERNER, Walter 
OLIVEIRA, Maria de Lourdes Vaz 7 — 
PADRON, Consuelo 
REZENDE, Marina Scares 
SAFFIOTI Waldemar 
SILVA, Celia Machado 

13 - ORSATTI, Florinda 
14 - PIMENTEI, Cicero de Barros 
15 - PINHEIRO, Luiz de Souza 
16 - RABINOWICZ, Debora 
17 — RAHN, Erwin Paul Giinther 
18 - ROTHSCHILD, Adolpho Max 
19 - SEBASTIANY, Aloysio Taaffe 

TURMA DE 1948: 

1 - BOVINO, Aldo 
2 — CESAR, Hemiogenas O. de Jesus 
3 — CIOLA, Remolo 
4 — GARBOGGINI, Tharcisio do Ama- 

ral 
5 — GIORA, Aurora Catharina 
6 - MAMMANA, Maria 
7 - MATTOS, Leda Ulson 
8 — MELLO, Ary Ferraz de 
9 - OLIVEIRA, Marilda Mdrclles de 

10 — OLIVEIRA, Ruth Leme de 
11 - PERRACINI, Aldo 
12 — PINHEIRO, Luiz de Souza 
13 - SALOMAO, Olga 
14 — SANTOCHI, Adriano Abilio 
15 — VILLAC^A, Celia Capellini 
16 — YAZAKI, Maria dc Lourdes Lima 

TURMA DE 1949: 

1 ~ AMARAL, Lhciano Francisco Pa- 
checo 
ANGELIS, Rebeca Carlota de 
BRANDI, Catharina Maria Wilma 
CECCHINI, Renato Gio\ anni 
CESAR, Hemiogenas O. de Jesus 
GHERARDI, Irene Giordano 
KUCZYNSKA, Myriam 
MATTOS, Leda Ulson 
PICARELLI, Zuleika Pentone 
PITOMBO, Luiz R. de Moraes 
VIANNA, Regina Carrao 
YAZAKI, Maria de Lourdes Lima 

8 
9 

10 
11 
12 

TURMA DE 1947: 

ROBBIO, Paulo Anna 
BOVINO, Aldo 
BUTRICO, Armando 
CARVALHO, Geraldo Camargo de 
CECCHINI, Marco Antonio Gu- 
glielmo 
FALZONI, Jandyr Guilherme Joao 
GIESBREGHT, Guilherme 
HUNOLD, Addaide Bertha Wal- 
kyria 
MAMMANA, Maria 
MELLO, Arv Ferraz de 
MUCHER, Iska 
OLIVEIRA, Mvriam Lacerda V. de 

HISTORIA NATURAL 

TURMA DE 1939: 

— CAMPOS, Jofio Ernesto de Souza 
— FERRI, Mario Guimaraes 
— MENDES, Erasmo Garcia 

TURMA DE 1940; 

— ANDERAOS, Annibal 
— BARROS, Wilma de Toledo 
— BORGES, Helio de Omellas 
— CAMARGO, William Gerson Ro- 

lim de 
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5 — FERRI, Mario Guimaraes 
6 - FRANCO, Rui Ribeiro 
7 — GRISI, Decio 
8 — GUIMARAES, Maria Stella Castro 
9 — MENDES Josue Camargo 

10 — MORRETES, Bertha Lange 
11 — MORRETES, Ruth Lange 
12 — FERE IRA, Lucia M. Ruy Barboza 
13 — SIMI, Adelia Ferri 

TURMA DE 1941: 

1 — BASTOS, Dario de Oliveira 
2 — CORREA, Gilda Alvares 
3 - CORREIA, Diva Diniz 
4 - GRISI, Decio 
5 — MANIERO, Jordao 
6 — MARQUES, Joao Queiroz 
7 — MENDES, Josue de Camargo 
8 — MOREIRA, Maria Helena Matoso 
9 — MORRETES, Bertha Lange de 

10 — MORRETES, Ruth Lange de 
11 — PAVAN, Crodowaldo 
12 - FEREIRA, Lucilla M. Ruy Barboza 

Baptista 
13 - RACHID, Mercedss 
14 — SIMI, Adelia Ferri 
15 — TEIXE1RA, Raquel Mello 
16 — VALENTE, Domingos 

TURMA DE 1942: 

1 — ARAUJO, Heloisa de 
2 — CASTRO, Maria Pereira de 
3 - GEBARA, Rail 
4 — MENDES, Erasmo Garcia 
5 — MENDES, Martha Vannucci 
6 — MORS, Haydee Machado 
7 — NONATO, Edmundo Ferraz 
8 — ULSON, Cecilia Mattos 

TURMA DE 1943: 

1 — ARAUJO, Heloisa de 
2 - BORELLI, Nelly 
3 - GEBARA, Rail 
4 — MENDES, Martha Vannucci 
5 — MOREIRA, Maria Helena Matoso 
6 — MORS, Haydee Machado 
7 — NONATO, Edmundo Ferraz 
8 - TEIXE1RA, Raquel Mello 

TURMA DE 1944: 

1 - BELLUZZO, Dirce 
2 - BORELLI, Nelly 
3 — CUNMA. Antonio Brito da 
4 — GOMIDE, Clotilde Isabel Furtado 
5 — KUNTZ, Leomar Lima 

6 — LARA, Francisco Jeronimo Sales 
7 — LOPEZ, Ana Amelia Ancona 
8 - PAVAN, Ida 

9 — PETRI, Setembrino 
10 - RAWITSCHER, Erika Anna Liiise 
11 — SILVA, Ruth Chagas da 
12 - UNGARETTI, Maria Dolores 
13 - ZUCCARI, Gabriella 

TURMA DE 1945: 

1 - COUTINHO, Jose Moacyr Vianna 
2 — CUNHA, Antonio Brito da 
3 — FRANCO, Antonia Ribeiro 
4 — GOMIDE, Clotilde Isabel Furtado 
5 — JOLY, Aylthon Brandao 
6 — KUNTZ, Leomar Lima 
7 — LARA, Francisco Jeronimo Sales 
8 - PAVAN, Ida 
9 — PEREIRA, Elisa do Nascimento 

10 — PETRECHEN, Maria Aparecida 
11 — PONTES, Maria Apparecida 
12 - RAWITSCHER, Erika Anna Luise 
13 — SILVA, Ruth Chagas da 
14 - SIQUEIRA, Maria 
15 — UNGARETTI, Maria Dolores 
16 - ZUCCARI, Gabriella 

TURMA DE 1946: 

1 - GALEOTTI, Yole 
2 - LEMKE, Gladys 
3 — PEREIRA, Elisa do Nascimento 
4 — PONTES, Maria Apparecida 
5 - SIQUEIRA, Maria 

TURMA DE 1947: 

1 — BJORNBERG, Tagea Kristina Simon 
2 - GALEOTTI, Yole 
3 — CASPAR, Lygia Freire 
4 - GOMES, Odila Palomo 
5 — MARTINS, Alda Torres 
6 — IETRECHEN, Maria Aparecida 
7 — SANTOS, Napoleao Nelson Saiga- 

do dos 

TURMA DE 1948: 

1 — CALEFFI, Maria Neves 
2 — CAMPOS, Maria L. Bitancourt 

Martins 
3 — CASTANHO, Maria do Carmo Pi- 

res 
4 - DIERBERGER, Renata 
5 — GORDINHO, Maria de Lourdes F. 
6 - GRINKRAUT, Chaim Nusyn 
7 - OLIVEIRA, Lais 
8 — SIQUEIRA Neto, Maria Lucia Li- 

ma 
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TURMA DE 1949: 

1 — AMARAL, Sergio Estanislau do 
2 — CAMARGO, Lucia Scares Vieira 

de 
3 — CARVALHO, Anna Maria Vieira 

de 
4 — LEX, Aurea 

GEOGRAFIA E HISTORIA 

TURMA DE 1939: 

1 - ALCANTARA, Ruth 
2 - AZEVEDO, Aroldo Edgard de 
3 - BUC1IHOLZ, Bernardo 
4 - CARVALHO, Maria C. Vicente de 
5 - FAGUNDES, Yvonne 
6 - FEDERICI, Hilton 
7 — FONSECA, Joaquim Alfredo da 
8 - GOMES, Alfredo 
9 - MATTOS, Odilon Nogueira de 

10 - MORAES, Nelly 
11 — OLIVEIRA, Maria Edith Leme de 
12 — RAMOS, Beatriz L. de Carvalho 
13 — RIBEIRO, Maria da Conceigao 
14 - SOUZA, C-cy de 

TURMA DE 1940: 

1 — ARAUJO, Maria Lysia Rebougas de 
2 — BARROS, Maria Apparecida de 

Oliveira 
3 - BERNARDINT, Olga 
4 — BROSCH, Maria Jose Dias 
5 — CAMPOS, Pedro Moacyr 
6 — CARONE, Maxim Tolstoi 
7 — CASTRO, Amelia Americano Fran- 

co Domingues de 
8 - CASTRO, Paulo Pereira de 
9 — CESAR, Mozart 

10 — FRANCA, Kduanio D'Oliveira 
11 - JUNQUEIRA, Lucilia 
12 — MACHADO, Maria Eunice Rebello 
13 — MALAMAN, Antonio de Freitas 
14 — MORGADO, Maria Barros 
15 — MULLER, Nice Lecccq 
16 — PANTOJA, Maria Apparecida 
17 - PASCHOALICK, Romeu 
'8 - PEREIRA, Vera Athayde 
19 — PINTO, Maria Thereza Henriques 
20 — SILVA, Raid de Andrade e 
21 — SOUZA, Cinira Christiano de 
22 — SOUZA, Maria de Lourdes Pereira 
23 — TOLEDO, Lourdes de Andrade 

TURMA DE 1941: 

— ANDRADE, Maria Cecilia Ortiz de 
— ARANHA, Maria Amelia de Cam- 

pos 
— ARAUJO, Dinah Villalva de 
— ARAUJO Filho, Jose Ribciro de 
— BARROS, Maria Apparecida de 

Oliv. ira 
— BERGO, Maria Stella de Abreu 
— BERNARDINI, Olga 
— BRANCO, Luiza Marcelina 
— CESAR, Mozart 
— CINTRA, Maria Alice 
— COSTA, Antonie'a 
— DIAS, Octacilio 
— DRUMOND, Carlos 
— FREITAS, Zulena Ferreira de 
— GOMES, Cecilia 
— GONGALVES, Jose Teixeira 
— GONCALVES, Lucila 
— GUIMARAES, Maria Stella 
— LAVIERI, Maria Aparecida 
— LIMA, Eunice de Oliveira 
— MASELLA, Ophelia 
— MULLER, Nice Lecocq 
— NOVAES, Ruth Daraia 
— PEREIRA, Ignez Fonles 
— PEREIRA, Maria Jose Baptista 
— PEREIRA, Vera Athayde 
— PINTO, Maria Thereza Hpnrioues 
— ROSSI, Bruna 
— SANTOS, Elina de Oliveira 
— SILVA, Jose 
— TAMARO, Adel Nicolo 
— VIEIRA, Maria Aparecida 

TURMA DE 1942: 

— ARAUJO, Dinah Vilalva de 
— BATALHA, Jair Rocha 
— BASTOS, Uacury Ribeiro de Assis 
— CECCONI, Marina Dora 
— FAN A, Tercilia 
— FERREIRA, Athos da Silva 
— LUZ, Nicia Villela 
— MATTOS, Dirceu Lino de 
— PINHO, Maria Luzia Pires do Rio 
— ROSSI, Bruna 
— STEIN, Lais de Camargo 
— ZEMELLA, Mafalda 

TURMA DE 1943: 

— BUFFULIN, Waldemar 
— CECCONI, Marina Dora 
— CONSOLO, Roque 

1 
o 

3 
4 
5 

6 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

1 
2 
3 
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4 — FAVA, Helena 
5 - FAVA, Tercilia 
6 — FEREIRA, Helena F. de Queiroz 
7 — FLESSATI, Maria Luiza 
8 — LUZ, Nicia Villela 
9 — MARTINEZ, Bias Berlanga 

10 — OBERG, Renato Emir 
11 — PANADfiS, Waldemar 
12 — PINHO, Maria Luzia Pires do Rio 
13 - ROSSI, Oswaldo 
14 - SILVA, Wilma da 
15 — SIQUEIRA, Inez Cunha de 
16 — STEIN, Lais de Camargo 
17 — XAVIER, Maria Galdina de Aze- 

vedo 
18 - ZANOTTI, Nelson 
19 - ZEMELLA, Mafalda 

TURMA DE 1944: 

1 — AB'SABER, Aziz Nacib 
2 — AMARAL, Maria Isabel 
3 — AQUINO, Lucia Teixeira de 
4 — CARVALHO, Maria Jose de 
5 - COSTA, Gerson 
6 — CR1STOFARO, Helio Antonio 
7 — DIAS, Manoel Nunes 
8 - FAVA, Helena 
9 - FERREIRA, Athos da Silva 

10 — FERREIRA, Helena F. de Queiroz 
11 - FLESSATTI, Maria Luiza 
12 - CALENDER, Bertha 
13 - HANZE, Latife 

, 14 - MARIGO, Marise Marchione 
15 — OBERG, Renato Emir 
16 — OLIVEIRA, Wanda Matheus d? 
17 — ORIO, Edna Barison 
18 — PENTEADO, Antonio Rocha 
19 - PICCOLO, Eli 
20 - PINHEIRO, Geny da Silva 
21 - RAM IRES, Dalia Novaes 
22 — RAMOS, Norber'o Scares 
23 — SAAD, Evelina Marcella 
24 - SANTOS, Alfr.do Dias dos 
25 - SHAMMASS, Alberto 
26 — SILVA, Antonio C. R. de Andrada 

Machado e 
27 - SILVA, Wilma da 
28 — SIQUEIRA, Inez Cunha de 
29 — VILELA, Lucia Junqueira 
30 - ZANOTTI, Nelscn 

TURMA DE 1945: 

1 — AB'SABER, Aziz Nacib 
2 — ALMEIDA, Antonia Fernanda Fac- 

ca de 
3 — AMARAL, Maria Isabel 
4 - BONOLDI, OcNavio 
5 — CARVALHO, Maria Jose de 
6 — CASTRO, Maria Aparecida de 

7 — CASTRO, Paulo Pereira de 
8 - CESAR, Daphne 
9 - CONSOLO, Roque 

10 — COSTA, Gerson 
11 - CRISTOFARO, Htlio Antonio 
12 — DIAS, Manoel Nunes 
13 — EUSTACHIO, Dirce Guimaraes . 
14 - FINHANE, Dolores 
15 — FRANQA, Maria A. da Fonseca 
16 - GALANDER, Bertha 
17 - GIOSO, Alfredo 
18 - HANZE, Latife 
19 - LACERDA, Ilka Bruck 
20 — LEGASPE, Ignez Moraes 
21 — MACEDO, Cecilia Rodrigues 
22 - MARQAL, Haydee 
23 — MARIGO, Marise Marchione 
24 - MERICHI, Elda 
25 — MOTA, Deusda Magalhaes 
26 — OLIVEIRA, Wanda Matheus de 
27 — ORIO, Edna Barison 
28 — PENTEADO, Antonio Rocha 
29 — PEREIRA, Ely Goulart 
30 - PICCOLO, Eli 
31 - PIMENTEL, Eloisa Rolim 
32 — PINHEIRO, C ny da Silva 
33 — RAMOS, Wolny Carvalbo 
34 — RAMIRES, DalHa Novaes 
35 — RIBI, Graciette 
36 — SAAD, Evelina Marcella 
37 — SANTOS, Alfredo Dias dos 
38 - SHAMMASS, Alberto 
39 — SILVA, An'onio C. R. d? Andrada 

Machado e 
40 — SOARES, Maria Jose Santos 
41 - STEMPNIEWSKI, Renato 
42 - TOURINHO, Wanda da Silva 
43 — \\ ERNER, Wally Carmen Franco 

TURMA DE 1946: 

1 — ALMEIDA, Antonia Fernanda Pac- 
ca de 

2 - BONOLDI, Octavio 
3 — CESAR. Daphne 
4 — 1 RANQA, Maria H. da Fonseca 
5 - GATTAS, Lili 
6 — GODOY, Daisy Lac rda de 
' — MACEDO, Cecilia Rodrigues 
8 — MOTA, Deusda Magalhaes 
9 - PADILHA, Paulo 

10 — PEREIRA, Ely Goulart 
11 — PIMENTEL, Eloisa Rolim 
12 — RAMOS, Wolny Carvalbo 
13 - SANTIAGO, Olga 
14 - TOURINHO, Wanda da Silva 
15 — WERNER, Wally Carmen Franco 
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TURMA DE 1947: 

1 - ABRAHAO, Martha 
2 — ALVES, Elisa 
3 — AQUINO, Zoheth de 
4 — CASTRO, Maria Aparecida d, 
5 - COCCARO, Celia 
6 - GIAQUINTO, Ariosto 
7 - GUIMARAES, Lucy Lima 
8 — JOYCE, Maria de Lourdes 
9 - LEONARDI, Irma 

10 - MARCHETTI, Alfredo 
11 - MESQUITA, Eunice 
12 — OLIVEIRA, Nair Betti de 
13 - PETRONE, Pasquale 
14 — RAMOS, Horacina 
15 - RANGEL, Jovira 
16 - RUFINO, Julieta 
17 — SAFADY, Jamil Selim 
18 - SELLAN, Nirce 
19 - SPICACCI, Victoria Leda 
20 - VALENTINI, Yara 

TURMA DE 1948: 

1 — CELLI, Ner ide Therezinha 
2 — CUNHA, Pedro Ferreira da 
3 — ESTEVES, Lourdes Guimaraes 
4 — ROCHA, Hoolt Gibson de Freitas 
5 — SILVA, Margarida Amyr 
6 — TADEI, Maria Antonieta 

TURMA DE 1949: 

1 — COSTA Junior, Miguel 
2 — GARCIA, Emanoel Scares Veiga 
3 - LACERDA, Ilka Bruck 
4 — LEITE, Maria 11 lena Pereira 
5 - MARIANO, Oswaldo 
6 — VIDAL, Maria do Carmo 

C IE N CIAS SOCIAIS 
TURMA DE 1939: 

1 — CABRAL, Annita de C. e Mar- 
ccndes 

2 - MARCONDES, Jose V. de Freitas 
3 — PAIVA, Cecilia P. de Castro 
4 — PAIVA, Yolanda A. Cunha de 
5 — PRADO, Decio de Almeida 
6 - RODRIGUES, Silvio 
7 — SILVEIRA, Zenith Mendes da 

TURMA DE 1940: 

1 — ALMEIDA, Benedicto Sotero Dias 
de 

2 — ANDRADE, Joao Cunha 
3 — ARRUDA, Maria do Carmo 
4 — BUCK, Dirceu 
5 - HERMANN, Lucilla 
6 - ORTIZ, Nair 

TURMA DE 1941: 

1 — BONILHA, Jose Fernando Martins 
2 — BRANDAO, Gcraldo I. de S. Pla- 

cido 
3 — CAMARGO, Jose Francisco de 
4 - COUTINHO, Silas Gedeao 
5 — FAVA, Lindo 
6 — FERRER, Manoel Cebrian 
7 - FINEBERG, Dorothy 
8 — UNTO, Jose de Barros 
9 - RADESCA, Edgard 

10 — SERRA, David Fonseca 
11 — SOUZA, Antonio C. de Mello e 
12 — SOUZA, Roberto Pinto de 
13 — VIEIRA, Dorival Teixeira 

TURMA DE 1942: 

1 — ARRUDA, Democrito Cavalcantl 
2 — ARRUDA, Lucia Mazzei 
3 — AYROSA, Eduardo Marques da 

Silva 
4 — BARROS, Maria S. Eli zer de 
5 — COELHO, Ruy Galvao de Andrada 
6 — FERES, Nagib Lima 
7 - MICHALANY, Douglas 
8 — MORAES, Sarah Escorel de 
9 — MORI, Waikiria Siqueira 

10 — NOGUEIRA, Yvette Carnciro 
11 — OLIVEIRA, Nyza Yvonette de 
12 - PEREIRA, Wlademir 
13 — SILVA, Helio Schlittler 
14 - TEIXEIRA, Maria Candelaria 
15 — VIOTTI, Frederico P. de Abran- 

ches 

TURMA DE 1943: 

1 — ARRUDA, Lucia Mazzei 
2 — BARROS, B nedito Ferri de 
3 — BARROS, Maria S. Eliezer de 
4 — CHAGAS, Maria de L. Rocha 
5 - FERNANDES, Florestan 
6 - MICHALANY, Douglas 
7 — MORI, Waikiria Siqueira 
8 - OLIVEIRA, Nilza Yvonitte de 
9 — PRETTO, Hermelina Maria 

10 — SILVA, Helio Schlittler 
11 — SOUZA, Celina Christiano de 
15 - VIOTTI, Frederico P. de Abran- 

ches 

TURMA DE 1944: 

1 — BARROS, B nedito Ferri de 
2 - BEIGUELMAM, Paula 
3 - CAMARGO, Lenita Correa 
4 — CHAGAS, Maria de L. Rocha 
5 — CRETELLA, Paulo Sobrinho 
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6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 

1 - 
2 — 
O O — 
4 - 
5 — 
6 - 
7 - 

9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 

9 - 

FERNANDES, Florestan 
KLOVRZA, Francisca 
MONTEIRO, Lila Nogueira 1 
PEREIRA, Maria C. S. de Camar- 2 
go 3 
PRETTO, Hermelina Maria 4 
QUAGLIA, Vicente Celso 5 
RAMOS, Leila Montanari 
SCHUTZER, Yvonne de Camar- 
go 
SETTI, Eva 
SILVA, Eddv de M. P. da Gama e 
SOUZA, Celina Christiano de 
TEIXEIRA, Maria Candelaria 
VIEIRA, Rosa Tedeschi V. Manso 5 

6 
7 
8 
9 

TURMA DE 1945; 

ATZINGEM, Moema Quadros- von 
BEIGUELMAN, Paula L E T R A S 
BUCK, Dirceu 
CAMARGO, Lenita Correa 
CARETTE, Maria L. de A. Freire 
COUTO, Vivaldo Luiz Garcia do 1 — 
FANGANIELLO, Helena 2 - 
KLOVRZA, Francisca 3 — 
MACHADO, Guiomar Guaranha 4 — 
MARCHI, Wilson 5 - 
NOGUEIRA, Yvette Carneiro 6 - 
PEREIRA, Maria C. S. de Camar- 7 — 
go 8 — 

QUAGLIA, Vicente Celso 9 — 
SILVA, Eddy de M. P. da Gama e 
VIEIRA, Rosa Tedeschi V. Manso 
VILLAQA, Maria Jose 

TURMA DE 1948: 

JORGE, Edna Clemente 
MAGALHAES, Lucia Pereira de 
RIBEIRO, Augusta B. de Carvalho 
VEIGA, Regina Hel.na da Graga 
VELLOSO, Cleuza Ferreira 

TURMA DE 1949: 

BRILHANTE, Nida Thome 
CANTONI, Wilson 
FERES, Nabig Lima 
GUEDES, Carmen Sylvia 
PENTEADO, Jose de Arruda 
PINHO, Diva Benevides 
QUEIROZ, Maria I. Pereira de 
RAMOS, Leila Montanari 
TENORIO, Celisa de Ulhoa 

CLASSICAS 

TURMA DE 1939: 

AMORA, Antonio Augusto Soa^es 
BETTARELLO, Italo Bomfim 
IPPOLITO, Ernestina 
LOMBARDI, Adail 
PAULINO N to, Jose 
RIBEIRO, Mercedes Leite 
SALUM, Isaac Nicolau 
SILVA, Jose Moura Leopoldo 
TURELLI, Philomena 

TURMA DE 1940: 

TURMA DE 1946: 

CARETTE, Maria L. d A. Freire 
FANGANIELLO, Helena 
MACHADO, Guiomar Guaranha 
MARCHI, Wilson 
VTLLAQA, Maria Jose 

TURMA DE 1947: 

BECKER, Salomao 
BICHELS, Helio Oswaldo 
CRUZ, Lelicia Sampaio 
DI DIO, Dulce Carmen Philomena 
FERRAUTO, Anna Lorelay 
LEITE, Miriam L. Moreira 
MASCARENHAS, Ireneu Grick 
RIBEIRO, Augusta B. de Carva- 
lho 
WENDEL, Zilah Altair Sayao 

1 — AMARAL, Maria Jose Dantas do 
2 — ARAUJO, Sarah Saboya de 
3 — COIMBRA, Aluisio de Faria 
4 - IPPOLITO, Ernestina 
5 — LOURES, Neusa Ribeiro 
6 — MAURER Junior, T. Henrique 
7 — 1INA, Celestino Correia 
8 — REZENDE, Maria. P. de Vascon- 

cellos 
9 — RIBEIRO, Mercedes Leite 

10 - ROVNER, Moyses 

TURMA DE 1941: 

1 - ALIANDRO, Higino 
2 — BAPTISTA Junior, Eurico Dias 
3 — BRAGA, Luci de Mello 
4 — CHEDICK, Janette Miguel 
5 — CRETELLA Junior, Jose 
6 — FAGNANI, Virginia 
7 — FERRAZ, Benedicta de Araujo 
8 — FERRAZ, Giselda Stella Morelli 
9 — FERREIRA, Herti Hoepner 

10 — FREITAS, Manoel Luciano 



11 — CONCALVES, Maria R. Mendes 
12 - GUIMARAES, Luzia 
13 — JORGE, Filippe 
14 - LOURENgO, Jose 
15 - MACEDO, Maria Pia Bri'o 
16 — MELCHERT, Maria Luiza Proost 
17 — PAIVA, Dulce de Faria 
18 — PERE1RA, Maria de Lourdes 
19 — PINHO, Clemente Segundo 
20 - RIREIRO, Plinio 
21 — SALUM, Isaac Nicolau 
22 — SCHONMANN, Leonore Hanna 
23 — SEIXAS, Teresa Alves de 
24 - SOARES, Yvonne Galvao 
25 - TUCUNDUVA, Maria S. C. de 

Mello 
26 — VIDAL, Geraldo de Almeida 
27 — VITA, Dante Alighieri 
28 - WEY. Walter 

TURMA DE 1942: 

1 — AM ADO, Maria do Carmo 
2 — BRITO, Jacintho Elias Rocha 
3 — CAIUBY, Caio Eduardo Brandao 
4 ^ CARVALHO. Maria E. Camargo 
5 — CHALUPPE Filho, Antcnio 
6 — COSTA, Hildegarda Fontoura 
7 — CREADO, Maria Guimaraes 
8 — CUNHA. Elza Motta da 
9 - DANTAS. Izabel 

10 — DOLES, Deolinda Fratini 
11 — FERRAZ, lulieta de Figneiredo 
12 - GOLFARB, Mathilde 
13 — HAWRYSZ, Waldomiro Constanti- 

no 
14 - HENRIQUE, Mercedes 
15 — IZAR, Louriz 
16 — LAMBERT, Lucia de Almeida 
17 — MALTA, Ivan Cardoso 
18 — MORAES, Maria Lucia Lima 
19 - PEDROSO, Maria Alves 
20 — REALE, Gilda Maria 
21 — REID, Helena Arluzia 
22 — SODERO, Francisco Carlos 

TURMA DE 1943; 

1 — AM ADO, Maria do Garmo 
2 — BRITO, Jacintho Elias Rocha 
3 — CAIUBY, Caio Eduardo Brandao 
4 — CAMARGO, Daisy Santos Cruz 
5 — CARDOSO, Candida de Itapema 
6 — CARVALHO, Maria E. Camargo 
7 - CASTELO, Jose Ad raldo 
8 - COSTA, Aida 
9 — COSTA, Elisa Jorg 

10 — COSTA, Hildegarda Fontoura 
11 — CREADO, Maria Guimaraes 

— CUNHA, Elza Motta da 
— DANTAS, Izabel 
— DOLES, Deolinda Fratini 
— FERREIRA, Ary Bonchris'iani 
— FERREIRA, Herti Hcepner 
— GILIOLI, Aldo 
— GOLFARB, Mathilde 
— IZAR, Louriz 
— MARTINS, Celia de Paula 
— OLIVEIRA, Nivaldo Candido 
— PINTO, Edith Fimehtel 
— REALE, Gilda Maria 
— ROSA, Araceli De La 
— SANT ANNA, Nilce Michelet 
— TONIOLI, Armando 

TURMA DE 1944: 

— BARROS, Flavia de 
— BUFARAH, Maria Elisa 
— BUONADUCE, Fernando 
— CAMARGO, Daisy Santos Cruz 
— CAMARGO, Doracy 
— CANEVARI, Lelio 
— CARDOSO, Candida de Itapema 
— CASTELO, Jose Aderaldo 
— CESAR, Zina Machado 
— CORREA, Lygia Ah ares 
— COSTA, Aida" 
— COSTA, Alcides Jorge 
— CRESSONI, Rosa Irma 
— FERNANDES, Antonio Alberto 
— FERREIRA, Ary Bonchristiani 
— HAWRYSZ, W aldomiro Constantino 
— LAMBERT. Lucia d Almeida 
— MARTINS, Celia de Paula 
— MELLI, Elisa Prestes de 
— NOGUEIRA, Lucie de Marmontel 
— OHNO, Fsuva 
— PIANTINO, Mussolina de Araujo 
— PINTO, Edith Pimentel 
— PINTO, Rolando Morel 
— REALE, Elvira Josephina 
— RIBEIRO Filho, Nicolau 
— ROSA, Araceli De La 
— SALEM, Nazira 
— SANT'ANN A, Nilce Michelet 
— SANTOS, C sar Lourengo dos 
— SC^AIRATO, loao 
— STIEGER. Rudolf 
— TONIOLI, Armando 
— TORCIONE, Luciana M. Josephina 

TURMA DE 1945: 

— BARROS, Daisy Tomaz de 
— BARROS, Flavia de 
— CAMARGO, Doracy 
— CANEVARI, Lelio 
— CHALUPPE Filho, Antonio 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

1 
2 
3 
4 
5 
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6 — CORRfiA, Lygia Alvares 
7 — COSTA, Alcides Jor^e 
8 — COSTA, Elisa Jorge 
9 — FERNANDES, Antonio Alberto 

10 — FERRAZ, Julieta de Figueir.do 
11 — LAZZARINI Junior, Jose 
12 - MACEDO, Ruy 
13 — MAIA, Braz Campos 
14 — MELLO, Elisa Presses de 
15 — NAPOLES, Tarcilla Ferraz 
16 — OHNO, Tsuya 
17 — OLIVEIRA, Florianete de 
18 - OLIVEIRA, Florinda d; 
19 — PERREIRA Filho, Floriano 
20 — IIANTINO, Mussolina de Aranjo 
21 — PINTO, Rolando Morel 
22 — PRADO, Maria C. Azevedo 
23 — REALE, Elvira Josephina 
24 — SALEM, Nazira 
25 — SANTOS, Cesar Lourenyo dos 
26 — SIQUEIRA, Ignez Trondi 
27 — SOUZA, Clelia de 
28 — SPINA, Segismundo 
29 — TORCIONE, Laciana M. Jos phi- 

na 
S'O - TORTELLO, Joao 
31 — VIANNA, Adyr Ferraz 

TURMA DE 1946; 

1 — BARROS, Daisy Tomaz de 
2 - CARVALHO, 'Heloisa M. Rebou- 

gas 
3 - FAR AH, Alice 
4 — FRANCINT, Walt r Augusto 
5 - LAZZARINI Junior, Jose 
6 — NAPOLES, Tarcilia Ferraz 
7 — NEVES, Graciema De Domenico 
8 - OLIVEIRA, Florianete de 
9 - OLIVEIRA, Florinda de 

10 - SIQUEIRA, Ignez Trcndi 
11 - SOUZA, Clelia de 
12 — SPINA, Segismundo 
13 - TAVEIRA, Geraldo Alves 
14 - TORTELLO, Joao 
15 - VIANNA, Adyr Ferraz 

TURMA DE 1947; 

1 — BAPTISTA, Lucinda 
2 — CASTILHO, Maria Nair de 
3 — CIELO, Ondina Del 
4 — CORREA, Sergio 
5 — DIAS, Reynaldo 
6 — FRANCINI, Walter Augusto 
7 — LEMOS, Sevigne de Souza 
S - MARTINS, Lygia 
9 — MELLO, Norah Fr itas de 

10 — NARDY, Maria Ahtonieta Pompe 
11 - NASSAR, Roza 
12 — NEVES, Graciema De Domenico 

13 - PARREIRA Filho, Floriano 
14 - ROSSI, Alzira 
15 - SANT'ANNA, Luci Amaral 

TURMA DE 1948: 

1 - CAPUTO, Lais de L. de Almeida 
2 - DUARTE, Zuma de Carvalho 
3 - FIORENTINI, Vando 
4 - PIASON, Albertino 
5 - ROLLEMBERG, Daisy Valle 
6 - SANTOS, Vera H. M. de Souza 
7 - SCHWINDEN, Raul 

TURMA DE 1949: 

1 — APPOLINARIO, Pedro 
2 — CARVALHO, Dilza Almtida 
3 — MELLO, Maria Luiza Homem de 
4 — MIRANDA Junior, Darcy Arruda 

de 
5 — MIRANDA, Eduardo Regos Sa de 
6 — TALLARICO^ Mildred Bruno 
7 - VIEIRA, Paulo 

LETRAS NEOLATINAS 

TURMA DE 1939: 

1 - BETTARELLO, Italo Bonfim 
2 - IPPOLITO, Ermestina 
3 - LOMBARDI, Denise 
4 - PALERMO, Alfredo 
5 — RIBEIRO, Mercedes Leite 
6 — SALUM, Isaac Nicolau 

TURMA DE 1940: 

1 — RIBEIRO, Mercedes Liite 
2 — ROVNER, Moyses 
3 — VASCONCELLOS, Maria P. de 

TURMA DE 1941: 

1 - ALBUQUERQUE, Maria A. Mes- 
quita 

2 - ALENCAR, Ide 
3 - ALIANDRO, Higino 
4 - BANWART, Frida 
5 - CAIXE, Norma 
6 — CAMARGO, Haydee Bueno de 
7 — CAMARGO, Ism ria C. Ferreira de 
8 — COSTA, Cecilia Lobo da 
9 — FERRAZ, Giselda Stella Morelli 

10 — FITTIPALDI, Carmella Rosario 
11 - FONSECA, Joao 
'■2 - HUBBARD, Patience Stroud 
13 — LEITE, Cid de Oliveira 
14 - LOURENQO, Jose 
15 - MAC KNIGHT, Rober a E. 
16 — MORAES, Ivone de T. Leite 
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17 - MOTTA, Maria R. dc Oliveira 
18 — PEHEIRA, Maria de Lourdes 
19 — PINTO, Lucia M. Gomes 
20 - LIZA, Sonia M. Penteado 
21 - PIZZOLI, Irene 
22 - SALUM, Isaac Nicolau 
23 — TANCREDI, Jose D. Antonio 
24 — TARANTO, Margarida J. Rosa 
25 — TEIXEIRA, Orminda Lopes 
26 — VIDAL, Geraldo de Almeida 
27 — VITA, Dante Alighieri 

TURMA DE 1942: 

1 - ALBUQUERQUE, Maria A. Mes- 
quita 

2 - AMBROSIS, Sylvia de 
3 - ANDREUCCI, Amalia 
4 - BANWART, Frida 
5 — CABRAL, Maria A. Reck 
6 — GAMARGO, Edith M. Cintra de 

< — GAMARGO, Haydee Bueno de 
8 — GAMARGO, Ismeria C, Ferreira 
9 — GTOCCHI, Anna Quattro 

10 — GUNHA, Olga Egh de Souza 
11 — FIORONI, Lucia 
12 — EONSECA, Joao 
13 - GIANNATTASIO, Wilda 
14 - HELCER. Mira 
15 — LEME, Suzana Dias 
16 - MAC KNIGHT, Roberta E. 
17 — NOGUEIRA. Decio Mattos 
18 - OH NO. Toyoko 
19 - OLIVEIRA, Maria Hel na M. 
20 — PEIXOTO, Ennio Sandoval 
21 — RASTELLI. Adriana 
22 — TANCREDI, Jose D. Antonio 
23 — TEIXEIRA, Orminda Lopes 

TURMA DE 1943: 

1 - AMBROSIS, Svlvia de 
2 - ANDREUCCI,'Amalia 
3 — ANGERAMI, Maria A. Monago 
4 — ARRUDA, Ruth Monteiro de 
5 - BERRETINI, Celia 
6 - BRUNO, Julieta 
7 — CABRAL, Maria A. Reck 
8 — CAMPOS, Hamilton Oliveira 
9 - CARDOSO, Maria Zilda Prado 

10 - CUNHA, Olga Egh de Souza 
11 - GIANNATTASIO, Wilda 
12 - GUIMARO, Adelina 
13 — LEAO, lacy Lopes de 
14 — LEME, Suzana Dias 
15 - LOE WEN BERG, Werner J. 
16 - MARQUES, Olga Ribeiro 
17 — MONTES, Maria de L. Danso 
18 - NOGUEIRA, Decio Ma'tos 
19 - PEIXOTO, Ennio Sandoval 

20 - PETRELLIS, Maisa 
21 — RASTELLI, Adriana 
22 — SILVA, Yvette Hasselmann da 
23 — SILVA, Zaide Hasselmann da 
24 — TADA, Yoriko 

TURMA DE 1944: 

1 - ANGERAMI, Maria A. Monago 
2 - ARRUDA, Ruth Monteiro de 
3 — BARBOSA, Luiz de Moura 
4 - BARCELLOS, Maria Stella 
5 - BERRETINI, Celia 
6 — CAMPOS, Hamilton Oliveira 
7 — CARAM, Guiomar 
8 — CARDOSO, Maria Zilda Prado 
9 — CASSANHA, Leonette Barbuy 

10 — CASELLA, Marina Julia ^ 
11 — CECCONI, Maria Viviana 
12 - CIROTA, Carmella 
13 — COSI, Dinorah Elavia 
14 - ELLIS, Myriam 
15 - GUIMARO, Adelina 
16 — JABUR, Igntz 
17 — KUHLMANN, Margarida 
18 — LEAO, lacy Lopes de 
19 — LEME, Eunice Prado 
20 — MACEDO, Maria A. Nogueira 
21 - MARCHETTI, Julia 
22 - MARQUES, Olga Ribeiro 
23 - MENEZES, Moyselina B. de 
24 — MONTES, Maria de L. Danso 

cle25 — OLIVEIRA, Aracy Camargo de 
26 — OLIVEIRA, Maria Helena M. de 
27 - PALERMO, Elza 
28 - PEREIRA, Nelly Burgos 
29 - PETRELLIS, Maisa 
30 — PHILIFSON, Jurn Jacob 
31 — PINTO, Maria Jose 
32 — SILVA, Zaide Hasselmann da 
33' — SOUSA, May Nunes de 
34 — TADA Yoriko 

TURMA DE 1945: 

1 - ACCORSI, Elza 
2 - BARCELLOS, Maria Stella 
3 - CAPASSO, Clotild Wanda 
4 — CARAM, Guiomar 
5 — CARVALHO, Diva Camargo de 
6 — CASELLA, Mariana Julia 
7 — CECCONI, Maria Viviana 
8 - CIROTA, Carmella 
9 - CORDIOLI, Isaura 

10 - COSENZA, Olivia 
11 - COSI, Dinorah Elavia 
12 — EONSECA, Leonor Paiva da 
13 — FOZ, Dirce Alvarenga 
14 - GORI, Anna 
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15 - JABUR, Ignez 
16 — KAHN, Marlyse Madeleine 
17 — KUHLMANN, Margarida 
18 - LALONI, Yole 
19 — LEME, Eunice Prado 
20 - MARCHETTI, Julia 
21 — MENEZES, Almeirinda R. M. de 
22 — MOURA, Maria C. A. Cursino de 
23 - MUNHOZ, Esmeralda 
24 - PALERMO, Elza 
25 - PEREIRA, Nelly Burgos 
26 — PINTO, Maria Jose 
27 — RAMOS, Carmen Peres 
28 — SAAD, Mercedes 
29 - SOUSA, Mav Nunes de 
30 - TONETTI, Vera 

TURMA DE 1946: 

1 - ACCORSI, Elza 
2 - BERNARDI, Flora 
3 — CAPASSO, Clotilde Wanda 
4 — COSENZA, Olivia 
5 — DIX, Helena de Carvalho 
6 — FONSECA, Leonor Paiva da 
7 — FOZ, Dirce Alvarenga 
8 — GOMES, Dinah Spinola 
9 — GORI, Anna 

10 — KAHN, Marlyse Madeleine 
11 - LALONI, Yole 
12 - MENEZES, Almerinda R. M. de 
13 — MOURA, Maria C. A. Cursino de 
14 — MUNHOZ, Esmeralda 
15 — PAULA, Apparecida Ribeiro de 
16 — RAMOS, Carmen Feres 
17 - TONETTI, Vera 
18 — TRIVINHO, Francisco Daniel 

TURMA DE 1947: 

/I — BERNARDI, Flora 
2 — CAGELLI, Josephina 
3 — CAMAS, Luzia Zapata 
4 — DELPECH, Ivana M. Trussardi 
5 — FEDERICO, Licia 
6 - FUSER, Liede 
7 — GOMES, Dinah Spinola 
8 — GRILLI, Helena Maria 

. 9 — LAXE, Lais Cortines 
10 - LAURITO, Ilka Brunilda Gallo 
11 - MANTOVANINT, Wilma 
12 - MARETTI, Vilma 
13 — MIRAGLIA, Ermelinda 
14 - MOURA, Clarise de 
15 — MOURA, Lucy Ribeiro de 
16 — PEREIRA, Maria C. de L. Nunes 
17 — PICCHI, Zelinda A. Maria 
18 - SALINAS, Luzia 
19 — SANT'ANNA, Carmen Michelet 

20 — SIMONE, Celia Virginia de 
21 — VEL'OSO, Tereza de Oliveira 

TURMA DE 1948: 

1 - ANAWATE, Norman 
2 — CASSANHA, Leonette Barbuy 
3 — COSTA, Leda Gaya 
4 - MOURA, Clarise de 
5 - NOGUEIRA, Neyde Povoa 
6 — PAULA, Apparecida Ribeiro de 
7 — SIQUEIRA, Maria V. Lombard! 

TURMA DE 1949: 

1 - ALBERTINI, Helena 
2 — AMORIM, Consuelo Banducci de 
3 - ANAWATE, Norman 
4 - ANTONACCI, Maria Laetitia 
5 - BELMONTE, Euridice 
6 — BRAGA, Maria Luiza Tross 
7 — COSTA, Dora Ignez Anna 
8 - FREITAS, Norma de 
9 - MAGNOLI, Lydia 

10 - MAIA, Alza 
11 — MAROTE, Joao Theodoro D'Olim 
12 - MINGUINI, Maria Odette 
13 — MORAES, Edith Rodrigues de 
14 - NOVAZZI Junior, Jose 
15 — SANTOS, Alzira dos 
16 — SILVA, Nilza Coelho da 
17 — TUNDISI, Carmine Biagio 
18 — V1ANNA, Celina Corga 
19 - ZUIANI, Candida 

LETRAS ANGLO-GERMANICAS 

TURMA DE 1941: 

1 — SGHONMANN, Leonore Hanna 

TURMA DE 1942: 

1 — ALBUQUERQUE, Joao Ferreiia 
de 

2 — KAIRALLA, Waldomiro 
3 - KULLNIG, Elza 

• 4 — LAGE, Cecilia 

TURMA DE 1943: 

1 — COGAN, Frimcisca 
2 — KAIRALLA, Waldomiro 
3 - KULLNIG, Elza 
4 - OLIVEIRA, Beatriz de 
5 - PIEDADE, Niobe 
6 — RIBEIRO, Maria H. de Barros 
7 - ZAMBIANCHI, Gladys 



181 — 

TURMA DE 1944: 

1 - BAMBINI, Norma 
2 - BARROS, Lilia de 
3 — CAMPOS, Leda Machado de 
4 - CANTO, Yolanda de Ulhoa 
5 — COGAN, Francisca 
6 - COIFMAN, Malca 
7 - CUNHA, Maria de C. W. Vieira 

da 
8 — FAVERO, Percy Ferraz 
9 — FERRAZ, Silvia Barbosa 

10 - GALVAO, Sylvia 
11 - LEGASPE, Carmen 
12 - MARTINS, Nise Correa 
13 - OLIVEIRA, Beatriz de 
14 — PAULA, Camilo Marqu s 
15 - PEIXOTO, Maria Jose 
16 — PERES, Maria H. Figueiredo 
17 - PIEDADE, Niobe 
18 - PIMENTEL, Maria I. S. C. Sacra- 

mento 
19 - PINTO, Gilda Cesar 
20 — RIBEIRO, Maria H. de Barros 
21 — ROSSI, Maria Ophelia 
22 - SAMPAIO, Vera P. A. Ferraz 
23 — SCALA, Serena 
24 — VAL, Nilce Borges do 
25 - ZAMBIANCHI, Gladys 

TURMA DE 1945: 

3 — CARVALHO, Adazir Almeida 
4 — CARVALHO, Izab-1 Barros de 
5 — FELINTO, Celia Brando 
6 — GOMES, Helena Lourengo 
7 - MACUCO, Maria A. Salles 
8 - MOREIRA, Maria F. da Roc ha 
9 - NOGUEIRA, Priscilla Kerr 

10 — PAULA, Camilo Marques 
11 — REIS, Clest nes dos 
12 - SALES, Celia M. Saboya 
13 — SALLES, Maria Lvgia 
14 - SOUZA, Mvriam D. Villela de 
15 - VIEIRA, Stella 

TURMA DE 1947: 

1 - ANDRADE, Judith F. de 
2 - BARBOSA, Onedia C. de Carvalho 
3 - CERQUEIRA, Leda Leite 
4 — CRUZ, Edna Chagas 
5 - FRANCA, Leda 
6 - HEINRICH, Sonia Orietta 
7 - MONTESANTI,Lilia 
8 - NOGUEIRA, Branca Cesar 
9 — NOGUEIRA, Priscilla Kerr 

10 — REIS, Clestenes dos 
11 — SALES, Celia M. Sabova 
12 - SCHECHTER, Geny Chansky 
13 — SOUZA, Celia Luiz de 
14 - YARED, lolanda 

1 
o 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22. 

BAMBINI, Norma 
BARROS, Lilia de 
CARVALHO, Adazir Almeida 
CARVALHO, Izabel Barros de 
COIFMAN, Malca 
FAVERO, Percy Ferraz 
FERRAZ, Silvia Barbosa 
FERRARI, Maria Chechelti 
GALVAO, Sylvia 
GOMES, Helena Lourengo 
LEGASPE, Carmen 
MARQUES, Maria 
MARTINS, Elvira do Ceu 
PERES, Maria H. Figueiredo 
PINTO, Gilda Cesar 
ROSSI, Maria Ophelia 
SALLES, Maria Lygia 
SCALA, Serena 
SCHECHTER, Geny Chansky 
THUT, Gilberta da Costi e S. 
VAL, Nilce Borges do 
VIEIRA, Stella 

TURMA DE 1946; 9 
10 

ALBUQUERQUE, Joao Ferreira dell 
BRANDO, Maria A. de Campos 12 

TURMA DE 1948: 

CERQUEIRA, Leda LePe 
FADUL, IvetO 
FERREIRA, Therezinha F. Quci- 
roz 
FROEHLICH, Paulo Aroz Adalberto 
LANDAHL, Beatriz Lobo da Costa 
MOTTA. Dione Lemke 
RAMEH. Clea Abdon Salomao 
TEANI, Maria Florinda Justo 

TURMA DE 1949: 

BARROSO, Mariana Cabral 
BRAGA. Maria Helena Ferraz 
FALZONI, Yedda Borges 
FONSECA. Ida de Souza 
GDANSKY, Mary 
GUGLIELMO, Ciselda P. Di 
LAMBERTI, Thereza 
OLIVEIRA, Norma Machado 
PINTO, Lucia P. da Costa 
PINTO, Nadyr P reira 
ROSENBERG, Freda Perla 
TEANI, Maria Florinda Justo 
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9 
10 
11 
12 
13 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

PEDAGO G I A 

TURMA DE 1942: 

BUCHALA, Anita 
CAMARGO, Hebe Rolim de 
PEREIRA, Jose Severo de C. 
VERDERESE, Maria de Lourdes 

TURMA DE 1943: 

BUCHALA, Anita 
CAMARGO, Hebe Rolim de 
FORNARI, Maria Jose de Barros 
MARTINS, Ewalda Carneiro de 
PELLEGRINI, Norah Joanna 
PEREIRA, Jose Severo de C. 
SILVA, Yvonne Camargo 

TURMA DE 1944: 

ANGELINI, Arrigo Leonardo 
BARIONI, Nice Camargo 
CAMARGO, Hebe Rolim de 
CARCHEDI, Delma da Conceigao 
CHAVES, Aretnsa 
GALEOTTI, Yone 
LOURENCAO, Odette 
MARTINS, Joel 
PELLEGRINI, Norah Joanna 
ROGICH, Constancia 
SILVA, CJia Paes Fernandes 
SILVA, Yvonne Camargo 
VIEIRA, Jose A. do Amaral 

TURMA DE 1945: 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

ACHOA, Helena Rocha de 
ALVARENGA, Carlos 
ALVAREZ, Daisy 
ANDERI, Daisy 
ANDREUCCI, Rosiris Maria 
ANGELINI, Arrigo Leonardo 
BAPTISTA, Idalina 
BARIONI, Nice Camargo 
CARCHEDI, Delma da Concei^ao29 

CHAVES, Aretnsa 
CORBETT, Elisa Macedo 
ESPINOLA, Ivonne 
FALLEIROS, Benedito de Sousa 
GALEOTTI, Yone 
LOPES, Ilza Silva 1 
LOURENgAO, Odette 2 
MAGDALENA, Norma Rocha 3 

MARTINS, Joel 
MOTTA, Flavio 
NEDER, Mathilde 
OLIVEIRA, Ada Laloni de 
PEREIRA, Eliana A. de Franga 
PINHO, Carlos Marques 
PIRES, Nelson de Campos 
POLLASTRINT, Ilda 
PONTUAL, Marcos 
QUEIROZ, Aidyl Macedo 
ROGICH, Constancia 
SILVA, Celia Paes Fernandes 
VERGUEIRO, Maria T. Teixeira 
VIEIRA, Jose A. do Amaral 
VIEIRA, Maria Luiza 

TURMA DE 1946: 

ACHOA, Helena Rocha de 
ALVARENGA, Carlos 
AMARAL, Maria Bordini do 
ANDERI, Daisy 
ANDREUCCI, Rosiris Maria 
BELTRAO, Vera M. Fcntana 
(so Especializagao) 
BERTUCCELLI, Dalva 
CASELLA, Iracema Judith 
GARCIA, Maria Jose 
COUTO, Maria Celisa Costa 
CUNHA, Antonieta de Araujo 
LESSA, Adelaide PeLers 
MARTUSCELLI, Carolina 
MIRANDA, Maud Regos Sa de 
NASCIMENTO, Jose Camarinha 
do 
NASCIMENTO, Maria L. Aranha 
NEDER, Mathilde 
PEREIRA, Eliana A. de Franga 
PINHO, Carlos Marques 
PIRES, Nelson de Campos 
POLLASTRINI, Ilda 
PONTUAL, Marcos 
PORTO, Maria Jose Alves 
QUEIROZ, Aidyl Macedo 
SECCHI, Renata 
SECCHI, Yvonne 
TOLEDO, Vera C. Viotti Campos 
VAL, Maria Aparecida do 
VERGUEIRO, Maria T. Teixeira 

TURMA DE 1947: 

ALMEIDA, Lavinia 
CASELLA, Iractma Judith 
COUTO, Maria Celisa Cos^a 
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4 — CUNHA, Antonieta de Araujo 
5 - GALVAO, Yolanda 
6 — GARCIA, Maria Jose 
7 — LESSA, Adelaide Fetters 
8 - MARTUSCELLI, Carolina 
9 — MIRANDA, Maud Regos Sa dc 

10 - MOTTA, Elavio 
11 — NASCIMENTO, Jose Camarinha 

do 
1- ~ OLI\ EIRA, Maria M. Antunes de 
13 — PORTO, Maria Jose Alves 
14 — SANTOS, Celia Hummel 
15 — 1 OLEDO, Vera C. Viotti Campos 
16 — VAL, Maria Aparecida do 

TURMA DE 1948: 

1 — BOA-VIAGEM, Hebe Canuto da 
2 — BUENO, Leticia de Godov 
3 — OLIVEIRA, Maria M. Anluncs dc 
4 — SANTOS, Celia Hummel 
■5 — SIQUEIRA, Maria A. Flaquer de 

TURMA DE 1949: 

1 — ARRUDA, Dirce Ribeiro de 

2 - BARBANTE, Odila 
3 - BARROS, Maria Jose de M. 
4 — BRAGA, Maria Eunic, Tross 
5 — BRAGA, Maria Eunice Tross 
6 — BUENO, Leticia de Godov 
7 - CARREIRA, Maria de Jesus 
8 — CUNHA, Margarida L. Vieira 
9 — EERREIRA, Francisco de P. 

10 - FLETCHER, Maria lose 
11 - FRANCO, Angelica 
12 - KUCHENBUCK, Carmen Ferreira 
13 - MEDEIROS, Francisca 
14 — POMPEIA, Stella Marinho 
15 — SALVATORI, Dina 
13 - SANIOTO, Cecilia M. Dom nica 
17 — SANTIAGO, Maria Thereza B. 
18 - SANTOS, Oswaldo de Barros 
19 — VE1GA, Maria Ferri Soares 
20 — VIANNA, Jandyra 

CERTIFICADO DE CAMBRIDGE 

TURMA DE 1949: 
1 - TEALDI 
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V. — Encerramentc dos Cursos. Discursos dos 

Paraninfos (*) . 

(0) . — A seguir sao publicados os Divrursos dos Paraninfos das diversas turmns de Diplc 
mandos da Faculdade, com excegao do de 1941, de autoria do Prof. Fernando do 
Azevedo, que a Sec^ao de Publicagdes n;o conseguiu encontrar. Por outro tado, ai 
figura o discurso do Prof. Ernesto de'Souza Campos, Paraninfo da turma de '938, 
que deixou de ser publicado, como deveria ter sido, no Anuario desse ano Deixa 
de figurar tambem o de 1946, porque nesse ano nao houve formatura solene na 
Faculdade em virtude da reforma de ensino por que ela passou. 
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ORACAO DO PROFESSOR ERNESTO DE SOUZA CAMPOS. 
PARANINFO DA TURMA DE 1938. 

Trazido pela mao dos licenciados desta Faculdade, ccupo hoje es- 
ta tribuna de honra no cerimonial em que recebem a sua investidura os 
ncvos graduados em filosofia, ciencias e letras. E' uma das mais altas 
distincoes a que podem aspirar os que se dedicam ao magisterio. No ca- 

so e ainda mais expressiva por recair em quern nao tern a ventura de 
pertencer ao egregio corpo prcfessoral deste grande centro de estudos. 
Confesso, porem, que esperava este gesto, de eleganzia e fidalguia, dos 
que me elegeram para o paraninfado de hoje. Era uma recompensa na- 
tural e ambicicnavel. Assistia-me esse direito pela dedicacao exclusiva 
a esta casa de ensino quando tive a honra de sua direcao. Aos olhcs 
dos que aqui vivem houve desta epcca um aprego lisongeiro. 

Nao quero entrar no exame deste julgamento em que sobejou a ge- 
nerosidade tao peculiar a nossa gente. Longe estou, porem, de negar 
os esforcos por mim desenvolvidos na diretriz que Ihe prccurei impri- 
mir dentro da escassez dos meus meritos e da exigiiidade da minha acao 
administrativa. Era logica essa minha atitude. Tendo sempre clamado 
pela criagao desta Faculdade, empenhei-me em justificar, pelo devota- 
mento, a estima originada desde os primeiros aplausos ccm que feste- 
jei, na minha intimidade, a data memoravel do seu nascedouro. Aplau- 
sos redobrados porque nascia, com a Faculdade de Filosofia. Ciencias 
e Letras, a Universidade de Sao Paulo, foriada de todas as suas pecas, 
em uma harmonia de conjunto jamais observada em nosso pais. Foi 
justo, pois, o vosso chamamento. Chegou-me na capital da Republica 
onde me fiz obreiro na admiravel faina educativa do Sr. Ministro da 
Educacao e Saude. ]&ste apelo permitiu-me a felicidade deste convivio 
e o prazer desta alccucao. 

Contava com a seguranca da vossa amizade. Dezoito anos de li- 
des no ensino superior, aqui e no estrcigeiro, habituaram-me a auscul- 
tar o pensamento e a sentir a expressao de simpatia dos mocos para os 
que se consagram, com desprendimento, aos problemas da educaqao. E" 
o que tenho verificado na campanha a que me atirei, ha quase duas de- 
cadas, por vocaqao natural e deliberada. 

* 

A propaganda. 

Desde 1920, quando tive oportunidade de cbservar, de perto, as 
grandes universidades de outros paises, procurei conjugar os meus esfor- 
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gos aos dos poucos brasileiros que se inscreveram neste apostolado. Na 
minha profissao de fe, escrita ha mais de dois lustros, assim exprimi este 
pensamento: 

"E porque esse empenho assim pertinaz, assim obstinado nesta 
campanha de onde ha de surgir um dia - urn grande dia - cujo sol 
ja comeya a apontar, a Universidade de Sao Paulo, constPuida de todas 
as pegas mdispensaveis para formar o sen arcabougo inteiriyo e harmo- 
moso. E que se nos cristalizou no espirito a ideia de que so por meio 
dessas grandss oficinas intelectuais sera possivel aperfeigoar o nosso 
ensino difundindo os estudos de alto valor educative, criando, muliti- 
jdicando, propagando e divulgando a aprendizagem dos assuntos desin- 
teressados^ assim como os cursos de aperfeiyoamento e os laboratories de 
imestigagao original que sao, em tssencia, o elemento criador a se des- 
dobrar ein novas fontes de saber. So nesses grandes centros e possi- 
vel lazer com a maxima eficiencia, o aproveitamento integral e har- 
monico de todas as faculdades, disciplinando a inteligencia, modelanda 
o carater e robustecendo o corpo, na ansia de atingir a perfeigao o (ine 
so se consegue cultivando o amor pela ciencia e despertando e dicmi- 
ricando os sentimentos p:la arte, que imprimem na alma a verdareira 
percepgao do belo, em toda sua plenitude. " 

Esta pregacao tem de ser continuada e persistente. Produz uma 
reacao salutar que por ser lenta nao deixa de dar frutos compensadores. 
Por sedimentacao, um ou outro ponto se vai consolidando com o per- 
passar dos tempos. 

Por poiieo que dela resulte — na ocasiao — ficarao sempre cami- 
nhos desbravados, programas retificados, assuntos esclarecidos, projetos 
aelineados. Os missionaries que nela perseveram nao tem o seu tempo 
perdido. Por humilde que seja a palavra ela sempre se avoluma, se mul- 
tiphca, se propaga, para um efeito atual ou potencial. A sementeira tem 
de ser larga para que dela aponte um rebento. Vede um carvalho imen- 
so, frondejante, robusto: ele cresceu de uma fragil semente quase im- 
perceptivel. Entretanto, de milhares provindas da abundante floracao 
raras sao as que medram. 

Eis pois a natureza nos ensinando que nao sao inuteis estas dema- 
sias. Corno a luz do Evangelho e precise que a palavra de fe seja levada 
para toda parte e para toda a gente. As ocasioes sao preciosas e eu 
nao perderia esta que me poe em contacto com mestres de hoje e de 
amanha. 

A t®refa e .lmensa e nao sao muitos os que nesta cruzada se alis- 
aram: E preciso pois, reacender e revigcrar sempre a chama para 

que nao fiquemos debrucados sobre as muralhas ja erguidas na con- 
templagao embevecida e enaltecedora da obra do passado. 

So assim conseguiremos dar um novo ritmo ao nosso sistema edu- 
cative, integrando-o defmitivamente no regime universitario, como ele 
deve ser compreendido a luz da epoca em que vivemos 
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Os debates. 

Nas questoes educativas os debates sao imprescindiveis. Por sua 
a^ao podera ser colimada uma zona de interferencia que permita jun- 
tar uma pedra na obra edificadora dos seculos. Nesse cadinho puri- 
ficador, todas as energias sao aproveitaveis quando nao se escudam na 
obstinacao de nao querer dar um passo para a conquista de novos ho- 
rizontes. A unica condi^ao exigivel em tais torneios e a sinceridade. 
Que nao haja intuitos secundarios e sim obra ccnstrutiva. A vida tern 
de ser vivida pelos contrastes. O seu encanto esta nos claros-escuros. 
A sua beleza na diversidade das obras em que se entremeiam as meias 
tintas, na gama infinita das tonalidades. Que monotonia se fossem 
todas as coisas iguais e se para tudo houvesse um unico pensamento! 

Teve razao Antonio Vieira fazendo a apologia da lagrima no tor- 
neio em que ao seu adversario coube por tema o riso. Vivemos pela 
cqntinuidade de um luta que ninguem sabe como comecou e todos ig- 
noram como acabara. 

Nccivos sao os indiferentes ou os interessados apenas em acoter- 
tar suas conveniencias sob o manto espesso do egoismo. 

* 

O estimulo. 

Nao ha ir.diferenga entre os mogos e ainda que o premio destas 
obras nelas mesmas esteja (Rerum honestarum pretium in ipsis est) 
deles vem sempre um estimulo confortador. 

Ainda ecoam na minha alma as emogoes da acolhida festiva da 
mccidade academica da Bahia e Rio Grande e a recordagao das re- 
cepgoes solenes da tradicional Faculdade de Medicina daquele Estado 
e na Universidade de Porto-Alegre. Conclamaram docentes e alunos, 
sob a egide das mais altas autoridades de educagao, nao para prestar 
homenagem individual ao professor que ali se achava, senao para sig- 
nificar seu apoio ao tecnico do Ministeiio da Educagao e universitario 
de Sao Paulo, integrado na realizagao de obras construtivas nas suas 
escolas. O mesmo espirito de ativa cooperagao existe na Universida- 
de do Brasil, cujos trabalhos da Comissao do Piano da Universidade 
compartilho com o reitor daquela Universidade e com ilustre profes- 
sor da Escola Nacional de Engenharia. 

Destarte tern sido facilitadas as missoes que, por confianga do go- 
verno da Republica, tenho tido a oportunidade de tomar parte no nor- 
te, no sul e no centro do Pais. 

* 

Os frutos. 

Na Bahia, a escola primaz do Brasil pela sua fundagao, ja se er- 



IP ' 

— 190 — 

gue o primeiro monumento construtivo posto em obra pelo governo 
federal depois que se plantou, no planalto do Araga, o marco inicial 
desta nova fase da nossa vida educacional. A escola medica de Sal- 
vador — o primeiro nucleo de ensino superior que se organizou no pais 
em 1808, com a chegada de D. Joao VI a Terra de Santa Cruz — lan- 
cou os alicerces da sua nova casa. Ela ja se vai esbogando na rigidez 
do arcabouco de cimento armado. Em escala mais ampla continuara 
a escola baiana a desenvolver os esplendidos ensinamentos que tor- 
naram gloriosa a sua tradigao. Acham-se tragados os pianos do centro 
medico de Porto-Alegre. Foi estabelecido o magnifico anteprojeto da 
Universidade do Brasil, cujas maquettes figuraram na exposigao das 
realizagoes do governo, efetuada na Esplanada do Castelo. Os proje- 
tos definitives deste grande centro de estudos estao sendo agora ativa- 
mente elaborados pela Comissao do Piano da Universidade, nomeada 
pelo Sr. Presidente da Republica, com as suas duas secgoes, de Arqui- 
tetura e Engenharia. Esta Faculdade conseguiu instalar muitos dos 
seus departamentos em casa propria; a de Direito vai ccncluindo a sua 
nova sede: a de Medicina amplia suas instalagoes com o hospital. A 
selegao de professores ganhou com o restabelecimento da obrigatorie- 
dade da defesa de tese, nos concursos. As Faculdades de Filosofia, 
Ciencias e Letras vao preparando professores para o magisterio secun- 
dario. A limitagao de alunos e o regime integral vao ganhando terre- 
ne. As associagoes cientificas sao hoje mais numerosas e mais flores- 
centes do que ha uma dezena ou uma vintena de anos. Compulsando- 
se os atos destas instituigoes e facil formar um juizo, neste particular. 
Cs periodicos cientificos melhoraram em numero, no conteudo e na 
feitura material. Cresceu o trabalho de investigagao original. A pro- 
dugao de obras didaticas e culturais (a Brasiliana, ja com 144 volu- 
mes) vai se firmando. Os nossos professores e alunos na obra de in- 
tercambio cientifico com o estrangeiro, tern tido boa acolhida e exito 
na sua atuagao. 

Nao e va, pois, a propaganda em proveito do melhoramento dos 
nossos metodos educativos. Tern produzido os seus frutos. A Univer- 
sidade de Sao Paulo e um belo exemplo desta afirmagao. Ela se cons- 
tituiu em 1934. Nao e a mais antiga, mas ocupa excelente posigao en- 
tre as suas congeneres brasileiras. E' que ela nao se limitou, na sua 
formagao, a um simples agrupamento de escolas superiores. Com ela 
se criou o nucleo fundamental que e esta Faculdade de Filoscfia, Cien- 
cias e Letras. Uma orientagao segura que ficara registada como um 
dos mais notaveis acontecimentos na histona da educagao nacional. 
Foi realmente notavel a agao do seu fundador — da Faculdade e da 
Universidade a quern, pela iniciativa e vigoroso impulso que Ihe deu, 
esta Universidade muito justamente conferiu a dignidade de doutor 
honens causa. Outrcs intelectuais paulistas que cooperaram eficente- 
mente e dedhadamente nesta grande obra foram tambem assim pre- 
miados pela Universidade de Sao Paulo. 
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Quadro comparativo. 

Ate recente data nenhuma Universidade possuia o Brasil, Esta- 
vamos, pois, em posicao de inferioridade, em rela^ao aos outros paises 
civilizados. O primeiro centro de estudos que, entre no;, tomou esta de- 
nominacrao, reunindo, sob uma reitoria, suas escolas superiores, foi o da 
metropole brasileira. 

Data de 1920. Com as reservas sobre a estrutura da sua organiza- 
gao e sobre os motives que determinaram este ato nao se pode negar 
que houve vantagem nesta criagao. Obrigando a um melhor exame da 
questao universitaria, o decreto de 1920 forgou um passo para a reno- 
vagao do nosso sistema educative. 

Pos em equagao novamente o assunto tantas vezes protelado nas 
tentativas que homens eminentes fizeram para que se criasse esta ins- 
tituigao, desde os tempos coloniais. Entretanto, as Universidades cons- 
tituidas na Europa desde quase oito seculos ja sao velhas mesmo na 
jovem America. 

Transplantaram-se para o hemisferio norte do novo mundo ha mais 
de 3 seculos. Foram seus pioneiros os primeiros colonos ingleses ins- 
talados em Massachussets. Cairam as beneses desta dadiva em uma pe- 
quenina cidade dos arredores de Boston que recebeu o nome de Cam- 
bridge, em homenagem ao grande centro universitario do mesmo nome, 
nas Ilhas Britanicas. John Harvard imortalizouTse nesta criagao. Ofer- 
tando sua fortuna e sua biblioteca, permitiu que os escolares da grande 
universidade inglesa langassem o primeiro germe que gerou o rapido e 
vigorcso desenvolvimento do sistema universitario norte-americano. 

Harvard ja celebrou o seu terceiro centenario. Vem de 1636. Con- 
ta hoje a America do Norte 81 grandes Universidades em uma percen- 
tagem de 21% sobre as 356 existentes no globo. Em relagao a popu- 
lagao, tern uma para cada 1.628.000 habitantes. E' o pais mais rico em 
Universidades. Sao tambem bem antigas as outras Universidades da 
America. Entre as 14 do Canada, a mais velha vem de 1800, datando 
a mais moderna de 1912. No Mexico, a "Universidad NacionaU, cria- 
da com a denominagao de real e pontificia, em 1553, foi renovada em 
1910, tornando-se autonoma em 1922, Das cinco Universidades ar- 
gentinas, a mais antiga, que e a de Cordoba, formou-se ainda sob o do- 
minio de Espanha. A de Bogota, na Colombia, vem de 1622; a de Qui- 
to, no Equador, de 1640. Santiago, no Chile, marca a sua fundagao de 
1838; Montevideu, de 1849. Mesmo nas republicas que resultaram da 
fragmentagao politica da America Central, sao antigas as Universida- 
des. A de Guatemala, fundada pelo Supremo Conselho das Indias, tern 
sua origem em 1675; a de Honduras provem de 1847. 

Sao todas anteriores ao nosso seculo. 

Fora da America, outros paises, novos como o nosso, cuidaram des- 
tas instituigoes desde epocas remotas. Sidney comegou em 1850, Mel- 
bcurne, tres anos depois, Adelaide, em 1874. 



— 192 — 

Na Nova Zelandia a mais antiga e de 1869. Na Africa do Sul elas 
se instalaram desde 1881. 

O Brasil, com seus 40 milhoes de habitantes, so cogitou deste as- 
sunto em 1920. Entre os paises da America foi o ultimo a tratar deste 
problema. Por isso, hoje so temos 4 Universidades, quando a Argen- 
tina, com 13 milhoes, tern cinco, o Canada, com 9 milhoes, 13, a Aus- 
tralia, 6 para cs seus 6 milhoes e meio de habitantes e a Nova Zelandia, 
3 para uma populagao de 1 milhao e quinhentos mil. 

Neste exame comparative que nao desejo prosseguir para nao ser 
fatigante, ficamos sempre mal colocados, tanto em relagao as datas da 
fundacao, ccmo no que tange ao numero de Universidades por habi- 
tantes. Temos, pois, que trabalhar e trabalhar bastante para construir 
bases solidas e amplas, capazes de formar um ambiente apropriado ao 
melhoramento das instituigoes atuais e ao prepare de organizagoes fu- 
turas. As Universidades nao podem surgir como as fadas ou princesas 
encantadas, por simples criagao imaginativa. 

A Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras. 

No mesmo esquecimento ficaram as Faculdades de Filosofia, Cien- 
cias e Letras. Instituigoes seculares em todas as partes do mundo, eram 
desconhecidas no Brasil, ate recenta data. So medraram em Sao Paulo. 
Somente agora a que fora organizada no Rio de Janeiro transferiu-se 
para a Universidade do Brasil e esta em fase de organizagao. As outras 
Universidades do Pais nao as possuem. 

Entretanto tais Faculdades sao elemento constante no curriculum 
universitario. Nao ha uma unica Universidade francesa, italiana, es- 
panhola, portuguesa, inglesa, alema, hclandesa, suiga, belga, australia- 
na ou canadense que nao a possua, salvo talvez casos excepcipnais de 
que nao me recordo. Nos outros paises verifica-se a mesma coisa. Con- 
centrada em uma unica organizagao ou desdobrada em duas, uma abran- 
gendc as ciencias e outra as letras, encontramos esta Faculdade repre- 
sentada em tcdos cs paises da America sententricnal e meridional. Na 
Argentina, elas aparecem em Buenos Aires, Cordoba, La Plata e Ro- 
sario; no Chile, em Santiago; na Colombia, em Medellin; no Equador, 
em Quito e Guayquil; no Peru, em Lima; na Venezuela, em Caracas 
e Merida. 

Encontramo-la ainda nas Universidades Imperiais do Japao, na Po- 
lonia, na Tchecoslovaquia, lugoslavia, na Hungria, Turquia, Grecia, Ru- 
mania, Lituania, Egito, Islandia, Suecia, Noruega, Siria, Cuba, etc.. Nao 
podia-deixar de ser assim. As Faculdades de Filosofia sao o back bone 
das organizagoes universitarias. 

Um bom exemplo da influencias que as Faculdades de Filosofia 
exe '.em em tais organizagoes temo-lo muito proximo a nos, em um pais 
irmao. Irmao pelos lacos de sangue e pelo coragao. De onde vem este 
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exemplc? De Portugal. Quero referir-me ao que se passou com a fun- 
dagao das Faculdades de Matematica e de Filosofia, na Universidade 
de Coimbra. 

E' sabido que os estudos de Portugal iam em franco declinio ate 
a reorganizacao de 1772. 

O reino lusitano que assombrara o mundo pelas descobertas e con- 
quistas mantimas, dobrando o cabo das Tormentas, indicando o cami- 
nho das Indias, descobrindo novas terras na America, criando colonias 
na Asia e na Africa, chegando ao arquipelago das mil ilhas, no Imperio 
do Sol Nascente, entrara, diante de tantas pompas, riquezas e glorias, 
em um estado de debilidade que o levou ao desastre de Alcacer-Quebir. 

As facanhas de Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Cabral, trouxe- 
ram, com c fastigio, o afrouxamento da tempera que fizeram um gigante 
daquele pais pequenino, apertado em um recanto da peninsula iberica. 

O resultado de tantas prcezas "foi uma cegueira fatal", que vedou- 
Ihes os olhos e ofuscou-lhes a inteligencia. 

O dinheiro facil, o luxo, as grandezas, deram causa ao insucesso que 
com a perda de D. Sebastiao entregcu Portugal e colonias ao dominio 
da Espanha de Felipe II. 

A decadencia educativa correu paralela a decadencia politica. Nao 
era de estranhar. A Espanha tinha interesse no retardamento intelec- 
tual do pais conquistado para Ihe assegurar a posse. 

Assim, Portugal entrou na sombra de um eclipse que so se desfez 
com o ato de Pcmbal, em 1772. Pcuco antes, em 1737, ainda se quei- 
xava Castro Sarmento de que a "filosofia experimental de Newton tinha 
entrado por toda a Europa menos em Portugal e Espanha". Na frase 
de D. Antonio da Costa, a Universidade abismara-se durante dois se- 
culos. E que seculos! De Newton, Harvey, Descartes, Leewenhoek, Mal- 
pighi, Reamur. 

Dessa situagao, saiu Portugal com a reforma de 1772. Como refor- 
ma ela pcuco Valeria se nao fossem as novas institui^ocs que criou. A 
essencia do valor que ela representa esta na fundagao das Faculdades 
de Filoscfia e de Matematica. 

Oucamos as palavras de Simoes de Carvalho: 

"O genio assombroso do grande ministro hem pr via que a I ui- 
versidade para surgir cheia de forga e de vida do estado d decadencia 
a que a tinham reduzido, nao podia prescindir do ensino da Filosofia 
natural. A velha instituigao carecia de sangue novo para se regenen r 
e robust cer. O impulse vigcroso, que a desper on do letargo em que 
iazia, dotou-a com elemcntos novos, que deviam aperfeigoar e comple ar 
o sen organismo, e prepara-la para essa cruzada civilizadora, que e a 
sua missao gloriosa, 

O Marques de rcmbal, com sen talento verdadeiram nte admira- 
vel, previu que o ensino das ciencias filosoticas era o ponto culminante 
para onde deviam convergir as reformas da instrugao publica e (pie 
deste ensino, solidament organizado e amplamente dotado, haviam de 
brotar beneficios incalculaveis para a cultura intelectual e prog essos 
materials da nagao. " 

* 



— 194 — 

Aspecto economico. 

Um brasileiro dos mais inteligentes e ativos, o Sr. Raul Bopp, nos- 
so consul em Yokohama, acaba de publicar, em colaboragao com o Sr. 
Jose Jobim, um livro destinado a estabelecer um confronto entre a eco- 
nomia brasileira e a de outros povos de expressao economica similar,, 
mas de desenvolvimento imensamento maior. 

Prefaciando esta obra, o sr. Ministro Leao Veloso, com a autorida- 
de e prestigio do seu nome e do seu cargo, aponta para o seguinte da- 
do comparativo: "A Australia, com 150 anos de existencia, apresenta 
uma producao de 40 milhoes de contos. O Brasil, com 500 anos e uma 
superficie 7 vezes maior produz cerca de 3 vezes menos". Por que? 
Porqua ali houve cuidado na preparagao do hcmem. A Australia tern 
uma Universidade para cada milhao de habitantes; o Brasil uma para 
cada dez milhoes. Com 150 anos de vida aquele pais erigiu 6 universi- 
dades; nos, com a nossa idade, que ja vai para cinco seculos, so construi- 
mos 4, geralmente incompletas. A nossa primeira instituigao foi decre- 
tada em 1920. As da Australia tern as seguintes datas: Sidney, 1850; 
Melbourne, 1853; Adelaide, 1874; Tasmania, 1890; Queenslandia, 1911; 
Western Australia, 1911. 

Ve-se, pcis, que tinhamos razao quando escrevemos: 

"Encarando os diversos paises, separadamente, vemos qu^ possuem 
mais Universidades os que marcham na vanguarda do progresso. O 
primeiro lugar e dos Estados Unidos, com 81; vem d.pois o Imperio 
Britanico, com 63; o Japao coloca-se no terceiro lugar, com 46; seguem- 
se a Italia, com 26, a Alemanha, com 23 e a Franya, com 21. 

Fazendo-se o exame do numero de universidades em relayao as 
populayoes, verificamos que a Nova Zelandia, a Suiya e o Canada estao 
na frente com cerca d: uma Universidade para cada meio milhao de 
habitantes. Na proporyao de um milhao a um milhao e seiscentos mil 
encontramos a Australia, Hoknda, Japao, Belgica, Italia e Estados 
Unidos. Em derredor de dois milhoes vemos a Uniao Sul-Africana, Fran- 
ya, Suecia, Espanha, Portugal, Hungria. Caminham para tres milhoes 
de habitantes, por Universidades, a Austria, fndias Bri anicas, Argen- 
tina, Al manha, Noruega. " 

O exemplo do Japao. 

Tenho apontado, por muito, o exemplo do Japao. E' pais de forma- 
cao remota, mas de transformagao recente. Ha pouco mais de meio 
seculc, mcdelado exclusivamente pela civilizagao oriental, vivia na qui- 
mera dos sonhos, entre shoguns, samurais e musumes. Fibres de cere- 
jeiras e crisantemos molduravam este ambiente onde flcrescia uma arte 
notavel pela poesia e candura. Resistira a investida de Sao Francisco 
Xavier, recolhendo-se ao isolamento. A educagao era privilegio da alta 
ncbreza. Nada pcssuia o pais que se pudesse comparar ao aparelha- 
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mento do mundo ocidental. Nenhum navio de guerra ou mercante. Ne- 
nhuma fabrica. 

Um dia foi despertado para a dura realidade da vida. Penetrara 
nas suas aguas a esquadra do comandante Perry. Ante o perigo ope- 
rou-se a mutagao. Bastaram para isso pcuco mais anos do que nos te- 
mos de republica. Surgiu, como por encanto, como nos cenarios de tea- 
tro, um pais capaz de ocupar a primeira linha entre as grandes poten- 
cias do mundo. Deixcu de ser o doce arquipelago das mil ilhas para 
elevar sua voz ao tumultuoso concerto das nagoes, Como se operou es- 
te milagre? Leiam o rescrito do Imperador Meiji. Esta ali a ligao que 
o povo japones, no seu grande patriotism©, soube por em pratica. 

Considerem so este argumento: cifram-se em 0,4% os analfabe- 
tos; o numero de Universidades eleva-se a algumas dezenas. 

Teve razao o Imperador Meiji. O caminho a seguir foi o que ele 
indiccu; a educagao. Sobre esta estrutura constituiu-se o Japao de ho- 
je. Eis a essencia do milagre. Um pais sem significacao no concerto 
das nacoes transformou-se subitamente em potencia respeitavel e res- 
peitada. Da viagem ao oriente ficou-me essa impressao indelevel. 

He 

O exemplo dos Estados Unidos. 

Que diremos dos Estados Unidos? Toda sua miraculosa organiza- 
gao social, politica e economica assentou sobre a educacao. Fruto de 
imigracao comegada antes por motives espirituais do oue para conquis- 
ta de bens materiais, formou-se a nagao com gente de elite. Atraidos 
por motives religiosos, foram se constituindo os primitives focos refor- 
mistas entre os quais se estabeleceram os catolicos de Lord Baltimore, 
na graciosa terra de Maria, que e a prospera Maryland de hoje. E as- 
sim, construindo o lar, punham-lhe ao lado a igreja e, junto da igreja, 
a escola. Em duas dezenas de anos ja surgiam as primeiras leis escola- 
res, raizes de um sistema que foi logo empolgando a alma da nacao. 
Colleges, Universidades fortemente apoiadas pela generosidade do po- 
vo, foram se constituindo em grandes centros culturais e tecnicos, aper- 
feicoados cada ano. Quern ja teve a oportunidade de visitar estas gran- 
des instituigoes e de ccmpulsar seus anuarios, certamente ficara mara- 
vilhado ao verifi:ar a extraordinaria soma de doagdes, vindas de todas 
as camadas sociais, de dezenas, centenas, milhares, centenas de milha- 
res, milhoes de dolares que se registam na historia de cada period© le- 
tivo. Porfiam neste empreendimento, sobrernodo, os antigos alunos. por 
cuja iniciativa sao, de tempos em tempos, canalisadas somas astronomi- 
cas pera a cbra de construgao, reconstrugao ou remodelagao educativa. 
Serao necessaries alguns exemplos? Ei-los: Harvard, em duas campa- 
nhas sucessivas, recolheu 25 milhoes de dolares; Yale, em um bienio, al- 
cangou 9 milhoes; John Hopkins, na sua penultima coleta, 7 milhoe?. 
E, destarte, o povo norte-americano vai tirando do seu labor intense e 
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industrioso os elementos de uma larga cooperacao economica a fim de 
que os educadores possam formar e aprimorar as sucessivas geracoes de 
homens de sua raga. 

* 

As tentativas paa a criagao univer sit aria. 

Tem sido bem rude a peleja para criacao das universidades no 
Brasil. A primeira tentativa de organizacao de um centro deste genero 
vem da era quinhentista. Nao era desarrazoada. Outros paises da Ame- 
rica, e mesmo da America Latina lograram instalar instituigdes univer- 
sitarias naquela epoca. A Real e Pontificia Universidade do Mexico foi 
criada em 1553. Era, pois, natural que os jesuitas desejassem fundar 
uma Universidade brasileira no tempo em que tinham a responsabili- 
dade e diregao suprema dos estudos no Brasil. Entre eles haviam, po- 
rem, opositores a esta pretensao. Em 1583, como acentua o Padre Se- 
rafim Leite, um relatorio enviado para Roma, pelo Padre Miguel Gar- 
cia, falava de tais projetos. Como ja se tinham estabelecido graus em 
letras, achava o referido sacerdote que se pretendia "meter ressaibos 
de Universidade" no Brasil. 

O Padre Margal Beliarte fez um grande esforco para melhorar os 
titulos conferidos no Brasil. Visando a grandeza e desenvolvimento do 
ensino superior em nosso pars, deu grande pompa as cerimonias de co- 
lacao de grau, procurando obter, para estes, o nivel e as prerrogativas 
dos graus universitarios da metropole. Neste seu entusiasmo "nao trans- 
formou o Colegio em Universidade de fato foi porque o contrariaram 
na Bahia e em Roma". 

O Padre Pero Rodrigues foi seu adversario neste empreendimento. 
Visitador de Angola, estranho ao movimento jesuitico no Brasil, infeliz- 
mente passou pela Bahia naquela ocasiao. Consultado sobre o assunto, 
deu seu parecer contrario. Foi de opiniao que nao deveriam ser con- 
cedidos os graus de licenciatura que ja vinham sendo conferidos na 
Bahia, Para isso, opinou, seria necessario elevar primeiro o Colegio a 
categoria de Universidade. 

Nao julgava, porem, essa promocao conveniente atendendo-se ao 
numero de aulas e fraca freqiiencia verificada no Colegio. 

E interessante, porem, que as maos desse mesmo sacerdote veio 
ter o prcvmciado do Brasil. Terminada sua missao em Angola, coube- 
Ihe o cargo de Provincial do Brasil. Substituiu o Padre Margal Beliar- 
te, cujas ideias a atua^ao ele hostilizava. Colocado como sucessor de 
Beliarte, mudou, entretanto, de opiniao. Come^ou a pleitear a mesma 
prerrogativa de conferir graus academiccs no Brasil, que ele antes im- 
pugnara. Pediu poderes para conferir graus de Mestre em Artes. Uti- 
lizou a mesma argumentagao apresentada pelo seu antecessor. "Ale- 
gava, diz Serafim Leite, como motivo suficente, o mesmo que se tinha 
proposto antes, a saber, a conveniencia de dar tambem esse grau aos 
padres da Companhia, que, sendo destinados a professores, o nao tives- 
sem ainda". Mais feliz do que Beliarte, obteve tais privilegios. 
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A ideia que nao vingou de todo, porem, foi a da Universidade. Foi, 
entretanto, admiravel o esforgo dos jesuitas. E' precise recordar as con- 
di^oes do Brasil naquela epoca para bem medir o trabalho que eles 
realizaram. Portugal era pequenino. Grande pelos seus feitos, possuia 
fracos recursos e escassa gente. Menos de milhao e meio de habitantes, 
quase tanto quanto a metropole paulistana de hoje. Os sucessos mariti- 
mos trouxeram-lhe demasiada riqueza. Nao estava preparado para em- 
presas de tamanho vulto. Colheu muito rapida e tumultuariamente os 
frutos da politica avisada da dinastia de Aviz, na curva ascencional que, 
D. Joao I e seu filho D. Henrique, quase atinge a vertical pela atuacao 
de D. Joao II, o Principe Perfeito, para chegar ao apice com D. Ma- 
nuel, o Venturoso. Langaram-se tao "dilatadas bases as conquistas de 
Portugal, que ainda hcje, apesar da agao do tempo, imponentes domi- 
nios Ihe remanescem" (Yan de Almeida Prado) . D. Manuel tinha os 
olhos fitos na India. Era o pais das maravilhas, a fonte inesgotavel das 
especiarias que davam bom dinheiro. 

"O descobrimento do Brasil acumulou novas e crescentes difi- 
culdades sobre o Real Erario. A terra provava pobre. Nenhum metal 
de valia. Nem diamantes, nem rubis, nem perolas. Papagaios, pan 
Brasil, escravos poucos e inferiores, por demais acostuniados a sua in- 
dependencia para lograrem resistir a perda da liberdade. Em suma, 
man negocio." 

Eis o quadro pintado por Calogeras. Era o que do Brasil pensa- 
vam os seus descobridores. Os de Portugal, porque os que ca antes vie- 
ram nem da terra tomaram posse. Nao podiam, pois, os Portugueses to- 
mar maior interesse por uma tal colonia. Estavam presos a miragem 
asiatica. 

Nao convindo abandona-la pela sua utilidade como posto de re- 
frescamento para as naus que iam ter as Indias, lancou-se a metropole 
a exploragao agricola. A lavra da terra e o pastoreiro deveriam ser re- 
muneradores. Surgiam os latifundios, segundo as normas do regime co- 
lonial portugues. Terras em sesmaria so eram concedidas, porem. aos 
que tinham posses suficientes para ocupar a sua exploragao e fundar 
engenhos. O comercio, os engenhos e a mascateacao deram relativa abun- 
dancia aos senhores. Os que nao podiam conseguir tais privilegios lu- 
tavam rudemente pela sua subsistencia. Os trabalhadores rurais abo- 
letavam-se 

"nas terras dos grandes sesmeiros como "foreiros" ou "rendeiros" i vi- 
viam como os nossos sitiantes do interior agricola, abrigados sob toscas 
arribanas de sape e taipa, como o mujik, em sua esba'' (Oliveira Viana). 

Nao era melhor a situagao dos jesuitas quando aqui chegaram, 
com Tome de Souza (1549). Suas primeiras moradas eram 

"umas pobres casas de taipa, cobertas de palha; o sen suor e trabalho 
Ihe cus'.aram acarretando as suas costas a madeira e agua" (Serafim 
Leite). 

O proprio reitor, que era o Padre Paiva, "carpintejava". O Go- 
vernador Tome de Souza tambem entrava nas lides, carregando 

"aos ombros caibros e madeiros para as casas e muros da cidade". 
(Serafim Leit ). 



— 198 — 

Eram escassos os capitals. 
" considerando-se que os primeiros colonos lusos que aqui chegaram vi- 
nham precisamente reconstituir suas fortunas arruinadas e eram, por- 
tanto, homens na sua quase totalidade de pequenos cab dais ou pobres" 
(Oliveira Viana). 
"A moeda so aparecia como medida comum de valores, pois nao havia 
ou era meramente rudimentar" (Calogeras). 

Serviam para isso escravos, gado, algodao, ferro, acucar, tecidos, 
etc.. O acucar serviu ate de premio escolar. O primeiro premio confe- 
rido no Brasil para estimular estudos foi nesta especie. 

"Ouro e prata eram tntesourados com receio dos ataques de piratas 
na costa ou de bandidos no interior." 

A falta de numerario era ainda agravada pelas exigencias dos con- 
tratos, pois se ao tempo da frota nao pudessem pagar o que deviam, nao 
teriam meios de aparelhamento para a safra vindoura. 

Nobrega e sens companheiros recebiam quatrocentos reis por mes, 
cada um, num total de 2$400 para os seis. Com isto deviam prover ao 
seu sustento. Como ajuda de custo, recebiam arroz, mandioca, roupa 
e sapatos. 

Desde 1549, quando chegaram, ate 1576, em que conseguiram uma 
dotacao real, tudo fizeram os jesuitas a custa de esmola. Nao podia, 
pois. ser promissor para a educagao no Brasil o primeiro seculo de seu 
descobrimento. Nas suas realizacoes fizeram os jesuitas obra miraculosa. 

A segunda tentativa de criacao de uma Universidade foi -a esta- 
belecida nos pianos da Inconfidencia Mineira. As referencias sao en- 
contradas em varios documentos que fazem parte dos "Autos de de- 
vassa da Inconfidencia Mineira". Depois essas tentativas se foram su- 
cedendo, sempre sem exito, toda a vez que um grande acontecimento 
se registava na historia do pais. Com a mudanca de sede da monarquia 
portuguesa, o comercio da Bahia, interessado em que se estabelecesse 
naquela cidade a sede do governo da metropole, ofereceu-se para cons- 
truir o palacio real, reservando, ainda, a soma de 80 contos, conside- 
ravel naquele tempo, para que se fundasse ali uma Universidade. Foi 
a terceira investida. Nao aceitou o Principe Regente nem uma, nem 
outra oferta, fazendo-se de velas para o Rio de Janeiro. 

Depois de 1808, apareceu a quarta tentativa, quando o Brasil foi 
elevado a categoria de reino. Foi ainda uma iniciativa do comercio, 

"e quando o ilus^rissimo senado da camara da capital do novo reino 
acendia luminarias e atacava fogos de artificio para comemorar este 
ato tardio, que deveria datar da chegada da familia real as nossas 
plagas, eles, os homens do comercio, formaram um capital cujo rendi- 
mtnto fosse aplicado a um estabelecimento, que promovesse a instrugao 
national, fundando-se um instituto de artes e ciencias". 

Aceita a oferta pelo aviso de 5 de marco de 1816, nao foi posto o 
prcjeto em execugao. Mais tarde, na Assembleia Constituinte, Jose 
Arouche de Toledo Rendon propunha que esse capital fosse aplicado 
na criacao de uma Universidade na cidade de Sao Paulo. Nenhuma 
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sclucao foi dada ao projeto. Nao foi relembrado nem mesmo no dia 
11 de maio de 1818, quando se realizou, no paco real, a cerimonia do 
juramento de protetor da Universidade de Coimbra, juramento pres- 
tado pelo rei, nas maos do bispo capelao-mor em presenca dos depu- 
tados e da sua corte. 

Veio depois a prcclamagao da Constituicao pcrtuguesa. Um depu- 
tado enviado pelo reino as cortes, o Padre Francisco Munis Tavares, 
apresentou o piano de uma organizapao universitaria para o Brasil, nao 
logrando exito esta sua iniciativa. 

Com a independencia do Brasil surgiu uma ncva esperanca. Pro- 
cedeu dcs brasileiros matriculados na Universidade de Coimbra. Que- 
riam — na sua expressao — que o ouro do Brasil servisse para fundir 
uma casa de ciencia. Foi embaixador destes mccos o deputados Jose 
Feliciaro Fernandes Pinheiro, depcis Viszcnde de Sao Leopoldo. Re- 
lembrando nao haver no Brasil institutes onde os mccos (1823) pudes- 
sem fazer seus estudes, apresentcu a indicacao a Camara em sessao de 
14 de julho de 1823. Propunha para sede a cidade de Sao Paulo, ex- 
clamando "o Tiete vale bem o Mondego do outro hemisferio". Acres- 
oentava que Sao Paulo cferecia vantagens "pela salubridade e ameni- 
dade do clima, feliz posigao, abundancia e barateza de todas as provi- 
soes e comodos da vida". Remetido o projeto a comissao de instrucao 
publica, rolou na Camara durante um mes, ate que reapareceu relatado 
pelo deputado Ribeiro de Andrada. 

Na discussao da materia foi acesa a luta regionalista. ''Foi longo 
e calorcso debate", diz Souza e Silva. Nele "tcmaram parte os mais 
conspicuos oradores da nascente tribuna nacional". Elevou-se a discus- 
sao ao "nivel do assunto, mas baixou na arena da acrimcnia". No afa 
de levar a instituigao para a sua provincia, alguns deputados engrande- 
ciam-na, deprimindo as outras cidades em confronto. Um alegava que 
no seu Estado o dialeto era mais apurado que o de Sao Paulo. Outro, 
da Bahia, reclamava para ali a preferencia. Punha na balanca a fertili- 
dade do solo. Apregoava que na sua regiao "a cana dava soca e resoca, 
cada ano, sem geral replantacao". 

Havia quern pugnasse por Olinda. Era o jardim do Eden. Olindu 
tinha, realmente, naquela epoca, uma sociedade florescente. Vivia mes- 
mo com fausto: os homens "trajavam vestes de damasco e seda", os- 
tentando as senhoras grandes luxos e grandezas. Veio a baila a riqueza 
da flora da provincia do Rio de Janeiro. £ste argumento foi acompanha- 
do de outro curioso. Davam os fluminenses, como responsavel pelo de- 
senvolvimento da cidade, o granito aqui existente em profusao. As pe- 
dreiras entraram na lica. Opos-se Montezuma ao Rio de Janeiro. Na 
corte, dizia, haveria influencia nociva da vontade e arbitrio do governo. 
Propunha que se escolhesse a Bahia. Fernandes Pinheiro acudiu em 
defesa do seu projeto. Tinha suas razoes para propor que a sede fosse 
Sao Paulo. Nao estava alucinado "pelo natural pendor para a capital 
de uma provincia na qual te honrava de ter tido o bergo ". Retrucou 
Montezuma: "Nao "sei pcrque a cidade de Sao Paulo deva merecer 
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semelhante preferencia. Nao sei porque aqui se anda sempre com Sao 
Paulo para ca e Sao Paulo para la; em nada aqui" se fala que nao ve- 
nha Sao Paulo". O irascivel parlamentar era favoravel a Bahia, sua 
terra de nascimento, nao — acrescentava ele — para Upuxar a brasa 
para a sua sardinha", nem por ser baiano, mas pelo amor da nagao 
em geral e bem comum de todos". Apontava a Bahia como centre do 
Imperio e melhcr para o caso pela qualidade do seu comercio e facili- 
dades de transporte. Silva Lisbca era tambem contra Sao Paulo. Pre- 
feria o seu torrao natal, a Bahia. 

Tcrnou-se depois conciliadcr. Votava por uma Universidade na 
corte a custa do Tesouro. Facultava, entretanto, a criacao de Univer- 
sidades semelhantes nas capitais das provincias do Imperio quando rs- 
queridas pelos "respectivos povos e governos locais . Estes designa- 
riam e segurariam os fundos e creditos necessaries ao estabelecimento 
e independentes da renda publica". 

Batia-se, pcrem, valentemente, pela ideia universitaria. Lembrou, 
na sessao de 27 de agosto (1823), que '"continuaram barbaros os par- 
ses que nao instituiram Universidades nem por elas ensinaram'. 

Os de Pernambuco alinhavam dados sobre a produqao do pau bra- 
sil e algodao. O pau brasil rendia mil cruzados por ano, exclamavam. 
Manuel Carneiro da Cunha opinava pela Paraiba. Comprovando o seu 
parecer, apontava para a abundancia de viveres e escassez de diver- 
soes. Chegou a indicar a sede: os conventcs de Sao Francisco, Sao Pe- 
dro e do Carmo. Antonio Carlos ponderou que a cidade era deserta. 

Houve quern condenasse Pernambuco, acusando as suas terras de 
aridas. Da Bahia se disse que era cidade viciosa. 

Varias camaras municipais aplaudiram a ideia da criaqao da tao al- 
mejada Universidade. Ofereceram os seus municipios: Queluz, Sao 
Joao del Rei, Barbacena, Sao Jose, Caete, Baependi, Pitangui, Saha- 
ra, etc. 

Para contornar as dificuldades alvitrcu-se a criacao de mais de 
uma Universidade. Para alguns duas seriam suficientes, outros que- 
riam tres. Afirmaram-se propostas nesse sentido: uma no Norte, outra 
no Centre e a terceira no Sul. Fora Goncalves Gomide o proponente; 
o mesmo que se batera valentemente por uma Universidade no Cen- 
tro para que a luz cientifica se difundisse como a "luz fisica em todas 
as direcoes". Divergiu, assim, da comissao de que fazia parte, a qual se 
inclinou finalmente por duas Universidades: uma em Sao Paulo, outra 
em Olinda. Este parecer obteve o voto da maioria: 8 deputados. Foi 
o voto ven:edor, Na sua justificacao, o deputado Carvalho e Melo 
declarou muito sabia e feliz esta deliberacao. 

Seis legisladores opinaram por uma unica Universidade no Rio de 
Janeiro. Tres foram fieis ao autor do projeto. Queriam uma unica 
Universidade em Sao Paulo. Dois recusaram a Universidade. Prefe- 
riram apenas duas Faculdades, uma juridica e outra de Filoscfia, ambas 
na cidade de Sao Sebastiao do Rio de Janeiro. Nogueira da Gama pro- 
punha somente um curso juridico. Pedia, porem, que neste curso hou- 



vesse tambem as cadeiras de Economia Politica, Estatistica, Diploma- 
cia e. . . ate Agricultura. Bittencourt sugeria uma "academia montam's- 
tica, docimastica e mais doutrinas de metalurgia" para a Provincia de 
Minas Gerais. Sao Paulo, Pernambuco e Maranhao deveriam ter "co- 
legios de Direito que, pelo correr do tempo, se convertessem em Uni- 
versidades". Pereira da Cunha propunha duas Universidades, uma no 
Maranhao, outra na Bahia. Para Olinda, queria uma Faculdade de. 
leis. Sao Paulo e Mariana teriam Faculdades de Ciencias Naturals. 

Em meio desta tempestade, Jose Bonifacio de Andrada e Silva 
nao pronunciou uma so palavra. Limitou-se a proper a comissao de ins- 
trucao publica que mandasse imprimir um projeto de sua lavra sobre 
a crganizacao e regime das Universidades do Brasil. Este documento 
parece perdido. 

Aprovado finalmente o projeto de criagao de duas Universidades, 
em 4 de novembro de 1823, morreu novamente esta iniciativa pelo gol- 
pe de Estado que se processou oito dias depois (12 de novembro), dis- 
sclvendo a Assembleia Constituinte. Nesse dia, surgiu a frente de um 
corpo de cavalaria, o Imperador, fazendo cercar o Pago da Camara. 
Foram prescs e deportados os tres Andradas, Jose Joaquim da Rocha, 
Padre Belchior de Oliveira e Francisco Ge Acaiaba de Montezuma. 

Novamente o problema e posto em fcco com a Constituigao do 
Imperio, outorgada por D. Pedro I. E' de 9 de Janeiro de 1825 o ds- 
creto do Poder Executive. Criava, porem, apenas um curso juridico no 
Rio de Janeiro, por nao se poder naquela epoca, dizia a lei, construir 
Universidades, as quais so "com o andar do tempo poderao completa- 
mente realizar-se". 

Foi, porem, longo e renhido o debate quanto a escolha do local, 
antes que ela reraisse no Rio de Janeiro. Bernardo Pereira de Vascon- 
celos defendeu este ponto. Nicolau Vergueiro e o Padre Custodio eram 
por Sao Paulo, Francisco de Paula Souza e Melo reviveu a ideia de 
duas sedes, uma em Sao Paulo, outra em Olinda. 

Formulcu o Visconde de Cachoeira os estatutos, mas o curso ju- 
ridico ficou no papel. Era um outro paper dream, 

Vitoria incompleta. 

Finalmente, cinco anos depois, no dia 11 de agosto de 1827, fo- 
ram criados os cursos juridicos de Sao Paulo e Olinda. O de Sao Paulo 
inaugurou-se no dia 1.° de margo do ano seguinte, e o de Olinda a 15 
do mesmo mes. Foi um grande passo. Ficaramos, porem, mais uma vez, 
sem a Universidade, Esta so veio quase um seculo depois! 

Mantinha-se o "tabu", oriundo dos tempos colonials pelo receio de 
que as Universidades concorressem para o rompimento dos lagos que 
nos uniam as Cortes de Lisboa. 

Fundados os cursos juridicos, so vinte anos mais tarde aparece um 
projeto de lei, na Camara dos Senadores, propondo a criagao de uma 
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Universidade brasileira, na capital do pais, scb a dencminagao de Pedro 
II. Foi nomeada uma comissao especial para estudar o assunto e com 
isso morreu a ideia. 

Em 5 de julho ds 1847, o Visconde de Goiana apresentou um p1a- 
no geral de refcrma de toda a educagao nacional. Ficou "sepultado no 
silencio das pastas". 

Estamos agora em 1870. Na tribuna, o Conselheiro Jose Paulino 
Scares de Souza: 

" Julgo, disse o Ministro, de grande alcance para o futuro da instrug^o 
superior do Imperio, a criagao de uma Universidade nes'a corte. Pro- 
ponho-a, inecrporando nela a Faculdade de Medioina aqivi existent e 
a Escola Central, verdadeira eseola de ciencias, as quais adiciono uma 
nova Faculdade de Direito e de Teolcgia, da qual podera partir impulse 
ao progresso intel ctual do nosso elero". 

O trabalho foi submetido per Joao Alfredo, sucessor de Jose Pau- 
lino, as conferencias da seccao dos negocios do Imperio. Ficou nisto. 
Nem foi submetido a discussao. 

So catorze anos depois e o assunto novamente examinado por ini- 
ciativa do Barao Homem de Melo, Ministro e Secretario de Estado 
dos Negocios do Imperio. Apresentou Homem de Melo um piano de 
Universidade que nao vingou. Foi a ll.a tentativa. 

Seguiu-se o Ministro Manoel Dantas. Apresentou um piano de 
educacao. Falando da Universidade, dizia: 

"A ideia da Universidade nao se reduz em sua realizagao objetiva a 
concentragao em certo e determinado lugar de 3, 4 on 5 estabelecim nt03 
de ensino superior, Deve ser a tradugao da sintese do saber, ligados 
entre si as partes de cada uma das insMtuigoes de que ela se ha de 
compor e relacionadas estas umas com as outras de modo que, consti- 
tuido um corpo harmbnico, animado do mesmo espirito e tendendo ao 
mesmo fim; deve ser um foco luminoso, cuja irradiagao se propague 
por todo o Imperio. 

O problema da constituigao dos estudos superior, s, diz o Ministro, 
resolve-se pela organizagao das Universidades". 

Querendo implantar a universidade, promoveu o estudo do assun- 
to pelas instituicoes de ensino e organizacoes cientificas a fim de sub- 
meter o caso a Assembleia Legislativa. 

Essa tentativa foi mais um sonho desfeito. 

Congresso de Instrucao. 

Em 1883 realizou-se um Congresso de Instrucao. Presidiu-o o 
C^nde d Eu. Foram secretarios Leoncio de Carvalho e IVIenezes Doria. 
O Conselheiro Joaquim Ribas, ao discutir a tese universitaria, disse: 
"Entendo que a Universidade deve constar das faculdades de ciencias 
fisLas e matematicas, de ciencias naturais e medicinaj de letras ou cien- 
cias esteticas, de direito e ciencias sociologicas". Pronunciou-se con- 
t^a uma faculdade de ciencias religiosas, achando que bastaria uma ca- 
deira de historia das religioes na Faculdade de Letras. Aceitaria uma 
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faculdade de Teologia, se para ela fosze possivel cbter a instituicao 
canonica. 

Queria que a Universidade abrangesse todas as faculdades e ins- 
tituicoes de ensino superior existentes na corte e nas provincias. Deve- 
na ser regida por um Conselho de decanos das varias faculdades, de de- 
legados das ccngregacoes e outros membros nomeados pelo Governo. 
Dava para o reitor a dencminacac de Grao-Mestre, 

Carlos de Laet esforcou-se pela criacao de uma Faculdade de Le- 
tras. Propos o seu piano de organizacao. Estabelecia tres seccoes: de 
Filologia, de Historia e de Filosofia. Pedia a anexacao de uma cadeira 
de Pedagcgia para preparacao de professores de letras destinados ao 
magisterio secundario. 

Bandeira de Melo sugeriu a criacao de uma faculdade de ciencias 
religiosas. Monsenhor Escobar, membro do Congresso, apoiou a ideia, 
desde que houvesse intervengao da Santa Se para a instituicao canonica. 

O que e certo e nao termos adiantado nada, com este Congresso, 
para solucao de tao protelado problema universitario. 

As Academias Liter arias. 

No seculo XVII surgiu e propagou-se a epidemia das organizacoes 
academicas literarias. Tinham denominagoes, nao raro ridiculas. 

O Brasil nao escapou a contaminacao. Fundou-se primeiro na 
Bahia, a "Academia dos Esquecidos" (1724). Vieram depois a dos 
"Felizes" (1736), a dos "Seletos" (1752), no Rio de Janeiro, a dos 
"Renascidos" (1759), na Bahia, a "Cientifica" (1772), a "Sociedade 
Literaria"( 1796). 

Este movimento era reflexo do que se passava na metropole, on- 
de se formaram as Academias dos "Singulares", dos "Generosos", dos 
•Discretos". Era a dos "Generosos" patrocinada pelo trinchante-mor 
D. Luiz da Cunha. A dos "Discretes" aninhara-se na biblioteca do Con- 
de de Ericeira. A dos "Singulares" tinha por patrono o inquisidor-mor 
Pedro Duarte Ferrao. Teve, ainda, Portugal os "Solitarios", os "Ilus- 
trados", os "Instantaneos", os "Humildes", os "Ignorantes", os "Insig- 
nesos "Obsequiosos", os '"Anonimos". Os temas eram absurdos. Ve- 
jam este: "Uma dama trazendo ao peito um cupido Ihe estalou este 
aos raios do sol". 

Como a Espanha, Portugal pagava, assim, um tributo a influencia 
que Ihe vinha da Franca e da Italia. 

Fora a Italia o berco destas academias originadas do primeiro 
nucleo formado na casa do florentino Mazualli, em que os seus com- 
ponentes, sob o pseudonimo de ras, escorpioes, ou carpas, se reuniam 
em associagao sob o ncme estravagante de "Academia dos Humidos". 
Cosme de Medicis deu-lhes a mao, hospedando suas secgoes no seu 
suntuoso palacio. Dai por diante veio o habito das sessoes palacia- 
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nas que no Brasil se prolongaram ate o tempo do segundo reinado. 
Eram no Pago que se faziam as sessoes da "Academia Imperial", hoje 
"Nacional de Medicina". Lasca, um dessidente entre os "Humidos", 
criou a segunda academia italiana. Chamava-se do "Farelo" (detla 
Crusca). Pretendia apurar o toscano como se peneira a farinha. E 
viu a Italia os "Ocioscs", os "Insensatos", os "Surdos", os "Solitaries", 
cs "Gelados", os "Imoveis". 

Aci mesmo tempo, abriam-se na Franca os saloes da Marquesa de 
Rambouillet, cujo "preciosismo" foi tao ridicularizado, no seu segun- 
do periodo, pela satira de Moliere. A Espanha tivera os "Desconfia- 
dos", os "Generosos", os do "Bom Gosto". 

A dos "Esquecidos" da Bahia foi criada para dar a conhecer os 
talentos que na provincia floresciam. Foi seu patrono Vasco Fernan- 
des Cesar de Menezes. Na ata da fundagao, foi chamado de "incom- 
paravel Vice-Rei do Brasil", "que no seu inclito nome trazia vincula- 
da com a profissao de ilustrar as armas, a propensao d'honrar as le- 
tras". As reunioes se faziam em palacio. 

O seu emblema era o sol: sol oriens in occiduo. Vejam esta tira- 
da de um dos academicos: 

"Porque vos, como o sol, que d'oriente 
ao ocaso passastes a dar-lhe aumento 
dos raios que produz vosso talento 
um novo sol gerais no continente." 

Eram curiosos os temas: Quern mostrou amar mais fielmente, 
Clicia ao sol ou Endimeao a lua. 

A "Academia dos Felizes", tambem palaciana, tinha por empre- 
sa Hercules com a clava afugentando o ocio. Era este o lema: Ignavia 
Fugand et iugienda. 

A dos "Seletos" foi criada para entoar loas a Gomes Freire de 
Andrade, 

A dos "Renascidos" renovou a dos "Esquecidos" em 1759. Nas- 
ceu para comemorar o restabelecimento do rei. Queriam com isto 
perpetuar na memoria dos seculos a sua incomparavel alegria, ali- 
mentada da pureza da sua fidelidade". Julgavam que era maior a es- 
tima do rei "neste obsequio do que levantar-lhe "em cada praca pu- 
blica uma estatua eqiiestre do mais precioso metal". 

Proclamaram seu protetor o rei D. Jose, "nosso senhor e pai da 
pati ia , senhor das vidas, da honra e da fazenda dos seus vassalos. 
Sohcitavam para a Academia a denominacao de Real se pcrventura 
Sua Majestade Fidelissima tivesse a "piedade" de aceitar o "humilde 
mas sincere obsequio". 

Quanto matei lal para os louvaminheiros de tcdos os tempos! 
Nao podia haver critica entre os academicos de "tao serio, tao 

respeitavel e tao ilustre corpo", esclareciam os estatutos. Penas de ad- 
vertencia e expulsao como indigno. Tecendo louvores aos grandes da 
terra, era tambem uma associacao de elogios mutuos. 
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A Academia ainda se propunha a responder a "todas as duvidas 
que a ela quiser ir propor qualquer pessoa em qualquer materia". Pro 
cedia assim, por se julgar composta de "socios muito eruditos e versa- 
dos em todas as faculdades . Eles mesmos se diziam sabios e imortais 
renascidos! 

A Academia Cientifica' foi criada no Rio de Janeiro sob os aus- 
picios do Marques do Lavradio. Orientava-se para os estudos de fi- 
sica, quimica, historia natural, medicina, cirurgia, farmacologia e agri- 
culture. Ha quern afirme que esse ambiente influiu na "Flora Flumi- 
nense" de Frei Jose Mariano da Conceigao Veloso. 

Teve apenas oito anos de vida. Desapareceu em 1779. Criou e 
manteve um horto botanico, no extinto Morro do Castelo. Promoveu 
a cultura da cochonilha, do bicho da seda e firmou intercambio com 
academias cientificas estrangeiras. 

Com o Vice-Rei D. Luiz de Vasconcelbs e Souza aparece a "So- 
ciedade Literaria do Rio de Janeiro" (1786). Tratava dos assuntos 
mais diversos de letras, de ciencias e ate de politica. Por isso, foi fe- 
chada pelo Conde de Rezende, sucessor de Luiz de Vasconcelos. Os 
societarios foram perseguidos e encerrados em presidios militares. 

Tivemos, tambem, a "Arcadia Ultramarina", cuja data de fun- 
dacao e desconhecida. Era uma replica da Arcadia Romana, que de- 
terminou outras arcadias europeias. Foram arcadenses: Tcmaz Anto- 
nio Gonzaga, Frei Conceicao Veloso, Basilio da Gama, Silva Alvaren- 
ga, Santa Rita Durao, Claudio Manoel da Costa, Alvarenga Peixoto. 

Um fato interessante neste seculo XVIII foi ter estado a Univer- 
sidade de Coimbra sob um reitor nascido no Brasil, D. Francisco de 
Lemcs Faria Pereira Coutinho, que reformou aquela instituigao por- 
tuguesa em 11 de setembro de 1772. 

Um esforco privado. 

Em 1776, porem, formou-se uma instituicao privada de estudos 
literarios superiores. Criaram-se os frades franciscancs. Foi aprovada 
pelo alvara de 11 de junho daquele ano. Modelou-se pelos estatutos 
do Marques de Pombal, estabelecidos para a Universidade de Coim- 
bra. Possuia 13 catedras: retorica, grego, hebraico, filosofia, historia 
eclesiastica, teologia, dcgmatica, moral e exegetica. 

Segundo Jose Verissimo, foi a primeira tentativa feita no pais de 
um curso de estudos superiores e desinteressados. 

Os prime ir os surtos da Filosofia no Brasil. 

Alias, o primeiro surto dos estudos filosoficos no Brasil ocorreu 
ainda no seculo XVI. Segundo Serafim Leite, houve ate licenciatura 
em artes (Filosofia) antes do ano de 1583. 



No "Colegio Jesuita de Olinda", por volta de 1580 em diante, co- 
megou-se a ensinar Filosofia, conforme informagoes do venerando Pa- 
dre Cardim, a quem devemos as mais curiosas noticias do Brasil qui- 
nhentista. 

O ensino da Filosofia ja se fazia tambem na Bahia no seculo XVL 
Como bem esclarece Alcides Bezerra, havia, naquele colegio, alem de 
uma classe de instrugao preliminar, duas de letras, uma de Filosofia e 
as de Teologia, para os de casa (corporacao jesuitica) e para os de 
fora. 

Como acentua Bezerra, ainda na era de quinhentos houve muito 
debate fiiosofico nas disputas teologicas dos calvinistas de Villega- 
gnon. Ja no seculo XVI tivemos, entre outros Antonio Vieira, Manuel 
do Desterro, autor de um tratado de Filosofia escolastica, alem de Diogo 
Gomes Carneiro, Frei Mateus, etc.. 

O seculo XIX. 

Foi farto o seculo XIX, seculo de grandes acontecimentos para o 
Brasil: chegada de D. Joao VI, abertura dos portos, Independencia, 
reinados de Pedro I e de Pedro II, proclamacao e constituicao da Re- 
publica, navegagao aerea de Santos Dumont. Seculo de romantismo e 
naturalismo, indianismo, condoreirismo. 

Para a educacao no Brasil foi o seculo de D. Joao VI e Pedro II. 
O primeiro, pela fundagao de quase todas as grandes instituigoes do 
Brasil, o segundo, pelo desvelo, pelo interesse, pelo estimulo com que 
acompanhou tcdo o movimento intelectual do pais, nas ciencias, nas 
letras e nas artes, atraves de seu longo reinado. 

>»• 

O chegada de D. Joao VI. 

Chegamos a epoca da chegada de D. Joao VI, acossado pelas hos- 
tes de Junot. Fundam-se logo as duas escolas medicas da Bahia e Rio 
de Janeiro. Datam de 1808. No mesmo ano, transfere-se para o Bra- 
sil a Academia dos Guardas Marinhas, de Lisboa. Funda-se a Escola 
de Engenharia Civil e Militar (1810). Cria-se o Jardim Botanico 
(1809), a Biblioteca Nacional (1810), o Museu Nacional (1818), a 
Academia de Belas Artes (1820). Estabelece-se a Imprensa Nacional 
(Imprensa Regia). Abrem-se aulas de comercio, economia politica. 
musica. 

^ Para criagao das escolas medicas, teve grande influencia um no- 
tavel medico brasileiro, Jose Correa Picango, lente jubilado da Uni- 
ve.vidade de Coimbra, ex-cirurgiao mor do reino. Convenceu Picango 
ao Principe Regente da necessidade da criagao de uma escola medica 
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na Bahia. A 18 de fevereiro de 1808, menos de um mes depois da che- 
gada do Principe Regente, era assinada a carta expedida ao governa- 
dor Conde da Ponte, D. Joao de Saldanha da Gama de Melo e Torres, 
dando poderes a Correa Picango, cirurgiao-mor do Reinp, medico da 
Real Camara e futuro Barao da Goiana, para fundar a escola e esco- 
Iher os professores. Foi rudimentarissima a escola nos seus primeiros 
oito anos, com quatro anos de curso e dois professores apenas. So em 
1815 o curriculum modificou-se com a elevacao do curso para cinco 
anos. Hcuve, entao, um professor para cada ano. Reformas se su- 
cederam ate chegarmos ao ponto em que estamos. 

Da mesma forma criou-se a escola do Rio de Janeiro, de anato- 
mia, cirurgia e medicina, quando aportaram, na Guanabara, os emi- 
grados ccnduzidos pelo principe D. Joao. Foi o embriao da Faculda- 
de de Medicina do Rio de Janeiro. 

Por decreto de 23 de fevereiro de 1808 foi criada a primeira aula 
de Economia Politica, por ser necessario, rezava a carta regia, 

"o es'udo da ciencia economica na presente conjectura em que o Brasil 
cferece a melhor ocasiao de se por em pratica muitos dos seus pr - 
cipios." 

A primeira aula de Comercio surgiu no mesmo ano pela carta re- 
gia de 28 de Janeiro. Tornou-se necessario com a abertura dos portos 
do Brasil para que a 

"mocidade adquirisse a laoria e pratica indispensaveis aos verdadeiros. 
negociantes visto que um horizonte mais vasto se apresentava para as 
especulagoes e este era o Universo. " 

Nao pararam as realizagoes. D. Joao VI havia fundado uma fa- 
brica de polvora. Visitando-a freqiientemente, entu^iamcu-se com a 
beleza da paisagem em derredor. Era a Fazenda da Lagoa Rodrigo de 
Freitas. Assentou em que ali se deveria formar um "Horto Real". Is- 
to em 13 de junho de 1808. E' o nosso Jardim Botanico, onde ainda 
figura a palmeira imperial ou palmeira mater, plantada pelo rei e de 
cujas sementes vem todas as outras espalhadas em nosso vasto terri- 
torio. Luiz de Abreu, fugindo da ilha de Franca, onde estava prisio- 
neiro, foi o primeiro, em 1809, a trazer uma remessa de plantas estran- 
geiras, em sementes, galhos ou mudas. 

Ocorre, entao, o decreto de 13 de maio de 1808, criando a 'Im- 
prensa Regia", na rua do Passeio. Dois brasileiros e um portugues a 
dirigiam. Nela se imprimiram, de 1808 a 1822, o primeiro jornal bra- 
sileiro — a "Gazeta do Rio de Janeiro"; em 1810, a ' Marilia de Dirceu 
de Tomaz Antonio Gonzaga e a primeira edicao brasileira do poema 
"Uraguai", de Basilio da Gama. O Rio de Janeiro ja possuira, alias, 
uma tipografia particular, em 1747. Fundara-a Antonio Isidore da 
Fcnseca, que para isso obtivera assentimento do Governador Gomes 
Freire de Andrade. Ccnde de Bobadela. Fonseca e considerado, por 
isso, o patriarca da imprensa no Brasil. Chegando a Lisboa a noticia 
de que Gomes Freire permitira a abertura daquela tipografia, vieram 
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ordens severas para sua destruigao. Proibia-se ainda a fundagao de 
qualquer outra no Brasil. Isto mais do dois seculos depois do descobri- 
mento. Nao e, pois, de admirar que na vespera da Independencia 
(1821) so possuisse o Rio de Janeiro quatro jornais — a "Gazeta do 
Rio de Janeiro", a "Idade de Ouro", a "Sentinela" e o "Patriarca". 

Em 1809 estabeleceu-se a "Academia de Guardas Marinhas", no 
hospicio do mosteiro de Sao Bento "com todos instrumentos, livros, mo- 
delos, maquinas, cartas e pianos que a mesma academia tinha em Lis- 
boa". O curso abrangia ciencias matematicas, fisica e matematica, ar- 
tilharia, navegacao e desenho. Instituiu-se, depois, a "Academia Mili- 
tar ', mater da atual "Escola Nacional de Engenharia da Universidade 
do Brasil". E' de 4 de dezembro de 1810 a carta regia destinada a "es- 
tabelecer um curso regular de ciencias exatas e de observagao, assim 
como de sua aplicacao aos estudos militares e praticos". Um regular 
piano de ensino so se fez, porem, a partir de 1822, com a nossa inde- 
pendencia politica. A Academia Militar passou a se chamar Escola 
Central em 1858 e, mais tarde, Escola Politecnica (1874), hoje Es- 
cola Nacional de Engenharia. 

Outro fato importante se registou em 1810. Franqueou-se ao pu- 
blico a "Biblioteca Real". Era a Biblioteca da Ajuda, formada pelos 
reis de Portugal, para a familia real e trazida por D. Joao VI em 1807. 

Na Praga do Rocio, hoje Praga Tiradentes, elevou-se o primeiro 
palco brasileiro: o "Real Teatro de Sao Joao' , A data merece ser 
guardada — 12 de outubro de 1813. Nao foi a primeira casa de es- 
petaculo do Brasil. Houve duas anteriores: a "Casa da Opera", do Pa- 
dre Ventura (1767) e o teatro de Manuel Luiz, sendo a primeira des- 
truida pelo fogo durante um espetaculo. 

Por decreto de 7 de abril de 1808 foi criado, no Rio de Janeiro, 
um arquivo central destinado a conservagao das cartas e mapas do 
Brasil e dominies ultramarines. 

Em 23 de outubro de 1824 estabeleceu-se a primeira litografia. 
EscS servigo ficou subordinado ao arquivo que era dirigido por Joaquim 
Norberto Xavier de Brito, comandante do Corpo de engenheiros. 

Duas grandes figuras se projetam neste cenario: o Conde de Li- 
nhares e o Conde da Barca, 

Nao pode deixar de ser mencionada a agao educativa do Conde 
des Arcos, na Bahia. Promoveu aulas de comercio, estabeleceu uma 
biblioteca publica (1814), uma aula de desenho. Fundou o primeiro 
estabelecimento tipcgrafico, a "Gazeta" e o "Almanaque". Deu bolsas 
a estudantes para irem estudar em Coimbra. Funcionou na organiza- 
gao do Colegio Medico-Cirurgico. 

O interes&e pela Arte. A Missao Francesa. 

A 
Em 1816 comegcu p interesse pela arte. A carta regia de 12 de 

agosto daquele ano, referendada no Pago do Rio de Janeiro pelo Mar- 
ques de Aguiar abna um credito para pagamento dos compromissos 
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de uma missao estrangeira que seria incumbida de promover e desen- 
volver o gosto artistico no pais. 

Foi contratada, entao, a missao francesa de arte. Vinda do Ha- 
vre, desembarcou no Rio de Janeiro em 6 de abril de 1816. Era com- 
posta de homens de grande valor, Chefiava-a Joaquim Le Breton, se- 
cretario perpetuo do Institute de Franca. Com eles vieram os dois ir- 
macs Taunay, um pintor, outro escultor, Debret, o pintor historico e 
de ornato, Grandjean de Montigny, arquiteto, Pradier, gravador. Alem 
destes, tinha a missao outros membros. 

Ja os jesuitas tinham realizado os primeiros esforgos de implan- 
tacao da arte no Brasil, Entre os missionaries jesuitas viera o arqui- 
teto Antonio Pires, que organizou na Bahia a primeira pinacoteca na- 
cional. 

Fcra disto, tivemos apenas a influencia artistica holandesa, com 
os arquitetos Van Buren e Drewis e os artistas que acompanharam Mau- 
ricio de Nassau, Post, Wagner e Eckout, tendo o primeiro vivido no 
Brasil oito anos. 

Tcdavia. ate a vinda da missao francesa, o Brasil geralmente "ve- 
getava na mediocridade do barroco e nas algemas da pintura de de- 
vocao portuguesa". 

Alias, como devia acontecer, o Brasil se formou sob influencia da 
vida intelectual de cutros paises. A Biblia da Humanidade, disse Ro- 
nald de Carvalho, se aperfeigoa a luz das diferentes ragas. Nem podia 
ser por outra forma no Brasil. A cultura nos veio predominantemen- 
te de Portugal e da Franga. De Portugal nada ha a estranhar, pois a 
colonia era imagem espelhar da metropole. Quanto a Franca, diversos 
fatores diretos e indiretos entraram em jogo. A via indireta se fez atra- 
ves do velho reino lusitano. Os elementos diretos se estabeleceram por 
uma atracao, a que nao sao estranhas a afinidade latina e a evolucao 
historica da Franga. Uma das causas mais diretas foi o ensino secun- 
dario. Varies colegios franceses se constituiram no Brasil. Tiveram 
diregao leiga ou se orientaram por ccngregagoes religiosas. 

A lingua francesa foi uma das primeiras, senao a primeira, entre 
as estrangeiras, a ser lecionada no pais. Por isso, quase todos os inte- 
lectuais brasileiros a falam. Os livros franceses nos chegaram sempre 
em abundancia. Essa transfusao se opercu desde os primordios da ci- 
vilizagao brasileira. Os Portugueses nao eram interessados no comer- 
cio de livros no Brasil. Os franceses tomaram essa iniciativa. Uma 
das primeiras livrarias a se estabelecer em nosso pais parece ter sido 
a de Paul Martin. Funcionou entre 1799-1810. Vieram, depois, Plan- 
cher (1824-1834), Gamier (1844-1893), Lanchaud, Briguiet. Na 
Bahia fundaram-se as de Lefevre e de Masi; em Sao Paulo, Garraux. 

Diversos brasileiros diplomaram-se na Franga pelas facilidades que 
tiveram em ali fazer o seu curso. Havia ate permissao para viagens gra- 
tuitas, nos vasos de guerra franceses, para os mogos brasileiros que qui- 
sessem estudar na Franga. Foi por esse meio que Freire Alemao la fez 
o seu curso. Por intermedio de um ilustre medico frances, Xavier Sigaud, 
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conseguiu passagem a bordo da nau de guerra "L'Arriege", que fizera 
escala no Rio de Janeiro. Freire Alemao foi, depois, professor da Fa- 
culdade de Medicina, notavel botanico e diretor do Museu Nacional. 

Esta aproximagao entre a Franga e o Brasil foi ativada por Pedro 
II, que naquele pais veio, afinal, a exalar o seu ultimo alento. Viagens, 
contactos com Victor Hugo, Mistral, Pasteur, Franck, Alexandre Dumas 
Filho, o casamento do Conde d'Eu, estimularam este intercambio de que 
e nota comovente o auxilio financeiro do nosso Imperador para que eri- 
gisse em Paris o primeiro institute de defesa contra a raiva. Por isso, 
o seu busto figura ao lado do tumulo que, no Institute Pasteur de Pa- 
ris, encerra os restos mortais do grande homem de ciencias, gloria nao 
so da Franga, como de toda a Humanidade. 

Outro lago se estabeleceu por intermemio do positivismo de Au- 
gusto Comte, importado da Franga como filosofia e como religiao. Cons- 
tituiu-se logo no Brasil um grupo de puritanos, os ortodoxos. A doutrina 
foi ganhando terreno, abrangendo um largo circulo de homens de valor, 
predominantemente militares e professores. Atingiu especialmente a ca- 
pital e o sul do pais, compreendendo alguns dos responsaveis pela pro- 
clamacao da Republica. 

A influencia de Portugal nao podia ser pequena. De la vinha qua- 
se tudo quanto havia na colonia. Camoes foi decalcado sob todas as for- 
mas e feitios. Alias, os classicos Portugueses sempre gozaram de gran- 
de favor no Brasil. Existira brasileiro de mediana cultura que nao te- 
nha lido pelo menos Herculano, Garret, Castilho, Camilo, Julio Diniz, 
Latino Coelho, Guerra Junqueiro, Antonio Nobre, Joao de Deus ? 

Os trabalhos em curso. 

Nos ultimos anos intensificou-se a propaganda universitaria. Em 
1920, um bem trabalho neste sentido foi realizado pela Associa^ao Bra- 
sileira de Educagao. Seis anos mais tarde o "Estado de S. Paulo" pro- 
moveu um inquerito a respeito. Seguiu-se o Rotary Cluh de Sao Paulo. 
Em 1929 retomcu o problema, que foi largamente discutido. 

£;te esforco em favor do engrandecimento das nossas organizagoes 
universitarias tomou grande incremento no ano de 1935. Em um livro, 
"Estudo sobre o problema universitario", editado em 1938, fiz uma ex- 
posicao resumida destas atividades. Ha ali varios capitulos dedicados 
aos trabalhos realizados por deliberagao do Governo da Republica, no 
Rio de Janeiro, na Bahia e no Rio Grande do Sul e os que se efetua- 
ram por determinacao do Governo de Sao Paulo. A parte referente a 
Universidade do Brasil esta toda reunida em volumes atualmente no 
prelo, como publicagao do Ministerio da Educacao. Assim, a questao 
da renovagao das instalagoes universitarias comegou a entrar seriamen- 
te na ccgitagao das esferas administrativas do pais. 

* 



— 211 — 

Que precisamos fazer. 

As nossas universidades ainda nao tem o grau de autonomia que 
poderiam ter. E' ainda muito limitada a aqao da Reitoria. 

Uma boa investida foi consignada na lei que criou a Universidade 
de Minas Gerais. Estabeleceu um patrimonio, convertido em terreno 
e em apolices do Estado. Bens com existencia propria, independentes 
do que ja possuiam as diversas instituigoes que entraram na formagao 
daquela Universidade. Entretanto, parece ser este o unico caso. 

Uma grande tentativa para alcancar os mesmos privilegios foi em- 
pveendida pela Universidade do Brasil. Consta de um projeto aprova- 
do unanimemente pelo Conselho Universitario em 31 de mar^o de 1934 
e elaborado por uma comissao do proprio Conselho, nomeada pelo Mi- 
nistro da Educagao. 

A cooperagao e indispensavel. Ela se impoe para o bom funciona- 
mento do conjunto. O programa centralizado nao deve abranger apenas 
a cbra material e sim, tambem, a obra pedagogica e didatica. Faculda- 
des reunidas, em um mesmo campus, departamentos conjugados, eis o fim 
que devemos colimar. Sem a concentragao em um unico campus, nunca 
resolveremos os problemas bibliograficos, esportivos e de intercambio, 
tao indispensaveis as organizagoes deste genero. E' a ligao que esta es- 
crita em cada pagina dos que construiram e desenvolveram suas Uni- 
versidades, antes do problema ter sido siquer posto, entre nos, 

Estabelecer Universidades sem Ihes dar esse engrenamento, conser- 
vando os seus elementos componentes na mesma situagao em que se 
achavam anteriormente e que nao nos parece obra recomendavel. Mais 
vale deixar as coisas como estavam, do que criar uma organizagao em 
que a unica diferenga, em relagao ao que existia, consiste na interposi- 
gao de um reitorado entre as autoridades do Governo e os diretores das 
escolas. Mais uma complicagao burocratica, mais uma repartigao a fa- 
zer despesas. Qual o efeito, porem, sob o ponto de vista educative? O 
Conselho Universitario? Qual a sua fungao, porem? Decidir, na hetero- 
geneidade de sua organizagao, sobre casos que ocorrem em cada Facul- 
dade? Estabelecer pianos educativos? Lembrem-se que estas atribuigoes 
sao muito Hmitadas, diante das que possui o Conselho Nacional de Edu- 
cagao e o Ministro. 

Nao, a maior vantagem da organizagao universitaria consiste na coo- 
peragao entre suas faculdades, que se faz principalmente pelas Faculda- 
des de Filcsofia, Ciencias e Letras. 

Ai esta, pois, um problema de que devemos cuidar: o de criar 
estas Faculdades nas Universidades ja existentes e em outras que 
se venham a fundar. 

Foi com este espirito que a emenda Roquette Pinto, na comis- 
sao de professores, exigia para as Universidades, pelo menos tres es- 
colas superiores, sendo uma, obrigatbriamente, a de Filosofia, Cien- 
cias e Letras. E no projeto do piano de educagao formulado pelo atual 
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Conselho Nacional de Educagao esta exigencia figura em um dos seus 
artigos. 

Outro ponto importante e o da renovagao das instalagoes. Neste 
capitulo, um grande esforgo esta sendo empreendido pelo Sr. Ministro, 
Dr. Gustavo Capanema. Convocou professores e altas personalidades 
do nosso meio intelectual para examinar o assunto. 

Sem isso nao se teriam organizado os programas sob a mais sa- 
dia das onentacdes, em amplos debates de cjue saiu o projeto, hoje 

aprovado, para a Universidade do Brasil. Destes trabalhos, cinco vo- 
lumes estao em publicacao. Nao se trata de obra cabivel de realiza- 
cao em um so periodo administrative. O estudo complexivo do pro- 
blema permitiu, porem, um exame detido da questao. 

Posto em execucao, este piano constituira o mais grandiose mo- 
numento educative, na America Latina. Penitenciaremo-nos, assim, 
de termos tao tarde entrado no gremio dos universitarios de toda a 
parte do mundo. 

Sao Paulo tambern se colocou na linha de frente. Elaborou es- 
tudos e pianos ao nivel dos que temos na capital do pais. Estes traba- 
lhos, porem, parecem ter sido adiados. 

Ha um estribilho que se repete a cada momento e em cada can- 
t0', e'se aos ma^es do nosso ensino secundario. A afirmacao e 
unanime. Reclamar contra esta situagao, sem Ihe dar o corretivo ne- 
cessario, nada adianta. 

cia do0ZpreT1VeK-POiS' ^te probIema fundamental? Qual e a essen- cm do mal Tambem neste ponto ha unanimidade. O fator principal 
esta nas falhas do professorado. Ha exces6es honrosas, mas com elas 
nao podemos contar. Do contrario, o mal n5o existiria. 

*mo5C^V?UC10aar,®Ste Cas0? 0rSan'zando novas reformas de en- 

paracrffos3 al maiS ng0rosas^ cheias de artigos minuciosos, 
nrepadn r" malS qUe Seja? E' 3 teraPautica que temos env pregado, anos em fora, com resultados nulos. Tais reformas tern an- 
tes agravado do que beneficiado o nosso sistema educativo Por este 

nreT ac'r Ch
f
egaremOS 3 bom O que se fax mister e a preparagao do professor. 

..t_
Como prepara-jo? Criando institui?6es como esta, capazes de mi- 

Cias e' darietrasT0 ^ aUo ,niv,el' «<»• demfaios da filosofia, das cien- c as e das letras e capazes de dar uma formagao cultural e pedaeo- 
gtca que prepare o professor para a elevada missSo a que e des^nado 
Sem uma formagao humanistica sdlida. ampla, discip.^ada nao dare- 
mos um passo para a frente. Com autodidatas, especialistas sem for- 

macao geral ou egressos de outras profissoes nada conseguiremos Ta 
nao falarei do professor que faz deste oficio apenas um "bico" auxi- 

p.. ^ 
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senvolvidas, propagadas. . . Delas nos virao beneficios que o tempo 
se encarregara de demonstrar. 

Nao e esta, porem, a unica fungao destas escolas. A outra esta 
no desenvolvimento cientifico e literario do pais. E' uma atividade 
cultural tao importante ou mais importante do que a outra, porque 
um povo sem literatura, como disse um dos nossos escritores, e "um 
povo mudo, sem tradigoes e sem passado, fadado a desaparecer como 
reles planta rasteira nascida para ser pisada". Engrandecamos, pois, 
por intermedio destes institutos, o circulo ainda restrito — se bem que 
mui seleto — dos nossos homens de letras e de ciencias, 

Nao creio, pois, que possa haver maior servigo, no campo educa- 
tive, na hcra atual, do que a criagao, manutencao e desenvolvimento de 
instituigoes ccmo esta, no alto nivel que elas merecem e precisam ser. 

Vejam os frutos que ja vamos colhendo. Para citar apenas dois 
exemplos, recordarei a vitoria de um dos alunos desta Escola em com- 
peticao honrorissima que o levou a Universidade de Cambridge, ou 
ainda outro, retido em Roma por Fermi, o detentor do premio Nobel 
de Fisica. Receberam, ainda, alunos e escolares desta casa, honrosas 
indicacoes para altos cargos do magisterio superior. Outros encontra- 
ram largo campo de aqao no ensino secundario. Bastam estes exemplos. 

Fagamos, pois, tudo que precise for pela grandeza e gloria desta 
Faculdade e de outras similares que se fundaram no Brasil. Sou de pa- 
recer que numerosos beneficios cclhera o nosso pais, pela formagao de 
boas elites. 

Sem elas nao poderemos, com eficiencia, explorar, dirigir e fomen- 
tar nossas riquezas. Os Estados Unidos, com 130 milhoes de habitan- 
tes, tern quase 400.000 universitarios. Com os nossos 40 milhoes esta- 
mos longe de alcancar os 30% que deveriamos ter para ficarmos no 
mesmo nivel. A Franga, com quase a mesma populagao (42 milhdes) 
tern 82.000 universitarios. O Canada, com 9 milhoes, possui quase 35.000 
e assim por diante. 

■i: 

Regime de tempo integral. Associagao da pesquisa ao ensino. 

E' hoje unanime a opiniao sobre a necessidade de associar a pes- 
quisa ao ensino. Todos os que se tern dedicado ao estudo dos proble- 
mas de educagao estao de acordo neste ponto. No grande inquerito pro- 
movido pela Carnegie Foundation, os numerosos educadores que ali 
fizeram o seu depoimento foram unanimes em apoiar este principio. O 
mesmo fato ocorreu no inquerito promovido pela Associagao Brasileira 
de Educagao. 

Esta e uma ideia vencedora e ja aplicada em todas as escolas de 
renome. Ocupa lugar de honra em quantos escritos ou dissertagoes se 
tenham feito, nos ultimos tempos, sobre questoes de ensino. 
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Alias, e hoje de regra avaliar-se o valor das instituigoes de ensmo 
pela produgao cientifica que elas oferecem cada ano. 

O aluno num ambiente desse genero se habitua a desenvolver as 
suas qualidades de iniciativa, deixando de ser um simples repetidor do 
que le nos livros para se tornar uma personalidade capaz de julga- 
mento proprio. 

E' fora de duvida que a investigagao cientifica e necessaria, prin- 
cipalmente nos paises como o nosso, cujas condigoes sao tao diversas 
daqueles de onde nos chegam os ensinamentos, nao raro mal adapta- 
veis ao nosso meio. 

Alem dos motives expostos, torna-se natural que tais investiga- 
goes sejam realizadas nos institutes de ensino, pois precisando estes 
^er bem aparelhados tecnica e bibliograficamente, por exigencia didr 
tica, darao um aproveitamento economico maximo, se este aparelha- 
mento, que deve ser complete, for utilizado nao so para o ensino, co- 
mo para as pesquisas. 

E certo que nos departamentos de ensino tais pesquisas devem ser 
bem orientadas, pois tern a seu servigo o professor, cuja amplitude de 
conhecimentos e seguidamente revista pela necessidade de prepare das 
aulas, sujeitas como o sao a critica do aluno e de quern as assistir. 

Ao aluno nao deve ser proporcionado apenas o conhecimento da 
ciencia ja feita, da ciencia que esta no livro. Nao ha diretiva mais no- 
civa para a educagao do que o ensino livresco. 

Nao e indispensavel que o estudante aprenda fazendo pesquisas. 
Podera receber o ensinamento dos seus mestres, porem, de mestres que 
estejam em contacto direto com a ciencia e nao daqueles que so tern a 
a ajuda dos livros para retransmitir e as vezes retransmitir mal quanto 
leram e releram. . . E, nesta ultima hipotese, temos ainda o caso tao co- 
nhecido do mestre que recorre aos livros que nao estejam ou dificil- 
mente podem estar ao alcance do aluno. , . 

E claro que o professor nao pode desenvolver pesquisas sobre to- 
dos os capitulos da materia que Ihe e afeta. Basta, porem, que ele se 
dedique a um determinado ramo de investigagao original para ter o es- 
pirito de critica e poder, assim, dar as caracteristicas capazes de impri- 
mir cunho proprio ao seu ensinamento. 

Por outro lado, o estudante freqiientando um ambiente onde se 
faz ciencia, adquire interesse que nao pode ter pelos cursos de repeticao, 
pelos cursos fonograficos. 

Alias, freqiientando tais departamentos cientificos, o estudante nao 
so vai formando seu espirito dentro deste modelo, como pode, tambem, 
em certos casos, ir resolvendo alguns problemas de sua iniciativa. Apren- 
de mais um estudante na solugao de uma questao que Ihe seja pro- 
posta, ainda a mais simples, do que em uma serie de aulas ministra- 
das regularmente, porem, baseadas somente na palavra 

O ideal seria que o proprio estudante tivesse a iniciativa do seu 
estudo, agindo por conta propria, sob o conselho e direSao dos mes- 
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tres. Isto, porem, so e pcssivel com um numero muito limitado de es- 
tudantes. 

E' uma grande perspectiva para o future. 
Para o memento, porem, ja e possivel asscciar estes tres elemen- 

tos indispensaveis para o ensino de boa qualidade: regime de tempo 
integral, numero clausus, pesquisa. 

Ali cercam-se as nossss consideraroes principalmente com os re- 
sultados que estao sendo alcargados entre nos, onde este sistema foi 
posto em pratica. Nao sao mais do que a confirma^ao do que se tern 
obtido em materia de ensino em qualquer escola onde se tenha aliado 
ao ensino a pratica da investigacao cientifica. 

O Professor Stephen P. Duggan, diretor do Institute de Educa- 
gao Internacional de Nova York, reputado uma das grandes autori- 
dades em materia de ensino, exteriorizcu a sua valiosa opiniao a este 
respeito, quando ccrvidado para se manifestar sobre a oportunidade 
da criagao da Universidade de Sao Paulo. Sao as seguintes as pala- 
vras do ilustre educador: 

"Nas antigas Faculdades em que ja exist a praxe de se dedicarem 
os professores, ao mesmo tempo, ao magisterio e ao exereieio profissio- 
nal, pode o sistema eontinu; r, mas para as Faculdades novas, educayao, 
filosofia e letras, seria de maxima vantagem exigir dos lentes o tempo 
inegral. 

Ademais, revela ponderar que a pesquisa cientifica e a principal 
caracteristica das Universidades modernas e o espirito cientifico, isto 
e, a indaga^ao compl tamente objetiva e li\re de quaisquer considera- 
goes que nao sejam a busca de verdade, so se criara pelo estudo e pela 
pesquisa da ciencia pura. Abrange, portanto, o metodo de laboratorio, 
nas ciencias naturais e o metodo de seminario, nas ciencias sociais. 

O metodo das prelegoes nao t m valor no dominio da ciencia pura. " 

Fortalecendo, ainda, esse modo de ver, vem as opinioes valiosas 
-de educadores de renome mundial, tanto da Europa como da America. 

Algumas podem ser citadas pelo conceito que merecem seus au- 
tores. O Professor Richard M. Perce, da Universidade de Pennsylva- 
nia, cujo modo de ver em assuntos didaticos e acatado com a maior 
consideragao no mundo inteiro, conceituou ncs seguintes termos a sua 
opiniao em relagao a pesquisa cientifica aliada ao ensino: 

"O estudante que sabe es'ar trabalhando em um departamento 
em que se descortinam ativamente novos processes, se tentam a d mons- 
tra^ao de verdades novas, sabe que sua instruyao e apresentada em 
base identica e assim rec be o estimulo e a inspiragao que asseguram 
a sua orientagao profisiscmd com melhor apreciagao do metodo cientifico. 

O estudante sem o metcdo de investigacao, pelo contrario, nao 
tem outro incentive que o da aquisigao de um saber suficiente para a 
sua aprovagao nos exames,' 

Charles Minot, em sua apreciacoes, baseado numa longa vida de 
professorado ativo, diz: 

"A consideracao das nossas necessidades nos for^a a conclusao 
que as escolas medicas para serem proficuas nao deveriam ser. mas 
precisam scr centres de pesquisa." 
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Pela mesma forma se desenvolvem as apreciagoes dos grandes 
mestres, sempre unanimes na afirmativa de valor insofismavel da pes- 
quisa cientifica posta ao servigo do ensino. 

Bern fundamentados os motivos que acima se acham expostos^ 
eles se amparam igualmente no criterio pelo qual se orientou o gover- 
no da Uniao, na organizagao universitaria brasileira e na reforma do 
ensino, 

Na exposigao de motivos apresentados ao chefe do governo por 
ccasiao da assinatura da lei que rege a vida universitaria do pais, lem- 
se as seguintes palavras: 

"Todas as cautelas foram tomadas para que o ensino seja minis- 
trado pelos processes mais adequados e mais eficazes; banidas on redu- 
zidas ao minimo as prele^oes e conferencias, multiplicados os trabalhos 
praticcs c as demonstragoes c iluslragoes, de maneira que o aluno apren- 
dc obscrvando, fazendo e praticando." 

O espirito de reforma pode ser bem observado nas seguintes con- 
sideragoes da mesma exposigao de motivos: 

" A presents reforma procurou subordinar-se ao conceito irre- 
cusavel de que no ensino das ciencias de aplicagao, qual a medicina, 
e indispensavel a participagao direta do aluno no's exercicios e traba- 
lhos praticos e a instrugao individual em fatos concretes. 

O ensino coletivo, de nalursza doutrinaria, devera apenas completar 
o ensino pratico e mesmo cumprira aproxeitar todos os elementos de 
objetivacao dos conhecimentos ministrados. 

Laboratories de experiencias ou de pesquisas originais, enf rmaria 
e dispensario dos hospitais, salas de autopsias, constituem o ambiente 
sm que se ha de exerci'ar a atividade pessoal do aluno, em que se 
realizara a formagao tecnica e cientifica do medico, pratico ou do pes- 
quisador produtivo." 

O decreto federal 19-851, que estabelece cs termos aos quais se 
devem subordinar os institutes de ensino, dispoe, no artigo 61: 

"O professor ca'edratico e responsavel pela. eficiencia do ensino da 
sua disciplina, cabendo-lhe ainda promover e estimular pesquisas que 
concorram para o progresso das ciencias e para o desenvob imento cul- 
tural da Uniao. " 

Regulamentacao do tempo integral. 

Tem-se perguntado, muitas vezes, quais devem ser as condicoes 
para regulamentagao do tempo integral. So ha uma: a perfeita adap- 
tacao do professor ao regime. Nao e apropriado o process© para qual- 
quer professor, pnncipalmente quando ja habituado a outro sistema 
de vida. Nestes casos o resultado pode ser mau. Para aplicagao inte- 
gral de sua atividade e indispensavel que o professor esteja, natural- 
mente, voltado, por vocagao propria, para a ciencia que cultiva. Nao 
pede nem deve fazer outra coisa. ^ste pendor supera as deficiencias. 
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financeiras. A nao ser assim, so se conseguira resultado formando o 
professor integral pelo recrutamento entre assistentes postos no regi- 
me, logo ao sair da escola, antes do tirccinio pratico, em outro campo 
que, as vezes pode invalida-lo para a ciencia pura. Nisto tudo se re- 
sume. Nao e possivel nem conveniente adotar um regime integral- 
horario. 

Se ha um horario fixado, parece logico que fora desse periodo, o 
tempo e livre para qualquer outra aplicagao. Ora, o regime integral 
quer localizar a atengao do professor unicamente na ciencia que en- 
sina. Nao ha, portanto, outro meio senao basear o sistema na ordem 
moral. Quern a ele se submete e porque tern amor a ciencia que abra- 
gou. O regime integral e vocacional. Nao ha quern seja capaz de de- 
terminar isto em lei. Por decreto nao se fazem cientistas. 

* 

Fatores essenciais do prcblema educacional. 

Em ultima analise a solucao do problema educacional nao esta 
nas reformas de ensino. A formula capaz de resolver a questao pode 
ser assim expressa: professor-assistentes-estudantes-fontes bibliograficas- 
cooperagao-centralizacao-instalagdes-aparelhamento-verbas adequadas. 

I. Professor de alta qualidade, sob regime de tempo integral 
(quase sempre), exclusivamente dedicado a sua discipli- 
na; capaz de instruir alunos, de criar escolas, de fazer ;n- 
vestigagao original, ministrar, enfim, ensino de primeira mao 
no prepare dos estudantes e na formagao de discipulos, 
entre cs seus assistentes. 

II. Assistentes, quase sempre em regime de tempo integral, 
em numero amplo ou pelo mencs suficiente para o ensi- 
no e, principalmente, para constituir o grupo de disci- 
pulos que propaguem e desenvolvam a obra do mestre. 
Constituem o celeiro onde pedem ser recrutados os futu- 
res professores. 

III. Estudantes selecionados, limitados em niimero. 

IV. Instalagoes e aparelhamentcs adequados a um alto grau 
de ensino. 

V. Fontes bibliograficas abundantes, visando principalmente 
jornais e revistas cientnicas, tecnicas ou literarias. 

VI. Centralizagao e cooperacao evitando a multiplicidade de 
services identicos ou analogos. 

VII. Verbas adequadas ao conjunto. 
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VIII. Pequeno numero de cadeiras cu departamentcs para que 
eles possam ser bem provides. 

IX. Cursos completes de cada disciplina lecionada no sentido 
de ser abrangida toda a materia, conduzidos, porem, em 
diretiva sintetica, sem as explanagoes pormenorizadas e 
prolixas. 

Se uma das rcdas deste mecanhmo nao foncicnar cu funcionar 
mal, defeituosa sera a sua prcdugao. O sistema sera ineficiente e anti- 
economico pelo seu mau rendimento. E', pois, indispensavel um ajus- 
tamento bem dosado destes fatores. 

Por isso deve ser bem propcrcionado o numero de cadeiras ou 
departamentcs de cada escola a fim de que possam dispor de amplcs 
meios de agao. 

Por outro lado, para o aluno que nao pode ser especialista em to- 
das as materias do curso e preferivel um conhecimento geral e abran- 

* gente de cada uma delas. 
Poucas cadeiras, bem aparelhadas, eis o programa. 

* 

A Faculdade Nadonal de Filosofia. 

Um grande acontecimento para a educa^ac nacional acaba de ocor- 
rer com o decreto-lei de 4 de abril do corrente ano, que organiza a Fa- 
culdade Nacional de Filosofia, da Universidade do Brasil. Com esta 
realizacao, intsgra-se a Universidade federal na plenitude do sistema 
universitario onde a Faculdade de Filosofia e elemento nuclear, indis- 
pensavel, essencial. Corrigiu-se, destarte, uma grande lacuna que apre- 
sentava, desde a sua criagao, a Universidade mantida pela Uniao, na 
Capital da Republica. 

Nao sao, porem, somente estes os beneficios trazidos pelo novo 
decreto. Ha, em suas dispcsicoes, um certo numero de medidas, de 
grande amplitude e que — fora da orbita daquela instituigao federal 

exercera dedisiva e notavel influencia sobre todo o mecanismo edu- 
cative, nas suas diversas fases, superior, secundario e mesmo primario. 
Sob este aspecto a nova lei representa um fato de maior relevo do 
que o da fundagao dos cursos juridicos no Brasil. Sua influencia nao 
se limita a um so distrito educative; estende-se a todos. 

Efetivamente, a lei determina que 

a partir de 1." de Janeiro de 1943 sera exigido, para o preenchimento 
de qualquer cargo ou fungao do magisterio secundario ou normal o di- 
p oma de licenciado comspondente ao curso que ministre o ensino 
da disciplina a ser lecionada". 

Esta exigencia nao se restringe apenas aos estabelecirtientos man- 
tidos pelos poderes publicos. Alcanfa, tambem, as entidades parti- 
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■culares. Assim, salvo o caso da inexistencia de candidates legalmente 
habilitados, de acordo com a nova lei, todo o magisterio secundario e 
primario vai sofrer a influencia das Faculdades de Filosofia. O de- 
creto vai alem. Permite que seja diminuido o prazo fixado (1943) pa- 
ra tais exigencias e ainda estabelece, no paragrafo quatro, que ate 1943, 

"os diplomas de licenciados serao considerados o principal titulo de 
preferencia para o provimento dos cargos e fungdes do magisterio, com 
que se relacionarem." 

Com esta pratica sera resolvido o problema relative ao principal 
fator entre os que constituem o complexo educative, isto e, a selegao 
do professorado. E' certamente um metodo lento, cujcs resultados so 
aparecerao daqui ha alguns anos. E' o unico, porem, que pode dar 
resultados seguros e reais. 

Neste sentido, nao me furto ao desejo de reprcduzir as seguintes 
palavras do Sr. Ministro da Educagao, extraidas da sua exposicao de 
motives, apresentada ao Sr. Presidente da Republica. Referindo-se ao 
ensino secundario, diz o citado documento: 

"Otimo nao e e nao sera som nte pelo efeito de reformas de lei>« 
e regulamentos, pela mudan^a dos programas, pela mais abundante 
e complexa mcntagem das instalayoes escolares. Tais con as, certamen- 
te necessarias e valiosas, nao r.solverao jamais o penoso problema da 
educagao secundaria. Neste terreno, a renova^ao certa, ritil e \ital 
so podera partir de uma base primeira, a saber, da preparac,ao de nm 
vasto corpo d? professores, cientes das disciplinas do curricnlo e mes- 
tres no oficio de ensinar. Sbmente depois da existencia desses profes- 
sores, e mais, sbmente depois de ser vedado que outros professores, 
os improvisados, os primaries no saber e incautos na experiencia, pos- 
sam professar nas escolas secundarias, e que realmente o ensino das 
humanidades se desenvolvera com metodo e primor, com as excelentes 
qualidades, que d^ve possuir, para (|ue propicie a juventude aquele 
fundamento espiritual sblido e serio, que a 'orne apta de um modo 
geral para a vida, e, de modo especial, para o ingresso nas escolas su- 
perior's, destinadas a formagao dos grunos culturais mais altos e apri- 
morados. Ora, e a tudo isto que vtm atender o presente decreto-lei, 
submetido a consideragao de V. Excia., o qual nao apenas estrutura o 
vasto organismo da Faculdade National de Filosofia, estabelec imento 
federal, padrao do ensino destinado a prepara^ao do magisterio secun- 
dario, mas ainda estabelece que, a partir do ano de 1943, nao possa 
mais ser admi'ido, como professor do ensino secundario, candidato que 
nao tenha passado per aquele estabelecimento ou por outro congeuerc 
reconhecido. Esta obrigatoriedade do magisterio adequadam nte di- 
plomado representara o comego de uma nova era na educagao secun- 
daria de nosso pais." 

Em sua parte final, este memorial esta assim redigido; 

"Em ultimo lugar, diremos que a Faculdade National de Filosofia, 
cujos fundamentos ora se fixam, vira contribuir, d maneira mais deci- 
siva, para aumentar e aorofundar a cultura nacional, no terreno liloso- 
fico, cientifico e literario. Somos, neste particular, um pais tie au o- 
didatas. Os nossos pesquisadores e escritores sao, em geral, trabalha- 
dores isolados, que formam a propria cultura com o mais angustioso 
tsfbrgo, desprovido da assistencia tie mestres experimentados, da cola- 
boragao tie colegas da mcsma vocagao e dos recursos tecnicos impres- 
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cindiveis ao eficiente trabalho intekctual. Se grande numcro deles 
consegue chegar as culminancias, eniparelhando-se as vezes com os 
mais altos espiritos das outras nagoes, tal coisa so decorre das admi- 
raveis qualidades inatas dos filhos deste pais. Estamos, porem, longe 
df ser uma grande nagao produtora de cultura. A nossa produgao filo- 
sofica e literaria pode ser um motivo para a nossa ufania e vaidade, 
mas como me dizia ha tempo o professor George Dumas, da Sorbonne, 
nao corresponde aos dons prodigiosos com que a natur.za dotou a nossa 
inteligencia. A Faculdade Nacional de Filosofia, constituindo, dentro 
da Universidade do Brasil, um grande cerv'ro de estudos, processados 
com disciplina e vigor, em todos os dominios da cultura intelectual 
nura, ha de ser, pelos tempos afora, a grande forga de animagao, de 
enriquecimento e de orientayao de nossos trabalhadores intelectuais. 
E, desta forma, transcendendo aos estritos limites do ensino, entrara 
ele a influir, d^ modo mais amplo, no destino da cultura nacional." 

Por outro lado, e preciso acentuar que a recente organizacao — 
a qual se tem de ajustar as outras congeneres — nao obstante ter fi- 
cado dentro de limites razoaveis, estabeleceu, entretanto, hcrizontes 
mais largos dos que os da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras 
de Sao Paulo, nos seus primcrdios e na sua fase atual. 

As disciplinas especificas do curso de filosofia abrangem, agora, 
tres cadeiras, regidas por tres professores quandc temos em Sao Paulo 
so um. O curso de Matematica, comegado aqui com um professor ape- 
nas e que agora possui dois, tera tres na organizacao atual. No curso 
de Fisica, em que tinhamos so um professor, teremos dois. Quimica, 
cnde tinhamos, de inicio, so um professor, passara a ter tres. A Geo- 
grafia, aqui concentrada em uma so cadeira, sera subdividida em duas 
catedras, uma de Geografia Fisica e outra de Geografia Humana. Mui- 
to me esforcei por esta dicotomia, quando diretor desta casa, pela con- 
vicgao da diversidade entre os dois cursos, por exigir, cada um, men- 
talidade diferente, na sua orientacao. O mesmo fato se observa no cur- 
so de Historia da Civilizagao, hoje subordinado a duas cadeiras, con- 
dicao porque tanto nos empenhamos eu e meu antecessor, o Professor 
Almeida Prado. 

Como elementos novos, surgem, ainda, a Antropologia, a Filologia 
Rcmamca, a Literatura hispano-americana e anglo-americana, alem de 
cutros que compoem a seccao de Pedagogia e de Didatica. Pela nova 
crganizagao, a Faculdade de Sao Paulo tera muito a ganhar. Manten- 
do a sua funcao de prepare para o magisterio, ccnservara a sua orga- 
nizacao de instituto de alta cultura. Nao tinhamos no Brasil faculda- 
des culturais ou de ciencia pura. Agora, que elas se formaram e se 
vao alastrando, precisamos mante-las em alto nivel. 

E assim, desta tnbuna, com os meus calorosos aplausos pela no- 
va undagao, eu trago a esta Faculdade os meus sentimentos de grande 
emocao e alegna por ver com esta iniciativa federal consolidada a vi- 
da desta grande instituigao que e a Faculdade de Filosofia da Univer- 
sidade de Sao Paulo. 

❖ 
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Licenciados de 1938. 

Era meu desejo ler hoje um trabalho que para vos escrevi. E' um 
boequejo da evolu^ao educativa em nosso pais. Em breves traces pro- 
curei marcar as fases caracteristicas do quadro educative, no desenro- 
lar dos quatro primeiros seculos da historia da ncssa civilizacao, Cin- 
gi-me ao campo da educagao superior. Nao entrei no exame das re- 
formas. Descreio delas desde que nao atinjam a e?sencia do proble- 
ma, isto e, da melhoria do professorado, dos metodos de educa^ao, de 
instalagoes apropriadas, de dota^oes convenientes, tudo estabelecido em 
um equilibrio harmonioso destes fatores. Limitei-me, pois, a uma sii- 
mula dos fatos principais que tern influido ou promovido a nossa evo- 
lucao educativa nestes quatro seculos de vida da nacao brasileira. 

A tribuna da Faculdade de Filosofia e preciosa para assuntos de-ta 
natureza. Nao poderia, pois, perder tao feliz oportunidade para tratar 
de um assunto cujo historico tern sido tao pouco cuidado entre nos. 

E' ate estranhavel que excelentes compendios sobre a Historia da 
Civilizacao Brasileira aflorem, neste capitulo, apenas os aspectos litera- 
rios. Nao cogitam de entrosar na sua sistematizacao historica, a in- 
fluencia das grandes fundacoes educativas e cientificas que tern for- 
mado, pelo menos na sua maior parte, a estrutura do nosso desenvolvi- 
mento moral, intelectual e material a partir dos primordios do seculo 
XIX, E' singular que quase sempre nem mencao e feita de tais insti- 
tuigoes nao obstante a sua participagao incontestavel e consideravel na 
trajetoria da civilizagao nacional. Neste particular restringem-se quando 
muito a acao jesuitica. A cronologia episodica e individual tern de se 
combinar com os fatores ambientes que permitem o desempenho da- 
agao. 

Nao pode, pois, ser omitida a funcao preponderante das grandes 
fundagoes educativas e cientificas. Formam elas a base de toda a evolu- 
gao da nacionalidade. Desde a primitiva escola do jesuita ate as orga- 
nizagoes superiores, o contingente e assaz vultoso para ser descurado a 
analise historica. Na Bahia foi certamente muito menor a influencia das 
academias literarias de 1724 e 1759, descontinuas e de pouca duragao, 
do que a exercida pelo antigo Colegio dos Jesuitas e pela Academia Me- 
dico-Cirurgica, hoje Faculdade de Medicina. Nao foi menor no Rio de 
Janeiro a agao da escola medica e da academia militar, hoje Escola de 
Engenharia, forjada, entao, nos moldes de uma escola de ciencias. "Na 
mesma epoca, concorreram como fortes esteios da civilizagao que come- 
gava, a Escola de Belas Artes, o Museu Nacional, o Jardim Botanico. a 
Biblioteca, a Imprensa Regia. Que vastos focos de irradiagao foram as 
Faculdades de Direito de Sao Paulo e do Recife! Isto na primeira me- 
tado do seculo XIX. Depois foi maior a contribuigao destes centres pe- 
la sua ampliagao e multiplicidade. 

Eis porque vos preparei o trabalho a que aludi. 
A pragmatica dos cerimoniais como os de hoje, nao me permitiria, 

entretanto, exceder os limites do tempo de que ja vos tenho abusado, 
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em demasia. Dedicar-vos-ei, entretanto, este estudo entregue ao vosso 
exame, vossa meditagao e vossa cntica. Se alguma coisa vos merecer 
este esforgo dai o vosso auxilio, precioso, desinteressado e pertinaz pela 
causa universitaria brasileira. 

Tragando este apanhado historico, em visao caleidoscopica, em uma 
tentativa de apreciagao critica, eu tive os olhos postos nos meus para- 
ninfados de hoje. Sois os mais jovens dos universitarios do Brasil. No- 
vos pela idade, pela data de fundagao da vossa escola e ainda por ser- 
des discipulos da primeira instituigao de filosofia, ciencias e letras, no 
ensino oficial do pais. Por vosso intermedio pretendo ser ouvido por 
toda a mocidade universitaria do Brasil que e uma so familia. Com este 
exame retrospective pretendi dar uma ideia do que ja fizemos e do que 
nos falta fazer pela educa^ao superior no Brasil. Tereis, assim, melho- 
res elementos para trabalhar pelo desenvolvimento da vida universita- 
ria brasileira. Se esta obra de todos os brasileiros precisa, melhores ser- 
vices espera dos que neste meio tern convivido. Nao podemos esperar 
tudo somente dos governos. 



DISCURSO DO PROFESSOR AFONSO D'ESCRAGNOLLE 

TAUNAY, PARANINFO DA TURMA DE 1939. 

A honra que me fizestes escolhendo-me paraninfo de vossa turma 
e o reflexo de velha cordialidade para com o professor que, embora em 
carater interino, e durante tres anos, se desempenhou do curso de His- 
toria da Civilizagao Brasileira na vossa, na nossa tao recente ainda. e 
ja tao prestigiosa Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Univer- 
sidade de Sao Paulo. E' ela que a vossa presenca traz, e a desta assem- 
bleia brilhante, alguem cujos dotes tribumcios sao da mais positiva de- 
ficiencia. 

• Bern o sabeis por larga experiencia propria e insististes numa es- 
colha generosa e mal inspirada. Razao de sobra para que me confesse 
duplarnente grato ante tao grande benevolencia e tao delicadamente 
expressa. 

Para todos nos lentos passam os anos da infancia e da adolescen- 
cia. Escoam-se depcis rapida e mais rapidamente. Mas nunca tao ace- 
leradamente como esses que ccorrem depois de atingida a fase de que 
tao longe ainda vos achais, a quarta decada da existencia, para depois 
chegar a vertiginosa sucessao dos milesimos do ocaso, consoante o pro- 
loquio consubstanciador da sabedoria popular em seu criterio exato. 

Parece-me que ainda ontem estavam varies de vos em meus audi- 
tories, atencioscs e atentos. E no entanto ja decorreu assaz largo lap- 
so. O fato de nao haverdes olvidado o vosso expositor prova-me quanto 
a vossa memoria de mocos ainda nao se habituou a velocidade das im- 
pressoes sucessivas deixadas pelo desenrolar dos dias para o esbatimen- 
to das recordagoes dos homens e dos fatos. 

O genero de saudagao a que esta cerimonia obriga e dos que cons- 
tituem dos mais escorregadios terrenes da oratoria. 

Escorregadio e inseguro pela necessidade de fugir o orador as fra- 
mes feitas, acs conceitos ja mil e uma vezes repetidos, anual, decenal. 
secularmente, desde que a instituigao de festas como a nossa provocou 
a obrigatoriedade de um tipo de discurso, de que muito se espera como 
fundo e como forma. 

Cada vez mais se torna dificil dizer algo de original, por pouco que 
seja, em materia de sauda^ao de despedida a graduandos. 

As triburas de nossas numerosas faculdades e escolas superiores, 
ginasics, liceus e institutes ocuparam, em ccndigoes identicas a esta que 
nos congrega, quase todos os grandes valores da intelectualidade brasi- 
leira de ja longinquos milesimos aos nossos dias. 
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Muitas das pegas proferidas trazem a declaracao da mais ilustre 
autoria e algumas se acham incorporadas ao acervo antologico de nossa 
melhor prcducao literaria. 

Eis, pois, a que me levou a vcssa benevolencia, fazendo subir a es- 
ta tribuna quem de sua catedra apenas trouxe o unius liber do progra- 
ma de seu curso. E passou a vida alheio as competigoes oratorias pelo 
fato de (pelo menos em certo setor de sua formagao mental) poder ga- 
bar-se de praticar o nosce te ipsum. 

No Brasil, pais de novas realizagoes, ha, porem, alguma ccisa de 
objetivo a recordar, tratando-se de uma instituigao de ontem como esta 
nossa Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras. 

So o fato de sua existencia e a de sua congenere fluminense e fla- 
grante demcnstragao do progresso cultural cada vez mais especializado 
que, tambem cada vez mais, se acentua em ncssa terra e do modo mais 
veemente. 

As velhas faculdades superiores que vieram da colonia, as acade- 
mias militares de guerra e de marinha, as escolas de medicina e a de 
belas artes, todas ainda de fundagao joanima, desdobraram-se na epoca 
imperial como se deu com as faculdade medicas, a separagao do ensino 
da engenharia militar do da civil, a fundagao dos curses juridicos de 
Sao Paulo e de Olinda, da Escola de Minas de Ouro Pi eto. 

Veio a Republica encontrar um aparelhamento de ensino superior 
constante de um numero de orgaos ja assaz vultoso e subdividido em di- 
versas especializagoes. Nao poderia por menos ser, dado o imenso pro- 
gresso de todas as ciencias no seculo XIX, que estava a fenecer. 

Nao havia, porem, em 1889, uma ccordenagao de institutes sob o 
regime universitario por toda a parte vigente, no mundo civilizado oci- 
dental, circunstancia que no Exterior causava viva e geral estranheza. 

Nao que se nao houvesse ainda cogitado, no Brasil de semelhante 
instituigao. Com a vinda da Corte, em 1808, pensou-se, mas muito vaga- 
mente, na fundagao de uma Universidade no Brasil, afirmam diversos 
dos nossos ensaistas, 

Mas Primitivo Moacyr, o grande especialista da Historia da Ins- 
trugao Publica no Brasil, em seus estudos tao probos quanto lucidos e 
apos a mais acurada pesquisa, insofisrnavelmente demonstrou que dos 
boatos recolhidos a tal proposito por alguns escritores, acerca da in- 
tengao regia relativa a fundagao brasileira de uma Universidade nao 
subsicte o menor trago na legislagao, nem sombra de ato governamental. 

E categoricamente conclui: "Ate prova em contrario, a Universi- 
dade de D. Joao VI ficara na lenda, ate que o desamcr as investigagoes 
historicas seja substituido por habito de probidade intelectual". 

Nos fastcs americancs ja seculos havia no entanto que ao Brasil 
se podia apontar o exemplo do Peru e do Mexico, do Prata e da Nova 
Inglaterra. 

Acompanhemos, por6m, ainda ao guia seguro que e Primitivo Moa- 
cyr e rapidamente bosquejemos o que se passou com os projetos de ins- 
tituigao universitaria. 
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Nas instrucoes dadas por Jose Bonifacio aos deputados de Sao Pau- 
lo as Cortes de Lisboa, em destaque figurava a recomendacao de que 
deviam, com afinco, pleitear a criagao de Universidades no Brasil. 

Com a Independencia, voltou a preocupar o espirito dos constru- 
tores da nova nagao a ideia da fundagao de pelo menos uma Universidade. 

Reunida a Constituinte em 1823 surgiu na tela dos debates, provo- 
cando largas discussoes, um projeto mandando criar duas dessas organi- 
zagoes, debates em que se salientaram Martim Francisco, o future Mar- 
ques de Baependi, o Padre Belchior Pinheiro, Veloso de Oliveira. 

Mas tudo se malogrou com a dissolucao da Assembleia. 

Ao se instaurar o regime constitucional voltou o projeto a baila das 
preocupaQoes legislativas em 1826 aventado por Lucio Scares de Gou- 
veia, mas sem conseqiiencia alguma. 

Durante as Regencias a ele se referiram varios ministros da pasta 
do Imperio em seus relatorios anuais. 

Resultou em 1843 servindo de assunto a um estudo do Conselho 
de Estado e a novo projeto, o de Manoel do Nascimento Castro e Sil- 
va, o notavel ministro da Fazenda de Feijo. Mas ambas estas tentati- 
vas encontraram positive tropego no descaso do Senado. Foi o que 
tambem sucedeu com o Visconde de Goiana em 1847. 

Decorrido mais de um vintenio, em 1869, retomou-o Paulino Jose 
Scares de Souza mas nao logrou melhor exito como se daria com o Ba- 
rao Homem de Melo em 1881 e a campanha do Conselheiro Antonio 
Joaquim Ribas em 1882, no Congres^o de Instrucao no Rio de Janeiro. 

Mas vivia sempre latente esta ideia da criagao da Universidade 
Brasileira e torna-se realmente inexplicavel que tao pouco por ela se in- 
teressasse um chefe de estado apaixonado da cultura como era Pedro 
II. Fato sobremodo curioso: ainda em sua ultima Fala do Trono a ela 
se referiu. 

Ao tratar das exigencias do desenvolvimento da instrucao publica 
no pais, declarou entre elas "sobressair a criagao de escolas tecnicas adap- 
tadas as condigoes e conveniencias locais e a de duas Universidades, 
uma ao Sul e outra ao Norte do Imperio como centro de organismo cien- 
tifico e proveitosa emulagao donde partiria o impulse vigoroso e harmo- 
nico de que tanto carecia o ensino". 

Curioso e que o imperador magnanimo ai advegava a fundagao de 
institutes do genero do nosso. Falava em instituir "faculdades de cien- 
cias e letras vinculadas ao sistema universitario, assentando tudo livre 
e firmemente na instrugao primaria e secundaria". 

Na sua Fe de Of'icio de Imperador do Brasil, nobilissimo dcrumen- 
to datado do exilio, de Cannes e de 23 de abril de 1891, ainda se refe- 
riu aos projetos de fundagao universitaria a que incompreensivelmente 
jamais dera andamento: "Pensei tambem no estabelecimento de duas 
Universidades, uma no Norte e outra no Sul, com as faculdades e ins- 
titutes necessaries e portanto apropriados as diferentes regioes, sendo 
o provimento das cadeiras por meio de concurso . 
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Nao ha o que explique esta inercia por parte de quern tanto pre- 
zava a cultura, como o grande Principe americano. . . 

Prosseguiria ainda durante decenios este estado de coisas, esta ano- 
malia brasileira, que entre os povos cultos suscitava gerais reparos. 

Desde os primeiros dias da Republica agitou-se novamente a ideia 
da fundayao da Universidade do Brasil. 

Encarregou Benjamin Constant ao Conselheiro Leoncio de Carva- 
Iho da confecgao dos estatutos da fundagao em vista, mas a rapida pas- 
sagem pelo Governo nao Ihe permitiu que se objetivasse o que quer 
que fosse. 

Decorreram muitos anos antes que se voltasse a cuidar do caso, 
como se deu em 1904 com a incumbencia atribuida pelo Dr. J. J. Sea- 
bra, ministro do Presidente Rodrigues Alves ao Dr. Azevedo Sodre, de 
que resultou a redagao do projeto a executar-se logo. 

Nada se fez, porem, ocorrendo com o perpassar dos anos a apre- 
sentagao de novos programas devidos a Gastao da Cunha e Rodrigues 
Lima. 

A reforma da instrucao publica, em 1915, decretada na presiden- 
cia Wenceslau Braz, sob a inspiragao do Ministro Carlos Maximiliano,. 
previa a criagao da Universidade do Brasil que so foi levada a efeito 
em 1924, sob a presidencia Epitacio Pessoa. 

Mas esta criagao nada mais era do que um esbogo de regime uni- 
versitario. 

Sob a presidencia Getulio Vargas, em 1932, caberia ao ministro da 
Educagao Dr. Francisco Campos o grande merito de dar ao nosso en- 
sino superior a organizagao ora vigente, sob um estatuto que, sem favor 
algum, e obra obediente a tao solido criterio quanto elevado conheci- 
mento das condicoes universitarias universais. 

Em virtude desta lei basica da Universidade Brasileira, fundou-se 
a de Sao Paulo e com ela a nossa Faculdade de Filosofia, Ciencias e 
Letras. 

A imperiosidade da diferenciagao imposta pelo desenvolvimento da 
cultura moderna, dominadora de todas as grandes organizagoes do en- 
sino universitario mundial, nao podia, pois, deixar de, em nossos dias, 
ter repercussao brasileira. E uma de suas mais elevadas modalidades 
se consubstancia exatamente nos moldes de um institute como este, de 
que sois os mais recentes graduados. 

Assim, o decreto que, ha exatamente seis anos, criando a Universi- 
dade de Sao Paulo ao mesmo tempo instituiu a nossa Faculdade de Fi- 
losofia, Ciencias e Letras, como parte integrante da mesma, com as suas 
tres secgoes e sub-secgoes veio corresponder a essa incoercivel instigagao. 

hlao era possivel, de ini.io, certamente, estabelecer cursos minuden- 
temente especiaiizados como cs que constituem os elencos da atividade 
anual dos aparelhos universitanos seculares europeus e notadamente 
americancs. 

Impunham as circunstancias que os nossos programas abrangessem, 
scbretudo, as linhas mestras das grandes disciplinas, coordenadas num 
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curso de aperfeigoamento cultural. E este resultado foi plenamente sa- 
tisfeito na escolha e distribuigao das 39 catedras criadas. 

Os resultados obtidos nos seis anos de existencia da Faculdade fo- 
ram os mais auspiciosos, preparando-se ambiente tal que, em futuro nao 
remoto, poderemos verificar uma especializagao nos moldes ou pelo me- 
nos proximo daquele que hoje ccnstitui o padrao e o renome das gran- 
des e velhas instituigoes congeneres da civilizagao ocidental. 

Nao nos era possivel encetar tao elevado tentame sem o concur- 
so de representantes da tradigao e da consuetude universal, provindos 
dessa formacao e dessa experiencia ja sedimentada, desde largo lapso 
de anos e caracteristica das faculdades paradigmas. 

Dai o recurso a assistencia de representantes do ambiente ultrama- 
rine e depositaries dos canones dos colegios plurisseculares evoluidos 
para as faculdades contemporaneas. Obteve-se este escopo delicado, e 
de capital importancia, merce da escolha excelente de Theodoro Ramos, 
esse nucleo solido dos primeiros professores contratados no exterior; 
franceses, italianos, alemaes, em que nos vieram varias figuras de alto 
relevo. 

Ainda nao oferecia o nosso meio a disponibilidade da obtencao de 
docentes versados em diversas das especializagoes inscritas nos progra- 
mas da novel fundagao. Mas ainda assim, os nossos elementos nacio- 
nais concorreram com fragao nao despicienda de nomes vantajosamente 
conhecidos pelo prestigio de sua bibliografia e didaticidade. 

Varies desses primeiros professores alienigenas pouco entre nos 
permaneceram, pois exigiios eram os prazos da concessao de afastamen- 
to obtida de seus governos. Presos se achavam estes pioneiros do en- 
sino superior pelas cbrigagoes que em suas patrias haviam deixado, pa- 
ra prestar a nossa Faculdade o concurso da inteligencia, prepare e boa 
vontade. 

Assim, de 1935 a 1939, numerosas foram as substituigoes ocorri- 
das no conjunto da congregagao provisoria. Partiram definitivamente 
muitos destes mestres, deixando-nos a saudade de suas belas aulas, do 
vivo interesse pelo aperfeigoamento dos cursos e camaradagem cordial 
com os discipulos. 

A um dos mais eminentes destes mestres estrangeiros a morte su- 
bitamente arrebatou quando, e com o maior fervor, continuava, ao la- 
do dos trabalhos da catedra, a serie das notaveis pesquisas para a me- 
Ihor descrigao da nossa fauna. Outros contingentes de cientistas e hu- 
manistas, filosofos e versadores da ciencia sociologica vieram substi- 
tuir esses mestres da primeira leva. E a Faculdade continuou honrada 
com o acoihimento de varios homens de reputagao dilatada, ao mesmo 
tempo que aumentava a valia de seu contingente brasileiro, salvo quan- 
to a um de seus novos convocados. 

Encetaram-se, em 1937, os concursos para o provimento de titu- 
lares e livres-docentes de diversas catedras, com os resultados brilhan- 
tes que estao na memoria de todos. 



— 228 — 

Agora se encerra o nosso sexto ano escolar, verificando-sp apro- 
veitamento didatico cada vez mais extenso, sob profundidade a cada pas- 
so crescente. 

No primeiro quinqiienio letivo, vemos a contraposigao dos 17 can- 
didates a matricula de 1934 aos 189 de 1938 e aos 300 de 1939. 

Er no entanto, o nivel das exigencias para a admissao sempre e lar- 
gamente se alteou, como era alias natural e por toda a parte sucede. 

Aos primeiros ensaios de abertura de cursos nao podia deixar de 
acompanhar certa indulgencia naturalissima por se tratar de ensaio, 
jamais entre nos esbogado. 

Ocorreu depois, certa depressao no conjunto das matriculas, devida 
a incerteza reinante por algum tempo, quanto ao direito de inscri^ao 
a ser assegurado aos diplomados de nossas escolas normais. 

Resolvido o caso pelo Conselho Nacional de Educagao, notou-se o 
mais auspicioso resultado: a elevada afluencia de candidates a matri- 
cula na Faculdade, fator tanto mais frisante quanto por determinagao 
superior fora suspense o direito de inscrigao direta aos portadores de 
diplomas de cursos superiores. 

Desembaragado de tropegos, entrou a Faculdade, cheia de vitali- 
dade, a perlustrar a via da consolidagao definitiva. 

Suas atividades, desde os primeiros dias alias, produziram grandes 
e proficuos resultados. 

Ja em 1934 encetava-se esta serie tao bem pensada de cursos pu- 
blicos, cuja influencia foi das mais uteis e prestigiosas. 

Temos todos bem presente o apressuramento em que os audito- 
ries se enchem de culta assistencia, impaciente pela palavra dos con- 
ferencistas. 

Os recem-chegados professores e seus colegas brasileiros expondo 
as generalidades das suas materias, a posigao moderna das disciplinas, 
as aquisigoes mais recentes a elas relativas, ou fazendo a exposigao de 
paragrafos salientes de seus programas,, vieram trazer aos ouvintes mui- 
ta novidade de grande relevo, apresentar uma mise au point de maior 
utilidade e curiosidade. 

Paralelamente tambem dirigiram a palavra aos auditorios convi- 
dados ilustres da Faculdade, como, entre outros, Mendes Correa e Luc 
Durtain, cujos nomes agora me ocorrem. 

Dai em diante, prosseguiu e sempre com o melhor exito a lavra- 
gem desse campo tao particularmente adeqiiado como cenario das de- 
menstragoes do espirito que preside as instituigoes do feitio da nossa. 

A essas sessoes, ora singulares, ora em pequenas series de duas ou 
tres palestras, sobre os mais variados assuntos, em todos os setores dos 
cursos da Faculdade correspondeu a elucidagao de pentos de vista ori- 
ginais, e freqiientemente a tentativa da aproximagao inesperada entre 
fatos antigos e casos modernos, confronto entre problemas estrangeiros 
e ocorrencias brasileiras. 

Alargou-se o quadro das sessoes publicas; comegou o ciclo dos pe- 
quenos cursos tao ao sabor do espirito contemporaneo. Ainda recente- 
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mente se revestiu do maior exito a serie de conferencias magmficas que 
com tamanho brilho e seguranga do assunto nos deu Antonio Piccarolo 
a proposito do bimilenario de Augusto, e a demonstrar, mais uma vez, 
a enorme erudigao que e a sua. 

Institute que nao colabore no movimento de bibliografia univer- 
sal nao merece figurar no rol dos estabelecimentos culturais. A nossa 
Faculdade, desde os primeiros dias de vida, compreendeu este impe- 
rativo cada vez mais exigente. 

Solicitou, a principio, dos docentes, novas provas da sua capacida- 
de, da razao de ser de sua formagao e do emprego de sua existencia. 
Estendeu depois tal exigencia aos seus discentes graduados. E a seguir 
este caminho ja a sua contribuigao conquistou os foros de merecido apre- 
go nao so nacional como extra-brasileiro. Ai estao a documentar a mi- 
nha assergao os reclamos insistentes da permuta de suas publicagoes pe- 
las dos institutes dela congeneres, reclamos diariamente avolumados e 
partindo dos quatro pontos cardiais. 

Auspiciosa a carreira des nossos boletins de biologia, zoologia e 
botanica, fisica e mineralogia, letras, historia, etnografia e lingiiistica 
brasileira. 

Preparam novas contribuigoes os diversos departamentos da Fa- 
culdade . 

Catedraticos e assistentes, em larga emulagao, avolumam este acer- 
vo que ja assumiu, na nossa bibliografia nacional, excelente destaque. 

Ao lado dos Boletins figuram os Anuarios que tanto espelham a vi- 
da da Faculdade. 

Encetou-se sua publicagao do modo mais promissor e tern mantido 
o mesmo e elevado nivel. 

Dezenas de artigos, maicres e menores, enchem o vultoso numero 
de suas paginas com a colaboragao dos professores e seus auxiliares. 

Sao volumes cheios de valiosas contribuigoes para quern se queira 
por ao par do estado atual dos conhecimentos das disciplinas professa- 
das na Faculdade, das diretrizes do ensino contemporaneo, da orienta- 
gao dos estudos e da transformacao dos metodos cientificos, os rumos 
das correntes de pensamento de nosso seculo, as sugestoes sobre a di- 
ferenciacao e a autonomia das ciencias, a delimitagao dos seus campos 
em relagao a outras afins, as conquistas da filosofia e da historia, da 
economia, da estatistica, do grupo cada vez maior das disciplinas so- 
ciologicas. Temas tratados a luz do criterio moderno e com o maior 
empenho, por parte da unanimidade destes colaboradores, em informar 
aos seus leitores e do modo mais esclarecido, o que vem a ser a situa- 
gac atuai de suas rsspectivas catedras. 

A abertura de nossos cursos veio ao mesmo tempo trazer ao tablado 
dos estudos em Sao Paulo a ventilagao de grande numero de assuntos 
jamais aqui tratados. 

Distribuiram os novos docentes, a seus discipulos, uma serie de te- 
ses a esclarecer, que os levou a consulta de fontes ate entao de longe 
em longe procuradas por um ou outro especialista ou amador. 
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Assim, penso que pela primeira vez ocorreu verem-se estudantes 
abeberar-se ao farto manancial do Arquivo do nosso Estado, em busca 
de dados historicos, geograficos, demograficos, economicos. 

Pelo menos, assim se deu no Museu Paulista, cujo acervo, ainda 
em formacao, de velhos livros, mapas, documentos, etc., se viu avida- 
mente devassado por numerosos rapazes e mogas, inteligentes e dese- 
josos de desempenhar, elevadamente, incumbencias recebidas de seus 
mestres. 

Tive, entao, o ensejo (isto nos primeiros tempos, convem frisa-lo) 
de verificar quanto varies dos professores recem-chegados estavam so- 
bremodo distantes das nossas realidades, julgando, por exemplo, que 
os nossos depositos arquivais dispusessem de elementos que nao pode- 
riam possuir. 

Este nosso Brasil de ontem, imenso e despovoado, nao pode com- 
portar o que nas terras velhas existe ja por muitos seculos a dentro, 
gracas ao cuidado do recolhimento das pegas documentais e a orga- 
nizagao dos inventarios que Ihes dizem respeito. 

Assim, me lembro de certa vez em que inteligente aluna a mim se 
dirigiu, por nao saber como e onde encontrar dados sobre o movimento 
da navegagao nos portos paulistas, sob o governo de certo capitao-gene- 
ral setecentista de principios do seculo, tema que Ihe fora distribuido. 

Desanimada com o resultado das pesquisas iniciadas recorria ago- 
ra ao acervo do Museu. 

Fiz-lhe ver que o seu recem-chegado professor nao se achava de 
todo ao par do que eram os nossos depositos arquivais e de quanto se 
mostravam falhas as nossas velhas estatisticas. Em principio do se- 
culo XVIII, eram por assim dizer inexistentes. 

Lembrei-me depois com pequena malignidade, que quase seria o 
caso de, por analogia, pedir ela ao distribuidor da tese informagoes so- 
bre a tonelagem dos navios em demanda do porto de Marselha, la 
pelos anos em que, apos a cena famosa da entrega da taga feita pela 
bela Gyptis ao eleito do seu coragao, ao audaz navegante Euxenes, se 
fundara a colonia foceense de Marsalia, celula-mater da magnifica ci- 
dade francesa, maritima, mediterranea e porta do Oriente. 

Eram inevitaveis estes pequenos enganos iniciais, por parte de 
mestres que, embora sobremodo cultos, nao tinham a menor obriga- 
gao de conhecer, logo a primeira vista, a realidade dos problemas bra- 
sileiros. Agiam sob o reflexo da sua mentalidade e da experiencia 
de suas velhas terras europeias e o habito de operarem em ambiente 
de organizagao longamente sedimentada. 

Esperavam aqui encontrar muito mais facilidades do que as real- 
mente existentes. Nao podiam ter ainda a percepgao nitida de que no 
Brasil, imenso e deserto, os principios da centuria setecentista assumem 
os aspectos das eras medievais das cruzadas, e que o nosso quinhentis- 
mo nao pode ter documentagao muito mais abundante do que a dos 
seculos de ferro do Velho Mundo. 
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Ainda e imenso o que se conseguiu preservar de fontes historicas, 
num pais colossal orde esparsas viviam algumas dezenas de milheiros de 
homens civilizados, sob um clima onde viceja uma fauna entomologi^a 
sobremodo hostil aos acervos livrescos e documentais, pais ainda por 
cima diversas vezes assolado pela devasta^ao impiedosa das invasbes es- 
trangeiras. 

Mas a nao ser um ou outro desies mal entendidos pitoreslcos, e de 
facil concerto, a atuacao dos mestres ultramarines, trazendo-nos o fres- 
cor de seus metodos moderncs, foi a mais proveitosa. 

Em muitas disciplinas, aos ncssos estudantes abriram largos e mo- 
derncs setores de conhecimentcs e processes de investigacao. Ensina- 
ram-nos a penetrar numa serie de novas vias, infundindo-lhes o gosto 
por iniciativas que estao produzindo resultadcs otimos. 

Alem do prcgrama de extensao universitaria, que se mostrou efi- 
cientissimo, resultou, das atividades dos diversos departamentos da Fa- 
culdade, nctavel aproveitamento. 

A excelente ideia da fundagao dos seminaries, tao caracteristica- 
mente universitaria, corresponderam magnifica movimentacao e pro- 
veitosos frutos. 

Nos seminaries, matematico e fisico, com sessoes publicas e priva- 
das. vieram a tela dos debates numerosos cases sobre os estudos proprios 
dos debatedores, ou dos pesquisadores nacionais e estrangeiros. E por 
vezes viram-se estas sessoes honradas com a presenca de verdadeiras 
sumidades da ciencia universal e de passagem por Sao Paulo, como, 
para citar um so exemplo, se deu como o ilustre Levi Civita. 

Encetou-se a publicagao dos boletins, orgaos dos novos centres, 
como o Jornal de Matematica pura e aplicada. Nao menos dignos de 
aplausos os frutos colhidos nos cursos de ciencias naturais, fisica e qui- 
mica. 

E as pesquisas realizadas em laboratories, constantemente melhor 
aparelhados, permitiram que os resultados obtidos fossem divulgados, 
e sob o aplauso de numerosos orgaos cientificcs brasileiros e estrangeiros. 

Na sub-secgao das ciencias naturais o mesmo espirito de ansiosa 
investigacao promoveu o aparecimento de monografias sobre os mine- 
rais, a flora e a fauna brasileiras, a geologia e a paleontologia documen- 
tadas em publicacoes ja encetadas. 

Amiudadas excursoes, por vezes dilatadas e penosas, efetuavam-se 
em condi^oes de desconforto e ate de sacrificios como soi acontecer 
em varias de nossas regioes tao pcuco densamente habitadas ainda. 

As pesquisas de biologia geral afinaram-se por este mesmo espirito 
de proficiencia e entusiasmo. 

Notavel vulto tomaram os estudos de geografia fisica e humana. 
O eminente Emmanuel de Martonne, em missao especial do governo 
do Estado, a eles se associcu, trazendo o concurso dos admiraveis co- 
nhecimentos e larga experiencia, num semestre de fecundas realiza^oes. 

Multiplicaram-se as excursoes tao proveitosas a docentes e dis- 
eentes para o avanco da ciencia em geral, em numerosas irradiagoes, 
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em todos os quadrantes, para o melhor conhecimento desta nossa tei- 
ra de Santa Cruz, ainda tao pouco sabida e onde ha imensos campos 
virgens a explorar pelos especialistas que estudam o solo e seus aci- 
dentes, 0 a gente que sobre ele vive. Isto sem contar estas areas enor- 
mes cnde tanta coisa insuspeitada ainda ha a devassar. 

A mesma orientagao se verificou nos cursos de lingiiistica e etno- 
grafia brasilicas, a que veio servir de otimo complemento um Museu, 
cuja valia cresce diariamente e ja e preciosa. 

Mantiveram-se os cursos de historia no alto nivel dos das demais 
secedes, procurando sobretudo explorar os fenomenos sociologicos dos 
fastos universais e brasileiros. E nao menor brilho coube aos de cien- 
cias sociais e politicas, filosofia, letras classicas, portugues e Imguas 
estrangeiras. 

A instigagao dos mestres se viu imediatamente ccrrespondida pe- 
lo entusiasmo dos alunos. Formou-se desde os primeiros dias da Fa- 
culdade um nucleo de rapazes e mogas empolgados pelo programa de 
seus cursos e de tal modo a ele dedicados que dentro em breve se cons- 
tituiu em indispensavel auxiliar da tarefa dos docentes. 

Seu aproveitamento, como professores substitutes e assistentes nao 
so foi ato da mais elementar justiga como da melhor inspiragao. 

A este grupo coube a primeira transmissao do facho simbolico da 
persistencia da Faculdade, atraves dos anos prospercs que se Ihs an- 
tolham. 

Sua curta existencia representa uma serie de brilhantes conquistas. 
Servida pela competencia e a dedicagao de diretores como Almeida 

Prado, Souza Campos, Alexandre Correa, Alfredo Ellis Junior nao po- 
dia e nao pode deixar de progredir em acelerado ritmo. 

Nos seus ainda resumidos fastos ja se incluem muitas realizagoes 
proficuas e valiosas aquisigoes vultosas. 

Faltava-lhe sede condigna. E agora vai te-la. 
Sentencia velhissimo adagio frances; Quand la batisse va tout va. 
O Sr. Dr. Ademar de Barros que, desde os primeiros dias de gover- 

no, se revelou tao incansavel quanto bem inspirado batisseur, resolveu 
colocar a nossa Faculdade em acomodagoes dela dignas pela amplidao 
e a justa ccmpreensao das necessidades e exigencias modernas da Cien- 
cia e do Ensino. 

E' o projeto do nosso novo edificio simplesmente esplendido e, co- 
mo todos sabemos, ja se encetaram as obras que a ele se subordinam. 

Assim talvez possamos dentro em breve prazo celebrar a instala- 
gao do nosso Institute em seu palacio magnifico como dimensoes e aca- 
bamento. 

Mas e bem possivel que, dentro em breve, apenas terminado, com 
ele ocorra o que se da com a metropole para cujo relevo tanto contri- 
buira, esta cidade que em meio seculo passou de sessenta mil a um mi- 
Ihao e duzentas mil almas. E assim se apresente insuficiente ante as 
necessidades dos seus gabinetes, laboratonos, museus, bibliotecas, o des- 
dobramento das catedras e o numero dos discentes 
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K uma circunstancia ponderavel, previsivel ante o ritnio do pro- 
gresso de Sao Paulo, 

Inclui-se ela nos vctos calorosos que formulo, pois, se assim suce- 
der, terao a nossa civiliza^ao e a nossa cultura novo e soberbo expoen- 
te a apresentar, de grande passo a frente. 

Imenso tern progredido a cultura brasileira nos ultimos decenios. 
Quem o ignora? Quem tera podido conservar-se alheio a um das mais 
clamorosas demonstracoes da evidencia, como este indice eloqiiente do 
avolumamento extraordinario de nossa produgao intelectual, sobretudo 
de 1925 para ca, crescendo gecmetricamente de ano para ano? 

Ge e verdade que neste ultimo meio seculo a populacao do pais tri- 
plicou, a sua producao livresca centuplicou. E. sobretudo, tomou um 
significado brasileiro que ate entao fora apagado, muito apagado. 

Em principles de ncssa centuria escreveu Coelho Neto engracada 
charge que nao deixa, apesar da exageracao, de encerrar certa licao. 
Dizia o ilustre romancista que dos vinte e cinco milhoes de patricios, 
seus contemporanecs, um por cento apenas constituia o publico letrado. 

Destes duzentos e cinqiienta mil leitores, duzentos mil perccrriam 
um livro de longe em longe. Cifravam-se ao consumo dos orgaos da im- 
prensa diaria e, quando muito, das revistas ilustradas vulgares. Assim. 
restavam cinqiienta mil para um es:ol que constituia o grande estado 
maicr da legiao ledora. Mas, infelizmente, dessa massa selecionada, nove 
decimcs votavam verdadeiro horror a tudo quanto fosse escrito em por- 
tugues. So queriam saber de livros franceses ou, no maximo, de livros 
traduzidos para o frances. Estariam prontcs a ler o nosso sempre atual 
Guarani e a linda Iracema, se acaso Ihes fossem apresentados revesli ics 
de figurinos parisienses, menos rescendentes a indio, como, por exemplo. 
no Les fils du soleil de uma traducao do Guarani de nao sei quem. e em 
La Vierge des Palmeiraies de cutro de Iracema, tambem de nao sei quem, 

Assim, restavam cinco mil possivelmente interessados pelas cob as 
brasileiras. Mas, ai de nos! Ainda havia nova redugao a fazer-se! Desta 
pequenina falange, era precise cperar-se a subtragao de duas importantes 
parcelas. A quatro quintos deste publico quintessenciado so interessa- 
vam duas correntes de espirito: as que se norteavam pelos ensinamentos 
de Augusto Comte e Allan Kardec. Assim, reduzido o publico ledor a 
sua expressao mais simples, ficava confinado a um milheiro de pessoas 
— verdade e que apaixonadas da prcdugao nacional. 

Como boa charge que e, a resenha de Coelho Neto mostra-se exa- 
gerada para fins de se tornar espirituosa e impressionadora. Mas nela 
reside uma tal ou qual aproximacao de uma realidads acerca da quai 
tambem posso depor pelo fato de haver sido o reviser de numerosas edi- 
goes da obra de meu Pai. 

Assim, Inocencia, publicada em 1872, teve o primeiro milheiro !S 
gotado em doze anos e o segundo, em onze, Muitos parabens recebeu j 
autor ao se reeditar o romance em 1884. Em 1896, subia a dois mi o 
numero de volumes da novela sertaneja. Nove mil eram de 1910. p ur 
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chegar o seu total a sessenta e seis mil em 1939. As mesmas proporgoes 
accmpanham as tiragens da Retirada da Laguna. 

De 1925 em diante verifica-se um surto absolutamente notavel de 
renovagao livresca e florescencia cultural. 

Comecou, como era de esperar, por atingir as produgoes da litera- 
tura de ficgao. 

A tcdos nos bem presente esta o que se passou com os livros avida- 
mente prccurados desse jovem romancista tao cheio de talento e cora- 
cao, franzino de corpo e robusto de estoicismo catolico, cujo desapareci- 
mento, tanto nos enlutou, deixando-nos inapagavel saudade. Era a sua 
pcesia gracil, delicada, amoravel, como c feitio de sua alma mimosissima. 
E, no entanto, ao mesmo tempo, com rara e sutil arte sabia fazer falar 
os homens de ferro, os rudes calgoes de couro da descoberta e do desbra- 
vamento. Apos os triunfcs de livraria de Paulo Setubal, vieram os de 
outros romancistas, cujos nomes imediatamente nos acodem a memoria. 
Mas nao falemos de vivos. 

Comegam as coisas do Brasil a encontrar piiblico e public© nota- 
velmente avultado. Os que ccnhecem as particularidades de nosso mer- 
cado de livros sabem como as velhas obras de nossa bibliografia nacional 
e de nossa xenobibliografia atingem, por vezes, pregos absolutamente fa- 
bulosos. Deve-se isto a limitagao de suas tiragens, datando de decenios 
e decenios de anos. A principio, esperdigadas e atiradas a todos os qua- 
drantes, converteram-se em amontoado de preciosidades. 

E' por isto que vemos, por exemplo, as Memorias de Pizzaro se mar- 
carem a conto de reis e mais, os Anais de Silva Lisboa a dois contos, e 
assim por diante. Poderia aqui citar exemplos abundantissimos. E ja 
nao referentes a livros de vida secular e sim de obras recentes. A Histo- 
ria Geral de Porto Seguro valia, ha bem pouco, quatrocentos mil reis. Da 
nossa xenobibliografia nem falemos; livros de ontem, por assim dizer, 
consultadissimos, conhecidos de todos, como as Viagens de Saint-Hilaire 
eram oferecidos a nunca menos de cem e cento e cinqiienta mil reis por 
volume. 

Encentou-se a salutar campanha de vulgarizagao de nossa brasiliana 
vetera, movimento que, em maxima pars, se deve a Capistrano de Abreu, 
ao promover a reedigao de Frei Vicente do Salvador, mediante o apoio 
dos benemeritos Irmaos Weiszflog, da Companhia Melhoramentos de Sao 
Paulo. 

Nao tardai la que, numa serie tao auspiciosamente encabegada, sur- 
gissem em seguimento as obras dos velhos e preciosissimos Gandavo. An- 
tonil, Frei Caspar da Madre de Deus, Pedro Taques, Bartolomeu de Gus- 
mao, a Histona Geral do Brasil de Varnhagen, anotada e comentada pelo 
Mestre e seu grande discipulo Rodolfo Garcia. 

A este, em colaboracao com o Mestre, ja se devia a apresentacao 
dos T rat ados da gente e terra do Bras,I de Fernao Cardim. Ainda em 
viaa de Capistrano, e sob sua direcao, apareciam, na colecao Eduardo 
Prado os volumes editados por Paulo Prado, inestimavelmente valiosos, 
das Visitacoes do Santo Of,do, e da obra de Claudio d'Abbeville, etc.. 
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Contemporaneamente e sob a instiga^ao do alto espirito de um dos 
de que certamente mais se pode orgulhar o patriotismo brasileiro, o de 
Afranio Peixoto, surgiu a Biblioteca de Cultura Nacional, a cole^ao da 
Acadenp.ia Brasileira, hoje, por motive de elementarissima justica, apeli- 
dada Colecao Atranio Peixoto, serie magnifica que inclui os Dialogos das 
Crandezas do Brasil, as Cartas Anchietanas, as cartas jesuiticas, as obras 
de Gregorio de Matos e Nuno Marques Pereira, alem de outros documen- 
tos basicos dos nossos seculos primeiros. 

Novo e largo alento tomou este movimento nacionalista literario com 
a atuagao de mais um centro de utilissima irradiacao. Quero referir- 
me a colaboracao da Brasiliana, da Companhia Editora Nacional, tao 
brilhantemente dirigida por Fernando de Azevedo. 

E' um campo que continuamente se desdobra e onde se encontram 
implantados muitos e notaveis padroes de nossa bibliografia antiga e 
contemporanea. Gabriel Scares, Saint-Hilaire, o principe de Wied, Spix 
e Martius, Agassiz e tantos outros se avizinham de Tavares Bastos, Al- 
berto Torres, Ruy Barbosa, Calogeras, Nina Rodrigues, Couto de Maga- 
Ihaes, Vicente Licinio, Alberto Faria e quantos mais. E nao falemos dos 
autores vivos que, numerosos, concorrem com monografias, por vezes 
esplendidas, sobre assuntos novos, lavrando terrenos ate hoje virgens de 
nosso passado e de nosso presente, em materia historica, geografica, eco- 
nomica, etnografica, filosofica, scciologica. 

Novas series de edigoes brasileiras se apresentam sempre a se avo- 
lumar, como as do Globo, as dos Documentos brasileiros da Livraria Jo- 
se Olimpio, dirigida pela grande autoridade de Gilberto Freyre, etc. 

Reina verdadeira febre de trasladagao, para o portugues, das pa- 
ginas mais celebres de nossa xenobibliografia. Traduzem-se Burton, 
Gardner, Wallace, Bates e quantos mais, todos cs velhos viajantes e 
tratadistas do Brasil. 

Dentro em breve, estarao as maos dos estudiosos do nosso passado 
esses livros ate agora inaccessiveis e hoje desvendados por uma legiao 
de devotados trabalhadores ad majorem Brasiliae gloriam. Se o movi- 
mento continuar no ritmo que o regula, dentro em poucos anos terao os 
tradutores de recorrer aos poetae minores de nossa velha bibliogiafia. 

Circunstancia altamente animadora: ja ampara o publico as ten- 
tativas generosas de que procedem as edicoes cuja realiza^ao exigiu 
vultoso dispendio. Soberba demonstracao de tal, acabamos de te-la, 
ha dias, com o grande exito da bela tiragem da V iagem de Rugendas, 
traducao de Sergio Milliet e otimamente ilustrada, lancada ao mei - 
cado pela Editora Martins, sob a direcao de Rubens Borba de Morais. 

E fala-se na proxima aparigao de Debret, cujo orignal se vende por 
quinze e vinte mil francos, e de Chamberlain, cujas estampas ccloi ulas 
se trocam a peso de soberanos e guineus. 

Assim tambem, o Museu Paulista prepara, para breve, a publi- 
cacao do livro famoso de Marcgraf, o primeiro tratado de Historia Na- 
tural que sobre o Novo Mundo se escreveu. Traduzido por emerito 
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latinista, vira comentado por muitos dos mais reputados naturalistas e 
etnografos brasileiros. 

Custosa empresa, para cuja realizagao precisou o Institute do Ipi- 
ranga recorrer a benevolencia dos poderes publicos, merecendo largo 
subsidio dos Srs- Carlos de Lima Cavalcanti e Agamenon de Magalhaes, 
Interventores Federais em Pernambuco, e o amparo dos Srs. Drs. Ade- 
mar de Barros e Jose de Moura Rezende, a quern apresento meus -pu- 
blicos agradecimentos, assim como aos Srs. Fabio Egidio de Oliveira e 
Sud Mennucci, pelo muitissimo com que auxiliaram a iniciativa do Mu- 
seu Paulista. 

E e com real prazer que gratamente aqui consigno quanto encon- 
trei por parte das altas autoridades de Sao Paulo o melhor acolhimen- 
to para a realizacao de um projeto antigo, desde muitos anos acarinhado 
e que certamente redundara em grande acrescimo de prestigio para a 
cultura paulista e nacional. 

Outro indice sobremodo auspicioso ao mercado de livros brasilei- 
ros se assinala pelas altas extraordinarias das cotagoes. As brasilianas 
reunidas na Europa a troco de largo dispendio ja encontram no pais 
scmas que representam o acatamento do seu valor. Vao longe, na bru- 
ma do passado, mas em anos recentes ainda, aqueles dias de 1915 e 
1917, em que a dispersao de colegoes preciosissimas como as de Alfredo 
de Carvalho e Eduardo Prado renderam verdadeiras ninharias, em que 
o acervo riquissimo de Jose Carlos Rcdrigues se vendeu por duzentos 
contos de reis. Valeria hoje o decuplo talvez. 

Passando a outro ponto de vista, seja-me permitido recordar quan- 
to a produ^ao brasileira se tern avantajado em materia cientifica. Pa- 
ra o documentar, ai estao as poderosas series das monografias e memo- 
rias que atestam a vitalidade e a operosidade cheia de emulacao dos 
nossos institutes. 

Em todo o Brasil avolumam-se estes atestados de aprimoramento 
cultural. 

Quao diversos os nossos milesimos atuais daqueles em que a nossa 
prcdugac se cifrava aos volumes espacados e escassos de quatro ou cin- 
co estabelecimentos cientificos e tecnicos! O numero destes decuplicou 
e as suas Revbtas, Arquivos, Anais, IVIemonas, cada vez mais valiosos, 
despejam volumes sobre volumes, pejados de boa literatura, que os 
grandes repertorios, do maior credito universal, registram em suas pa- 
ginas. 

Mais longe me levaria um retrospecto geral brasileiro, obrigando- 
me a grande resenha. Lancemcs os olhos para o que temos em derre- 
dor de nos e comparemos o que era em Sao Paulo a producao livresca, 
hterana, tecnica, cientifica, ha dez, ha vinte e trinta anos e o que ela 
hcje representa. E' surpreendente o confronto e o mais reconfortador. 
Indice scbremcdo eloqiiente ainda: o da produgao dos discentes. 

Ha alguns anos atras, as revistas editadas em nossas Faculdades 
se enchiam de trabalhos dos mestres. Agora e a contribuigao dos alunos 
cada vez maicr e cada vez melhor. Por vezes, digna de maior apreco. 
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A este movimento em que colaboram mestres e discipulos, inspira 
o nobre mote de Oswaldo Cruz: Nao esmorecer para nao desmerecer. 

A laurea que hoje coroa o termino de vossa carreira academica, 
vos a merecestes e a conquistastes com o maior empenho e real esforco. 

Ainda nao ha entre nos grande campo para os que adquirem os ti- 
tulos de graduagao de que agora vos podeis desvanecer, muito embora 
existam indicios seguros e crescentes de que as atividades meramente 
intelectuais e especulativas diariamente encontram maior acolhida nos 
meios brasileiros, divisando-se-lhes promissor future. 

Aqueles que escolheram, como carreira, o cultivo puro e simples 
das coisas da inteligencia sabem perfeitamente que os proventos mate- 
riais se Ihes depararao mediocres, e a cada passo escassos, seja em que 
parte for do Globo. 

Nao e isto que procuram como nao e isto o que procurais. A For- 
tuna, essencialmente humana, nao dispensa favores a quern nao a adora. 

Obedeceis ao pendor irresistivel de vossas preferencias, da men- 
talidade especial que vos domina. E certamente sabereis ser os arau- 
tos da excelencia dessas especulagoes meramente cerebrais que consti- 
tuem o maior padrao do orgulho legitimo de nossa especie. 

Acompanhareis esta legiao, cada vez maior, de pensadores e pes- 
quisadores, analistas e generalizadores que, incansavelmente, nos gabi- 
netes, nos laboratories, nas aulas, vivem empolgados pelos problemas 
da defesa da Vida, da melhoria da Humanidade e do desvendamento 
dos misterios da Criacao. 

Constituem a verdadeira aristocracia do genero humano, a mais al- 
ta de todas, porque nela se incluem a Inteligencia, a Filantropia e o De- 
sinteresse. E o reconhecimento desta situacao excepcional cada vez 
mais se radica, a medida que a Humanidade evolui para a brandura, co- 
mo diuturnamente ocorre, atraves de eclipses e retrocessos passagei- 
ros, embora por vezes intensos. 

£ste acatamento da inteligencia e das suas conquistas precede das 
geragdes ja longinquas e cada vez mais se nos apresenta proeminente. 
Vem avassalando a consciencia universal, lenta mas pertinazmente, e 
dominando fra^oes sempre mais largas da Humanidade. Comegou pe- 
lo reconhecimento da valia das letras puras e da filosofia, para hoje 
abranger todos os setores do cultivo do espirito. 

Era este sentiment©, ainda em estado nascente, que, num seculo 
ferreo, ainda de nos proximo, seculo de preconceitos hipertrofiados so- 
bre a preeminencia do nascimento e da aristocratiza^do do sangue, fa- 
zia um rei de Franca declarar a um poeta: 

Tons deux egalement nous portons des courcnnes, 
Mais roi, je les regus; poe'e, tu les donnes, 

para depois reconhecer que o estro do seu apostrofado, submetia as al- 
mas daqueles de quern ele, dinasta, era apenas senhor dos corpos. E 
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acabava proclamando altiloqiientemente a excelencia desta superiori- 
dade: 

Elle t'en rend le maitre et le fait introduire 
Ou le plus fier tyran n'a jamais eu d'empire. 

Assim tereis de exercer a vossa4 atividade num campo de espiri- 
tualidade pura que e o mais nobre terreno de todas as cogitacdes huma- 
nas. Tratai de o lavrar com todas as veras da alma e todas as energias 
do vosso trabalho probo. 

Complexas como sao as circunstancias em que envolvem as nossas 
vidas precarias de pobre barro ccndenado a voltar a condigao de po, 
conduzidos como nos achamos irresistivelmente pelas determinagoes da 
Providencia, poucos podem fazer grandes coisas. Raros, bem raros os 
que conseguem realizar pequena parte daquilo que anelaram produzir. 

. . .Como nevoa ba^a 
A incerteza das coisas nos envolve. 
Nossa alma enquanto cria, enquanto volve 
Em suas proprias redes se embaraga 

exclama o genial poeta agoriano, num de seus mais gloriosos sonetos. 
Bem poucos podem fazer grandes coisas, mas todos podemos fazer 

alguma coisa, de algum relevo, embora ate em situacoes das mais pe- 
nosas, das mais atribuladas. 

Dos fastos mais longmqiios de nossa civilizacao, de nossa formacao 
mental greco-latina, de tal nos vem exemplos extraordinarios, como o 
do grande pintor que jamais esperdigava as migalhas do tempo do re- 
pouso do soldado bravo a defender um trecho da muralha da sua cidade 
de Rodes, para consagrar alguns minutos a factura de um quadro que 
temia imenso nao poder acabar e sobre cujo destine nutria a maior apre- 
ensao. O amor ao Belo sobrepujava o da vida e o da atroz apreensao 
da escravidao, sina dos vencidos da epoca. 

E quern ignora o caso do sitiado genial de Siracusa? 

E entre a nossa gente portuguesa nao se nos apresenta aquele que 
a arriscar mil vezes a vida, para a maior gloria do nome luso, nas terras 
victosas de Africa e de Asia, e nos mares ainda alem da Taprobana^ 
teve 

Nu'a mao sempre a espada e n'outra a pena! 

A pratica do nulla dies sine linea, de nenhum dia sem atengao pres- 
tada ao trabalho em andamento, por mais reduzida e precaria que seja. 
a contribuigac, vos habilitara a concorrer com um subsidio mais ou me- 
nos valioso, mas certamente sempre elevado, para a maior honra de 
vosscs diplomas e, portanto, de nossa Faculdade. 

Ccnta-se que, por baixo de velha estatua medieval, implantada num 
patio universitario, e simbolizadora da Ciencia, inscreve-se um disticO' 
de anonimo vate, repassado de atroz desalento: "Amigo, seguc-me, que 
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jamais te abandonarei. Mas teras de aprender a viver na sineicao e 
morrer na penuria." 

Era este, outrora, o premio dos que se afastavam dos preceitos da 
vida exclusivamente material. 

Mas imenso caminho venceu a Humanidade, no sentido do r - 
nhecimento e da remuneragao dos meritos dos agitadores da intelb n- 
cia construtiva. 

E.nccntrareis felicidades cada vez maiores, a medida que de: 
rem os anos, e a instrucao se apcderar das multidoes que para el:, se 
dentamente se encaminham. 

Nada, pois, de desanimo e ceticismo, que vereis o angulo de v ^ . 
de vossos contemporaneos cada vez mais se alargar, em materia ie 
compreensao da utilidade de vossos services. 

Cumpre, pois, que como mote de carreira, adoteis uma parr ra 
de famoso e a cada passo invocado distico eciano: Sobre a inflex.vel 
rigidez da Verdade, a excelencia das coisas do intelectualismo puro. 

Ainda nos ressoam aos ouvidos as palavras cheias de uncao e re- 
passadas da maior nobreza com que findcu o Santo Sacrificio da Missa 
de agao de gragas pela vossa formatura, o Exmo. Sr. Arcebispo de Sao 
Paulo, quando tao eloquentemente invocou as bengaos do Altissimo para 
as vossas carreiras, em longos anos venturosos, apos vos haver recor- 
dado a majestade das eternas verdades. 

Jamais vos falte esta divina assistencia, na faina indefesa com que 
ides servir a este nosso Brasil. Aqueles que, cheios de saudades do 
vosso convivio de discipulos, de vos agora se separam e despedem-se, 
apresentam-vos os votos que todos nos formulamos pela felicidade de 
vessa carreira honesta de portadores do diploma honrosissimo de gra- 
duados pela Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade 
de Sao Paulo. 





DISCURSO DO DR. ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, 

PARANINFO DA TURMA DE 1940. 

Senhores Diplomandos: 

Seria injustificavel a minha pretensao, se eu quisesse agora, va- 
iendo-me do vosso generoso convite, aproveitar a oportunidade para 
tercar armas convosco, a respeito das disciplinas em que vos especiali- 
zastes, durante o vosso curso academico. Estou certo de que nao me 
perdoarieis nunca, tao deselegante atitude. Primeiro, porque, no dia 
de hoje. dia de festa para vos, para as vossas familias e para a inteli- 
gencia brasileira, o que todos nos desejamos e que esquecais, ante as 
radiosas promessas do vosso futuro, as preocupacoes do estudo e da pes- 
quisa; segundo, porque sabeis, tanto quanto eu, que erudicao nao se im- 
provisa, nao sendo possivel a um Chefe de Estado, ainda que Chefe de 
Estado, dominar todas as conquistas, todas as provincias do pensamento 
humano. 

Dcu ao vosso convite uma interpretacao que me e muito cara, Fa- 
zendc-me participar, em posigao de tao grande relevo, do vosso regozijo 
pela terminacao dos estudos universitarios, tendes querido apenas tes- 
temunhar o vosso aprego a um homem que, embora nao possuindo co- 
nhecimento aprofundado de filosofia, sabe, por experiencia propria. que 
a melhor filosofia e a oue ensina a praticar o bem. Direis. naturalmente, 
que confundo Moral e Filosofia. Nao importa. Haveis de me permitir 
que eu me engane, tanto mais que as fronteiras de ambas igualmente se 
confundem. 

Tenho paraninfado outras solenidades iguais a esta. Deixai, por 
isso, que eu vos confesse a satisfagao com que me vejo, sempre que tais 
ocasioes se repetem, em presenga dos mogos. Sinto um prazer especial 
em falar aos mogos, pois descubro neles uma virtude inestimavel: o en- 
tusiasmo. E' precise cultivar o entusiasmo. Sem ele nada se pode fa- 
zer de aproveitavel, nem nada se obtem de positive. O entusiasmo tern 
com a bondade este traco ccmum: basta-se a si mesmo. So ele vale por 
uma forga. Entusiasmo quer dizer confianga. O entusiasmo e a cora- 
gem do coragao e do espirito. 

Uma festa de formatura nao e precisamente uma prestagao de ccn- 
tas. Pode, e deve ser, no entanto, um ajuste de contas com a realidade. 
A vida so e uma esfinge para aqueles que por deficiencia de formagao 
moral e de formagao mental, preferem decifrar charadas a resolver pro- 
blemas. A vida de cada um de nos nada mais e, por conseguinte, do 
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que um problema que precisamos resolver com os recursos da inteli- 
gencia. Aqueles que freqiientaram escolas superiores encontram a cha- 
ve misteriosa no proprio estudo; aqueles que so cursaram a vida, en- 
contram a chave na sua experiencia pessoal. 

A Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras nao foi incorporada 
a organizagao universitaria de Sao Paulo por mero embelezamento. Os 
diferentes cursos que a compoem preparam os mogos para as finalida- 
des mais diversas e, ao mesmo tempo, mais necessarias. A despeito das 
mil e uma preocupagoes da administragao publica, nunca deixei de acom- 
panhar o desenvolvimento dos vossos estudos. Estou, por esse moti- 
ve, ao par do vosso trabalho, da vossa dedicagao e do vosso esforgo, e 
sei que nenhuma porta se deixara de abrir diante de vos. Podeis bater 
a muitas. Se preferirdes, por exemplo, o magisterio superior, tenho cer- 
teza de que a catedra so tera motives para envaidecer-se da vossa pre- 
senga. Se, ao contrario, preferirdes os cargos tecnicos, so beneficios re- 
sultarao para estes. 

Nao me furto ao prazer de fazer minhas, nesta hora solene de vos- 
sa vida, as palavras recentes do eminente sr. dr. Afonso Pena Junior a 
uma turma de diplomandos da Faculdade Nacional de Filosofia: '"Le- 
vareis a outras idades a mensagem do espirito que a animou (isto e, ani- 
mou a escola de onde saistes), dos rumos que a orientaram, das suas 
ideias fundamentals: a livre critica, inspirada e guiada pelos rigores da 
verdade; a desassombrada investigagao cientifica, dentro da mais com- 
pieta e inflexivel probidade; e, dominando tudo, o espirito de brasili- 
dade, o amor a nossa terra e a nossa gente, a condicicnar o estudo, a pes- 
quisa e o esforgo para a grandeza e o bem-estar da Patria". 

A exemplo do ilustre estadista e professor, quero dizer-vos que tam- 
bem vos abandonais a tutela de vossos mestres numa bora de dor para 
o genero humano. O Velho Mundo e hoje uma fogueira. Chega-se a 
perceber o sofrimento da terra sob a agao dos canhoneios. Tenho, mes- 
mc, a impressao de que, se nos debrugassemos sobre ela, na atitude ca- 
racteritica dos nossos aborigenes, ouviriamos o seu coragao latejar as- 
sustadoramente, sob o tropel dos exercitos em marcha. Campeia a des- 
truigao por toda a parte. Aos gritos e as imprecagoes misturam-se as la- 
grimas e os gemidos. E' o Apocalipse. 

Que cutro mundo surgira do Velho Mundo em ruinas? No Velho 
cadinho da guerra, cheio de carne espostejada, que nova civilizagao se 
estai a preparando? Oxala, passada a tormenta e dominado o incendio, 
a veiha e e'eerna Civilizagao ainda renha torgas para reproduzir o mi- 
lagre da Fenix e ressmgir, assim, do meio das cinzas. "Guerras amal- 
digoadas peias maes" — definiu Horacio. Mas nao so as maes amal- 
digoam as guerras. Devemcs amaldigoa-las todes nos, ate o momento 
em que elas, assustadas e psrseguidas pelo clamor da nossa coiera, se 
iscoiham ao rio do esquecimento, livrando-ncs da sua presenca incomoda, 

Eeus tem peimitido que o sofrimento do Brasil, em face do pre- 
sents fiito europeu, seja apenas uma expressao de solidariedade hu— 
mana. Acs hemens de inteligencia e de cultura — e eu falo a uma 



— 243 — 

turma representativa dessa cultura e dessa inteligencia — cabe, no en- 
tanto, o dever de trabalhar para que o Brasil, que ja e um exemplo 
para a humanidade, no dizer de Stefan Zweig, continui a usufruir as 
vantagens da paz, fazendo desta, nao uma preocupacao politica, senao 
uma preocupacao social. So a paz amadurece as vinhas, disse o vate 
italiano. 

Senhores diplomandos: 

Nao foi com intengao de amedrontar-vos que vos desfraldei aos 
olhos, numa noite de alegria, um panorama de tragedia. Quis. unica- 
mente, mostrar-vos que a sedugao do vosso oficio reside justamente 
nas dificuldades que o mundo atravessa. A vossa missao tern de ser. 
precisamente, uma reconquista. Precisais, com efeito, reconquistar pa- 
ra o saber o lugar que os instintos inferiores tentam usurpar-lhe. Tec- 
nicos ou professores, as promessas que se contem no vosso diploma so 
estarao cumpridas no dia em que tiverdes conseguido restaurar o pres- 
tigio da inteligencia, 

A satisfagao de conversar convosco arrastou-me, conforme vedes, 
a uma serie de consideragoes a que falta nexo, mas a que sobra since- 
ridade. Tenho o habito de falar o que sinto. Assim, em lugar de de- 
senvolver uma tese, deixei falar o coracao. E o meu coracao esta hoje 
cheio de votos de felicidades para cada um de vos. Diz-me, em verda- 
de, o coragao, que haveis de veneer na vida. O largo futuro que se des- 
ccrtina aos vossos olhcs eu tambem o vejo tranqiiilo e roseo. Deixais 
os bancos de uma Escola que. apesar de ser ainda muito jovem, tern 
prestado a cultura paulista servigos de extraordinario valor. Bastaria 
o habito da meditagao, que adquiristes durante o vosso curso acade- 
mico, para garantir-vos, alias, uma caminhada facil atraves de obsta- 
culcs. Ser-me-ia facil desenvolver diante de vos o meu conceito pessoal 
sobre a fungao das Universidades, Entendo, por exemplo, que estas 
tern de ser formadoras de elites intelectuais. Nao Ihes basta preparar 
o homem para o exercicio de uma profissao. Devem elas, alem disso, 
formar o homem para o mais arduo dos seus cficios, que e justamente 
o cficio de homem, no seio da sociedade contemporanea, sob o patro- 
cinio da civilizagao imortal. Pre:isamos de profissionais liberais. de 
tecnicos e de pesquisadores, nao ha duvida nenhuma. Mas precisamos, 
antes de mais nada, de homens, ou seja, de individuos que nao se con- 
tentem com a erudigao livresca, senao que fagam do livro simplesmente 
um guia para as suas indagagoes pessoais. 

Sei que a Faculdade de Filosofia, Ciencias Letras da "Universi- 
dade de Sao Paulo tern cumprido tao eloqiiente finalidade, e por isso 
vos felicito. O diploma de que hoje sois possuidores e o saber de que 
hcje sois titulares pedem encher-vos de justa satisfagao, pois aprendes- 
tes a contar com o proprio intelecto, num esforgo de iniciativa que pos 
em jogo as vossas faculdades superiores. Continuo convencido de que 
no embate entre o intelecto e a forga, o primeiro dominara o mundo. 
Os homens tern um destino a cumprir, e na realizagao desse objetivo so 
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duas datas memoraveis: a fundagao da Faculdade de Filosofia e a fun- 
da^ao de Sao Paulo. Com relagao a primeira, ja vos disse tudo quan- 
to penso. A minha presenga nesta solenidade e, por outro lado, um tes- 
temunho insuspeito do alto aprego em que a vossa escola e tida nas 
esferas governamentais. Tendo sido a ultima a chegar, forga e reco- 
nhecer que em breve tempo se integrou no concerto das demais esco- 
las universitarias, fazendo-se digna das tradigoes que enfeitam o pas- 
sado das irmas mais velhas. Quanto a fundagao de Sao Paulo, tenho 
certeza de que comungais comigo no entusiasmo que a grande data nos 
inspira. Sao Paulo e, no Brasil, uma das mais belas realizagoes do es- 
forgo, do carinho e da tenacidade dos homens. Os primeiros jesuitas 
que escalaram a montanha, vencendo as surpresas e as insidias da flo- 
resta virgem, fincaram no planalto um marco indestrutivel. Fundaram 
uma cidade e moldaram um temperamento. Ergueram o Brasil nas 
maos e o colocaram no alto, a dominar as distancias e os homens. De- 
ram-nos uma cruz e um livro, como a quererem significar, por certo, 
num milagre de intuigao, que Sao Paulo haveria de crescer dentro da 
fe, sob a protecao da inteligencia. Os seculos, na vida dos povos e das 
cidades, contam muito poucos. Sao Paulo, nao obstante, tern sabido apro- 
veitar o tempo. A sua situagao e hoje, dentro do Brasil unido e pros- 
pero, uma situagao inegavel de dominio absolute de todas as forgas 
morais, intelectuais e materiais, tanto que a data natalicia da cidade 
assume hoje as proporgoes de verdadeira festa nacional. Haveis de ter 
sentido, com efeito, como eu tenho sentido, o calor e a intensidade do 
afeto que nos rodeia em nossa grande Patria. 

Era o que eu tinha a dizer-vos, senhores diplomandos, em sinal de 
agradecimento pela vossa escolha. Em lugar de uma prelegao, ouvistes 
um pouco de confissao e de exaltagao. Poderieis ter escolhido, sem du- 
vida, uma palavra mais erudita, nunca, porem, mais sincera do que a 
minha, nos votos de felicidades que ora vos formulo, Desejo que a vida 
vos receba de bragos abertos, de maneira oue vos seja facil colocar os 
vossos tesouros de bondade e de cultura a servigo de um ideal de be- 
leza e de paz. 



DISCURSO DO PROFESSOR JORGE AMERICANO, 

PARANINFO DA TURMA DE 1942. 

Por que me chamastes para falar, justamente hoje, em que tendes 
a atengao alternadamente dispersa entre estudos que terminam e pia- 
nos que comecam, o coracao pulsando entre duvida e esperanca, con- 
fianga e receio, na emocionada hora introspectiva, em que nem me 
escutareis talvez? 

Pensastes que falaria de emocoes iguais, pcrque tambem uma vez 
passei? Ou que vos mostraria os caminhos da vida, com os tropecos, as 
erradas, os atalhos, as encruzilhadas, os pousos calmos depois de lon- 
gas marchas? 

Eu, que venho de mais longos caminhos, e sigo agora a par con- 
vosco e nem siquer irei junto ate muito, muito longe, tambem desco- 
nheqo as embrenhadas vias do futuro. 

Mas, ainda que me nao escuteis agora, cheios que estais de emo- 
gao receosa e de mocidade.inquieta, quisestes, ao lado, alguem, que sen- 
tistes identificado convosco, enquanto "tendes os olhos voltados para o 
nascer do sol, a cata de um raio de esperancas no futuro." 

Se nao posso ensinar o caminho, que nao sei (e so vejo o quadro 
da dor e do preconceito, de ambigoes que geram angustias, de angustias 
que geram odios, de odios que desencadeiam paixoes, de paixoes que 
fazem ruir os mais veneraveis monumentos da civilizagao), falarei do 
que pode salvar-se das ruinas para construir o futuro, em que, como 
vos, confio. 

Os vossos mesmos olhos que procuram o raio da luz confortadora, 
humanamente baixam para o chao que habitamos e a vida que vive- 
mcs, vida e chao onde a humanidade achara meios e forcas de sobre- 
viver a crise de loucura. 

O Brasil nascente herdara de Portugal, dilatador do mundo, a co- 
ragem audaz, feita da tenacidade heroica da gente portuguesa, pre- 
mida entre a Espanha e o mar, e que nao podendo estender-se por Es- 
panha, langou-se pelo mar desconhecido a busca dos confortos basicos 
para o vicejo da cultura humana. 

Como Portugal, o Brasil premia-se entre o mar e a fronteira, a 
fronteira do sertao bruto marcado pelas serras. E aqueles pobres e de- 
samparados seres a quern faltava tudo, nao se contiveram na faina es- 
treita, que nao cedessem a tentagao e ao sonho de galgar as montanhas, 



ao longe azuis e docemente sinuosas, de perto escuras, abruptas, asperas, 
temerosas, empinadas, ternveis. 

E galgaram-nas, lutando contra a selva espessa, a fera traigoeira, 
o clima inospito, a doenga minaz, a fome aguda, a morte misera. 

E, alem das montanhas, seguiram pelo planalto, de onde os leva- 
ram os rios a selvas mais espessas de traigoeiros indios, de feras mais 
temiveis, de doengas mais ternveis, de mais dura fome, de morte mais 
desolada. 

Assim, fez-se esta Patria. Assim, comegou o perpetuo lidar dos 
que haviam de seguir os bandeirantes lidadores: 

E, agora outra vez, toca a veneer a montanha abrupta do destino. 
Somos chamados, nao ja, como os nossos maiores, a alargar a terra, 
preando o indio, buscando esmeraldas, catando ouro. 

Mas, como eles, bandeirantes das selvas, nos, bandeirantes da cul- 
tura, somos chamados a estruturar a Patria, dentro do continente, onde 
a civilizagao se salvara; pois nao ha independencia politica, sem estabi- 
lidade juridica; nem estabilidade juridica, sem solidez economica; nem 
economia solida, sem ciencia objetiva; nem objetividade cientifica, sem 
consciencia cultural, de cultura humanizada, que conta com os fatores 
do erro, da incerteza, da angustia, e propoe-se a melhorar a fragilidade 
da condigao humana, sem paixoes, nem misticismo, nem divinizagoes. 

Bandeirantes da cultura, chegou a hora da definigao cultural da 
America Latina. Como estais aparelhados? 

Pela historia que estudastes, vistes nascer, na Grecia, a civilizagao 
mediterranea, alastrar-se a Roma, as Galias, a Iberia. Vistes la sobre- 
viver as invasoes, impor-se aos barbaros, transpor a Idade Media, flo- 
rescer na Renascenga, estender-se nas navegagoes, renovar-se na Enci- 
c'lopedia, prosseguir na Revolugao Francesa, objetivar-se no seculo XIX, 
sempre ductil, clara, humana e universalizante. 

Vistes, pelas letras classicas, o amplo sentido humanista em que 
ela hauriu a expansiva forga universalizante, e nas neolatinas, verifi- 
castes que o humanismo e a universalizagao foram as causas de sobre- 
viver as derrotas e impor-se aos vencedores. 

Conhecestes, pela sociologia, o porque das reagoes, das derrotas 
que foram vitorias, e soubestes que nenhuma civilizagao perdura, se 
facciosa, exclusivista e odienta, porque rebaixa o homem a condigao do 
ser mais miseravel. 

Estudiosos das letras anglo-germanicas, sabeis como cada expres- 
sao latina dos seus vocabularies exprime um passo na influencia civi- 
lizadora mediterranea. 

Com estes instrumentos desempenhareis o papel de obreiros ban- 
deirantes da cultura. 

Com a graduagao de hoje, comega-vos a responsabilidade verda- 
deira, em que irradiareis o espirito universitario que temperastes. 

Mas ja estamos no seculo XX, seculo da ciencia e da tecnica ao 
servigo da cultura. 
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Entao me direis, matematicos, as extensoes universais, e, amplia- 
do o pensamento, adapta-lo-eis a medida das interacoes do homem e 
do meio. 

O conhecimento filoEcfico, aplica-lo-eis a determinar um sentido 
da vida rencvado, ample, compreensivo e generoso, sistematizando pa- 
ra melhor abrangei, mas abrangendo para^alargar o conhecimento. Nua- 
ca para estiolar, deslruir e matar, mas incentivar o pensamento criador. 

Estudicsos de pedagcgia, vossas licoes nao se limitarao a transmi- 
tir ciencia e aparelhar profissionais, senao tambem a accndicicnar o 
hcmem ao meio, despertar-lhe o pensamento reflexive oue o torna apto 
a mcdificar-se e melhorar, pela ordenacao das interacoes com inteli- 
gencia livre, ventade forte e ccragao generoso. 

Vos, fisicc-quimicos, cbjetivareis as reagces, estudareis e aperfei- 
coareis os estudos dos produtos do solo, sub-solo e da atmosfera, de onde 
os seres tiram o ccm que satisfazer as necessidades da vida. 

Biolcgistas, vessas pesquisas melhorarao as cordigoes des seres 
em si mesmos, e tambem ccmo elos na interminavel cadeia da raga. 

Os de vos que estudastes a gecgrafia humana, orientareis as me- 
Ihcres ccndigoes de vida e de-envolvimento de populagoes sadias, tra- 
balhadoras e felizes, quanto ccmporta a vida na terra. 

E tcdos, ao servigo da humanidade, ensinareis que os homers sao 
faliveis, e dos seus erros tiram-se ligoes para errar menos; que o lento 
cu apreszado caminhar dos povos, com suas crengas e duvidas, aspira- 
goes e decepgoes, passes e trcpegos, vitorias e derrotas, alegrias e so- 
frimentos, nao ccmporta linhas rigidas, nem verdades definitivas. 

Com o espirito forrado das certezas provisorias que a ciencia ofe- 
rece; das duvidas salutares que a critica gera; livre de certezas indes- 
trutiveis, que tornam irreparaveis os erros; servidos pela honesta cri- 
tica que corrige os males, nao sereis misticcs, nem divinos, nao alimen- 
tareis supestas verdades logicas, que levartam homem contra homem, 
grupo contra grupo, nagao contra nagao, continente contra continente. 

E per isso sereis maiores, porque nao sereis mediocres nem mes- 
quinhos. 

Sateis que esta guerra e um ccnflito entre a certeza logica, que 
separa e destroi, e a cultura que une e constroi. 

Sabeis que nenhum homem culto guia-se pela logica pura, e por 
isso falta-lhe o estofo dos ditadores que possuem as verdades defi- 
nitivas . 

Sabeis que o homem culto jamais provocara as paixoes primarias 
da multidao; jamais ircitara a selvagem idolatria da forga, a cujo ser- 
vigo nao pcra a tecnica nem a ciencia. 

Sua obra e de paz, porque se apoia na forga do pensamento. 
Jamais instruira como meio de destruir, porque instrui para educar. 

Jamais assentara, sobre as paixoes da hora, uma gloria efemera, porque 
edifica em bases que tern a duragao dos seculos. 

Assim, quando a cultura mediterranea parece ruir, ainda ha os 
anglo-saxoes e os latino-americancs para salvarem-na. No grupo latino- 
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americano, por que nao pensar, e nesse pensamento agir, que o Brasil 
das ideias generosas tem magna parte de fiel depositario? 

E por que nao crer, e nessa crenga agir, que, no Brasil, quem le- 
vanta o estandarte da guarda e este esforgado e limpo e grande e alto 
Sao Paulo que construiu a Patria? 

E por que nao confiar, e agir nessa confianga de que, em Sao Paulo, 
o porta-estandarte e a Universidade, esta Universidade que, como Fa- 
culdade de Direito, nasceu ha 115 anos, altruista, para todos os servi- 
gos da Patria, ansiosa de todos os anseios nobres, sempre combatente 
de todas as ideias altas, sempre batalhadora de todas as batalhas ge- 
nerosas? 

Esta Universidade acolhedora, em que se misturam aos ageis espi- 
ritos brasileiros, os dos inquietos ibericos, os dos claros gauleses, os 
altos espiritos do Lacio, os pesquisadores anglo-saxoes, cs metodicos nor- 
diccs, cs lucidcs eslavos. 

Esta Universidade trabalhada por peitos corajosos, incansaveis 
bragos e devotados coragoes. 

Scis obreiros da cultura universal. Conservareis, aperfeigoareis e 
acies:entareis o patrimonio recebido. 

Vede o quadro simples da vida: o homem de maos calosas, a mu- 
Iher ao lado, o filho ao colo. Com ser tao simples esse quadro, com es- 
tar sempre diante de nossas vistas, com estar repetido sempre, sempre, 
sempre, ja quase nao o vemos, nem damos conta dele. 

Quando nas nossas abstragoes e doutrinas, chegarmos as formulas 
finais, baixemos os olhos e olhemos como se nunca o tivessemos visto. 
G homem de maos calosas, a mulher ao lado, o filho ao colo, dos quais 

nao esquezamos nunca — a humanidade e feita, confiam na ciencia 
em que trabalhais, para seu servigo, na cultura em que vos formastes, 
para seu progresso. Esperam de vos, geragao diretora, que esse filho 
cresga, viva e possa servir a uma geragao humanizada. 

INao Ihe piepareis uma vida em que tenha as faces magras de mi- 
seria, o peito arfante da tuberculose, o punho crispado pelo odio do co- 
ragao; uma vida animalizada, em que, afinal, com o olhar estupido, se- 
guira o tropel fanatico de algum misticismo. Nao. Nisso nao consen- 
tireis. 

Sereis como os bandeirantes, nossos maiores. Bandeirantes da cul- 
ura brasileiia, para servir a gente lidadora, que desmentiu a crenca de 

que a civilizagao nao viceja na zona torrida, e prova ao mundo que em 
qualquer latitude pode haver vida alevantada e nobre, servida por cul- 
tura alta e duradoura. 

Adaptando, ao homem e ao chao, a agil mentalidade que ora trans- 
pianta cultura para afundar raizes em solo fertil e vicejar a fronde em 
ar puio; cheio o peito da sadia confianga que a terra alimenta e o ar 
da hberdade inspira, sereis vos, tambem, como os das nobres geracoes 
passadas, a pnvilegiada gente, cuja gloria perdurara, quando ja as^ fi- 
bras da carne, de ha muito feita seiva, tiver alimentado as arvores cen- 
tenarias, e a cinza dos ossos ja se houver perdido na poeira dos seculos. 



DISCURSO DO PROFESSOR ANDRE DREYFUS, 
PARANINFO DA TURMA DE 1943. 

Senhores Bacharelandos: 

Escolhem-se geralmente, para paraninfos, grandes nomes que se 
tenham impcstc per seu valor pesscal e services prestados a Univei si- 
dade. Embora muito envaidecido ficaise com vessa escolha, nao perdi 
ainda tao ccmpletamente o uso da razao que me pudesse incluir e. :re 
esses supracitados grandes homens. 

Lembrei-me: entao, de um extracrdinario personagem de Dickens 
em que talvez tivesseis buscado inspiracao. Ao dar conselhos ao jovem 
David Copperfield, fa-lo o desatinado William Micawber, mais ou me- 
nos nestes termos: "Meu jovem amigo, os conseihcs que Ihe dou sao 
uteis e necessaries. Por eu nao os ter seguido e que me acho no misera- 
vel estado em que me ve." 

E' ainda de recordar-se o famoso caso do grande medico ingles Dr. 
Abernethy, se nao me engano, que proibindo terminantemente o alcocl 
aos seus doentes, dele abusava com largueza e freqiiencia. Interrcgado 
sobre esse estranho proceder, respondeu: "Sou o poste que indica o ca- 
minho; nao me vejo, porem, na obrigagao de o seguir ". 

E' possivel, pcrtanto, que nao tendo realizado eu senao pequena 
parte do que sempre desejei fazer, possa vos servir de exemplo pcis nao 
ha maior reccmpensa do que ver-se a gente superada por aqueles a quern 
teve de orientar. 

Seja como for, muito obrigado! 
Meus caros Bacharelandos! Aqui viestes receber o premio de tres anos 

de intenso labor, labor que fci tambem o de vossos pais. Quantas re- 
ccrdacdes nao levareis, pela vida a fora, desse periodo tao especial de 
vossa vida! 

Estudastes numa Faculdade nova, na qual tivestes Mestres brasi- 
leiros e estrangeiros. Nela entrastes com o entusiasmo receoso tao ca- 
racteristico do calouro; adotastes, em seguida, o ar de superioridade do 
veterano, para atingirdes, finalmente, o desdem proprio do bacharel. 

Essas etapas, meus caros afilhados, nao sao apenas necessarias; sao 
da maior utilidade. Per elas passamos tcdos nos, por elas passarao as 
futuras geragoes. Fazem parte da natureza humana. Aceitemo-las! 

Como nao deve ter sido curiosa a ccnversa de cada um de vos com 
o proprio espelho, hoje de manha, Todos nos havemos de ter af nal 
algum momento de inteira sinceridade, e ninguem melhor do que nos- 
so espelho para receber confissoes. Muitas delas boas, as dos ideais 
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lealizados. Outras — por que nao dize-lo? — menos reconfortantes, pois 
deHilusoes houve tambem, nesses tres velczes anos. Tereis, quem sabe, 
chegadc ao extremo de pensar de algum de vossos examinadores aquilo 
que um grande humanista ja disse; "Nos exames os tolos perguntam o 
que os sabios nao poderiam responder!" Estou certo, porem, de que ape- 
sar de seus defeitos e insuficiencias, pois uns e outras sao a propria ca- 
racteristica da obra humana, reccnhecereis que a soma algebrica e fa- 
vcravel a nossa Faculdade e que muita coisa util nela vos foi ensinada. 
Mais do que isso, adquiristes em nossa Faculdade uma certa forma de 
pensar, de estudar e de organizar o trabalho cientifico, que sao, em ul- 
tima instancia, as verdadeiras finalidades de nosso ensino. 

A vida me tern proporcionado a possibilidade de ensinar em qua- 
se todas as grandes capitais de nossa terra. E e sempre com a mesma 
admiragao que vejo nos estudantes o desejo de aprenderem muito mais 
do que Ihes e ensinado, de possuirem melhores possibilidades de tra- 
balho em bibliotecas maiores e de mais facil manejo, em laboratories 
mais. rices e mais acessiveis. E' esse desejo de progredir, tao caracterh- 
ticc de nossos mogos, que nos permite ter esperangas no future de nos- 
sa Patria. Nao e de estranhar, pcrtanto, que a mesma ansia de progres- 
so se manifeste tambem nos estudantes de nossa Faculdade. Realmen- 
te e o que acontece. Nao posso senao louvar as qualidades pessoais 
de meus alunos. 

Circunstancias favoraveis puderam reunir em Sao Paulo, condi- 
goes de trabalho que provavelmente nao existem ainda em outros cen- 
tres do Pars. E' claro, porem, que muito ainda precisa ser feito, para que 
pessames, mesmo no limite de nossa inevitavel imperfeigao, conseguir 
o maximo rendimento. Estou certo de que com a colaboragao de todos, 
de vos que aqui vos bacharelais, de vossos cclegas ja formados ou dos que 
ainda se acham :aa Faculdade, dos poderes constituidos que tanto em- 
psnho vem pondo no progresso de nossa Escola e ate de Instituigoes es- 
trangeiras como a Fundagao Rockefeller, faremos com que o futuro 
nao desmerega do ja brilhante, embcra curto passado de nossa Faculdade. 

Nao quero tomar vosso tempo insistindo sobre a alta missao social 
que ides desempenhar. Ja por varias vezes e em varias oportunidades, 
eu proprio me tenho ocupado das fungoes que devem desempenhar as 
Faculdades de Filosofia. Por isso, perdoar-me-eis a brevidade. 

Sabeis que a Faculdade de Filosofia visa dois fins principais; pre- 
parar professorado de carreira para o ensino secundario e estimular 
a fcrmagao de pesquisadores nos varios campos do saber humano. Nao 
temo afirmar que essas duas fungoes terao destacado papel na forma- 
gao do espirito do brasileiro de amanha, na integracao, pcrtanto, de 
ncsso Pars no concerto das grandes nagoes. 

O ensino secundario pretende plasmar o espirito do adolescente e 
fornecer-lhe os conhecimentos gerais des quais vai utilizar-se pela vida 
a fora. Sabemos todos que a principal causa do mau estado desse nosso 
ens.no secundario deriva da inexistencia de um corpo de professores se- 
cundarios de carreira, que tenham esse ensino ccmo a propria razao de 
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ser de sua atividade social e nao como uma deriva^ao ou auxilio tran- 
sitono, enquanto a vitoria na profissao desejada nao chega. Ate hoje nao 
temos tido, senao excepcionalmente, bons professores secundarios, O en- 
sino secundario era, principalmente, o refugio para os vencidos das pro- 
fissoes liberals. Ja pude insistir, publicamente, sobre o essencial para o 
bom ensino: o bom professor. Se a qualidade do ensino dependesse de 
prcgramas ou formulas, o Brasil teria certamente o melhor ensino secun- 
dario do mundo, pcis, que eu saiba, em nenhum pais tal ensino tern pas- 
sado por tantas reformas. Reformas podem ser uteis, ate certo ponto, 
simplificando programas e exigencias burocraticas, de que tanto se res- 
sente nosso ensino. Agora, e claro que reformas de ensino nao podem dar 
competencia e dedicacao aqueles que de tais predicados sao desprovidos! 
Vem a pelo lembrar a opiniao de famoso pensador ingles, quando disse 
mais ou menos o seguinte: "Este mundo esta ficando super-educado. Pelo 
menos, todo aqu^le que acha muito dificil aprender, descobre logo sua 
verdadeira vocagao. Resolve dedicar-se ao ensino". 

Entreguemos nosso ensino secundario aos licenciados pelas Facul- 
dades de Filosofia. Estabelegamos um salario minimo compativel com 
a importantissima funcao social de que se incumbe o professor secun- 
dario. Nao os tracsformemos em maquinas de dar aula, a razao de al- 
guns cruzeiros por hora, e trabalhando praticamente o dia inteiro. De- 
mos a nossos professores secundarios tempo suficiente para se aperfei- 
goarem e viverem num nivel de vida razoavel e teremos, em pouco 
tempo, resclvido o problema do ensino secundario no Brasil. 

A funcao social do professor secundario nao foi ainda suficientemen- 
te avaliada. Os pais nem sempre se lembram de que aquilo que rao se 
aprende bem na idade mais favoravel, so imperfeitamente se consegue mais 
tarde corrigir. Assim como procuramos dar ao filho doente o melhor 
medico, devemos procurar dar-lhe, para sua cultura geral, e com maior 
empenho ainda, o melhor ensino. Se e bom sarar, depois de ter estado 
doente, nao e menos necessario, estando sao, desenvolver da melhor 
forma o corpo e o espirito. 

Meus caros Professores Secundarios. Conservai no ensino que ides 
distribuir pelo Brasil a fora, esse mesmo entusiasmo que todos nos po- 
demos ver neste momento em vossos olhos! Fazei de cada um de vossos 
alunos, um ami.go. Nao vos deixeis deformar-vos pelo ensino livresco e sem 
contact© com a Natureza. Nao permitais que de vos se pcssa contar o 
que celebre anedota refere: Indo sisudo professor germanico visitar Pa- 
ris, depois de vestir a sobrecasaca, saiu pela cidade a procurar diverti- 
mentos. Num dado momento, viu-se diante de dois cartazes. Um deles 
dizia: "O paraiso terrestre" e, o outro: "Conferencia sobre o paraiso ter- 
restre". Preferiu este ultimo. Estou certo que isso nao acontecera convosco. 
Sabereis evitar que vosso ensino se torne um suplicio para o aluno. Fareis 
dele uma realizacao viva e agradavel. 
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Nem todos vo?, no entanto, sereis professores. Outros ir-se-ao de- 
dicar a trabalhos tecnicos em Institutes especializados e a pesquisa cien- 
tifica. Nao desejo insistir, repito, em assunto sobre o qual ja muitas ve- 
zes me tenho pronunciado. Dir-vos-ei, apenas, que grandes paises sao 
aqueles que possuem grandes artistas e grandes cientistas. Tudo pode 
passar, civiliza^oes podem ser destruidas e o tern sido, as conquistas ter- 
ritorials podem ser perdidas e a nagao pode ate desaparecer. So uma 
coisa sobrevive; sua Cultura. Essa e obra de seus artistas e de seu^ 
cientistas. Se a civilizagao helenica ainda nos aparece como a mais ad- 
miravel que o mundo conheceu, e simplesmente porque dos gregos her- 
damos o nosso modo de analisar criticamente cs hemens e as coisas, e 
porque a Filosofia grega e a Arte grega nunca foram superadas. Atenas 
contava, no seculo de Pericles, apenas alguns milhares de habitantes 
na pcpulagao masculina livre e foram estes homens que determinarai-ii 
o curso de nossa civilizacao. Milhares ou milhoes de anonimos exis- 
tiram, tern existido e existirao em outras regioes e des quais ninguem 
guarda memoria. Aquele punhado de gregos, porem, nunca morreid 
porque o nosso modo de pensar e de agir foi plasmado nos ensinamen- 
tos que eles nos legaram. 

Nao e possivel exagerar o valor de um grande cientista ou de um 
grande artista. E' coisa que nao tern prego. Vivemos numa civiliza- 
cao, cujo trago caracteristico e o de ser uma civilizacao cientifica. Gos- 
temos ou nao dessa conclusao, ela e verdadeira. Nao ha um momento 
de nossa vida que nao esteja impregnado de suas conseqiiencias. As 
roupas que vestimos, os predios onde moramos, os transportes de que 
ncs utilizamos, a luz de que nos estamos servindo, o radio, o cinema, os 
soros terapeuticos, as vacinas, tudo proveio dessa forma de civilizacao 
que n-asceu com Galileu e veio crescendo ate hoje, numa progressao 
gecmetrica. Tendo como uma de suas finalidades essenciais a difusao 
e a cultura da Ciencia, as Faculdades de Filosofia realizam uma obra 
de valor excepcional. Paises novos precisam comegar pela instalagao 
de Faculdades tecnicas, pois as necessidades da vida cotidiana nao pres- 
cindem de advogados, medicos ou engenheiros. A pesquisa cientifica 
desinteressada e, porem, indispensavel para que novas desccbertas, em 

tcdos os dominios do conhecimento, sejam estimuladas. Nossas Fa- 
culdades tecnicas iniciaram essa obra e nela prosseguirao; mas e cer- 
tc que das Faculdades de Filosofia e que, nesse dominio, devemos es- 
perar o maximo. 

O gosto pela pesquisa cientifica, mais talvez do que qualquer outra 
profissao, e uma vocagao, e por isso so os que no seu simples exercicio pu- 
derem encontrar uma suficiente recompensa, deverao tentar essa forma 
de atividade, por outros aspectos, tao dificil e pouco compensadora. Mas 
per isso mesmo e, ainda, como nada mais importa para o progresso da civi- 
lizagao do que o aparecimento de grandes artistas e cientistas, todos cs 
recursos disponiveis para estimular esse aparecimento e despertar essas 
vocagoes deverao ser encorajados. 
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A Faculdade de Filosofia de Sao Paulo devera caber um papel 
decisive nessa obra. Na verdade, podemos dizer que nossa Faculdade 
ja esta mostrando que e capaz de realizar o que dela esperamos. Sa- 
bemos todos que essa Escola tem exatamente dez anos de idade. Sa- 
bemos que funcionou mal instalada em quatro predios diferentes. Sa- 
bemos que passou em tao curto prazo de vida por varias crises graves. 
Ja teve sete diretores. Muitos de seus professores nela permaneceram 
pouco tempo, o que certamente nao e recomendavel. A funcao essen- 
cial de um professor contratado, especialmente estrangeiro, e formar es- 

ccla, preparando assistentes que sejam os futures continuadores de sua 
obra. E nao e possivel em um ou dois anos esperar que tao dificil e 
impcrtante obra possa ser realizada, especialmente quando nos lem- 
bramos de que ao professor cabe ainda dar aulas e publicar trabalhos. 
Se a isso ajuntarmos a necessidade de um periodo de adapta^ao para 
o aprendizado de uma lingua nova e integracao no meio, compreende- 
remos que a obra grandiosa que nossos professores estrangeiros nos 
estao ajudando a levar a cabo, exige longo tempo. 

Vejamos, entao, apesar de todas as deficiencias que vos apontei, 
e que a meu ver nos foram ate certo ponto uteis, estimulando-nos a 
supera-las, quais as realizagoes que podem ser seguramente inscritas 
no haver de nossa Faculdade. 

A fim de demonstrar seu sucesso, relativamente ao ensino secun- 
dario, nao nos poderiamos valer de melhor exemplo do que o resultado 
do recente concurs© promovido pela Secretaria da Educagao. Nao vos 
fatigarei com estatisticas, que ja sao de vosso conhecimento. Salien- 
tarei apenas que, de um mcdo geral, os melhores lugares couberam aos 
nossos licenciados. Por outro lado, a rela^ao entre aprovados e repro- 
vados nos foi tambem muito favoravel, especialmente quando comparada 
com essa mesma relagao para os nao licenciados. Incontestavelmente, esse 
concurso foi uma grande vitoria para a Faculdade e a demonstracao 
pratica de sua eficiencia. 

Quanto a produgao cientifica, temos tambem boas razoes para 
louvar ncssa Faculdade. Alem dos cursos ordinarios, a maioria de nos- 
sas Cadeiras tem publicado valiosos trabalhos que ja firmaram a repu- 
tagao da Faculdade ate nos meios internacionais. A melhor prova dis- 
so nos e dada pelos premios e bolsas de estudo que varies de nossos co- 
labcradores tem recebido. Fale bem claro, no mesmo sentido, o au- 
xilio material dado pelo Dr. Harry Miller Jr., diretor da Secgao de 
Ciencias Naturais da Rockefeller Foundation e que auxiliou aos nossos 
Departamentos de Fisica, Quimica e Biologia, e alem de bolsas de estu- 
do, varias outras estando prometidas. Ora, bem sabeis o cuidado com que 
a Rockefeller distribui, atualmente, seus donatives. Varias razoes dita- 
ram esse procedimento do Dr. Miller. Uma das mais importantes, alem 
da qualidade de nossos trabalhos de pesquisa, foi o vigorar em nossa Fa- 
culdade o regime de tempo integral, ainda nao adotado em outras Facul- 
dades similares. 

Nao sou fetichista desse regime a ponto de negar que, fora dele, 
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nao haja salvagao. O que, porem, acredito e que urn pesquisador nao 
sera um bom pesquisador, se nao for um especialista. Qualquer assun- 
to e hoje tao complicado, exige tantos esforgos bibliograficos e experimen- 
tais, cbriga o cientista a tal concentragao, que duvido da possibilidade 
de um bom trabalho ser realizado por nao especialistas. Nos centres on- 
de a Ciencia c largamente cultivada, nao me consta que exista a dis- 
persao que, infelizmente, e tao comum entre nos. 

Ora, especialmente agora, em conseqiiencia da lei da desacumu- 
lagao, parece pouco provavel que se possa trabalhar com sucesso nas 
Cadeiras fundamentais de nossas Faculdades tecnicas e da Faculdade de 
Filcsofia, Ciencias e Letras, isto e, fora do regime de tempo integral, que 
assegura a especializagao. 

Professores e assistentes unicamente devotados a sua especiali- 
dade, meios razoaveis de trabalho material, bibliotecas bem organiza- 
das sao cs elementos que nos hao de conduzir a posicao de destaque 
que teremos de ocupar muito breve na Ciencia internacional. Acima 
de tudo, naturalmente, estao as qualidades pessoais do pesquisador, 
pois nem os mais fabulosos meios de pesquisas bastarao por si sos, para 
se realizar a mais infima descoberta. Sabemos que Institutes, grandes por 
seus edificios, podem nao o ser per sua produtividade. E esta e que 
impcrta, Agora, e perfeitamente louvavel a atitude de nossos gover- 
nos, esforcando-se por dotar Sao Paulo de Faculdades que tenham gran- 
des edificios, bem instalados e bem organizados. Posto que de todos 
os requisites citadcs, o mais facil de satisfazer e o predio grande, e 
razoavel que Faculdades novas, como as nossas, ainda estejam desen- 
volvendo suas instalagoes e sua organizacao. 

Disse-vos, ha pouco, que julgo ter sido uma felicidade a dispersao 
de ncssa Faculdade em varios predios, dos quais tres pelo menos, sao mo- 
destos no aspecto e, todos, insuficientes nas instalagoes. Foi uma feli- 
cidade, porque nos permitiu demonstrar aquilo de que somos capazes, 
mesmo em condigoes tao desfavoraveis. Penso, no entanto, que ja e 
tempo de csssar essa experiencia. Estou certo de que o Govern© de 
Sao Paulo cumprira sem demora a promessa que me fez, quando me 
empossei na Diretoria: a de que em breve seria iniciada a sua cons- 
trugao. 

Juntemos a essa tao promissora realizagao, a autonomia de nossa 
Universidade, que em boa hora nos esta sendo concedida, e gragas a qual 
poderemcs simplificar, consideravelmente o atual sistema administrativo 
por demais complicado e burocratico. Dai nasce a confianga de que, em 
um bom predio, com boas instalagoes e boas bibliotecas, saberemos rea- 
lizar a obra que de nos todos esperam: a de colaborar no desenvolvimen- 
to das Ciencias e das Letras, de sorte a colocar nosso Pais entre os van- 
guardeiros da civilizagao contemporanea. 
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Senhores Bacharelandos! 

Estamos atravessando dias tao sombrios, que so recuando seculos 
encontraremos na historia, e talvez imperfeitamente, outros que se Ihes 
comparem. 

Desde que o homem existe, foi sempre com angustia e com sofre- 
guidao que desejou saber a significacao de sua propria vida. Varias 
sao as respostas que podemos dar a tao indiscreta pergunta. Todas 
elas, filosoficas, religiosas, ou cientificas, poem em relevo a pequenez 
de nossa condigao diante da grandeza do tempo ou da imensidade do 
espaco; todas salientam o muito que desejamos saber e o pouco que 
nos e dado corhecer; todas realcam a fantastica pretensao de nossos 
sonhos e a incnvel insignificancia de ncssas realizagoes. 

A melhor sintese da historia dos homens, da historia de todos os 
hcmens, parece-me ainda ser aquela da velha historia que nos conta Ana- 
tole France: 

"Morrera o rei da Persia e o jovem sucessor chamou todos os sa- 
bios do pais e Ihes disse: " Sempre me foi dito que melhor governariam 
os reis, se mais conhecessem a historia dcs homens, Desejando ser 
um bcm rei, quero conhece-la, e per isso vos peco para vos reunirdes e 
escreverdes essa historia. Tenho 20 anos; parece-me que ainda e tem- 
po de a aprender". E assim foi feito. Cs 40 maiores sabios da Persia, 
reunidos em Academia, escreveram, escreveram. Finalmente, ao cabo 
de 20 ancs, o Secretario Geral dos Sabios da Persia se apresentou dian- 
te do Palacio Real, seguido de 100 elefantes, conduzindo 20.000 volu- 
mes. Entao, o rei ihe disse: 'Muito agradeco aos sabios da Persia o 
valioso trabalho que fizeram. E', porem, claro que aos 40 anos, tendo 
de resolver as graves quentoes que tanto afligem meu pais, nao pede- 
rei ler cantos livros. Sejam eles 'ecolhidos a biblioteca real. Voltem 
cs sabios a :-:eunir-se e fagam um resume dessa tao lorga historia." 

Assim disse o rei e assim foi feito. Os sabios trabalharam mais 
20 anos, ao cabo dos quais ^oltou ao Palacio o Secretario Geral dos 
Sabios da Persia, seguido agora de apenas 50 camelcs, sendo levado ^ 
preserga do rei. "Majestade, disse o Secretario, foi dificil nossa tare- 
fa. Tivemos que fazer uma escolha, limitando-nos aos fatos essenciais- 
Em todo caso, aqui estao 2.500 volumes, onde se enfeixam a sabedo- 
ria e a loucura. pois ^ais sao, em essencia, os dois principals atributos 
dos seres humanos," "Agradego-vos muito este notavel trabalho", res- 
pendeu o rei. ''No entanto, nao o lerei. Nao me seria possivel faze-lo, 
dada a minha idade e cs meus afazeres. Mandarei recolher cs livros a mi- 
nha biblioteca e esperarei por um novo resume.' 

Dez ancs mais tarde, voltava pela terceira vez o Secretario Geral dos 
Sabios da Persia, accmpanhado de 3 cavalos, puxando um carro com 100 
volumes. ' Lamento, disse o rei, que nao tivesseis comegado por onde ter- 
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minastes. Cem volumes e, por certo, coisa que um homem mogo pode ler. 
Nao e esse, infelizmente, o meu caso. Abreviai a acelerai ainda mais.' 

Ao cabo de mais 5 velozes anos, voltou pela ultima vez a apresen- 
tar-se diante do Palacio Real o Secretario Geral dos Sabios da Persia. 
Apoiado numa muleta, doente e cansado, puxava um burrinho, em cujo 
dorso se via am unico e grosso volume. "Se quiserdes ver o rei ainda vivo, 
disse-lhe o porteiro, andai depressa. Sua Majestade esta moribundo!" Tao 
depressa quanto Ihe permitiam seus fracos meios, apoiado numa muleta, 
foi ate a camara real o Secretario Geral dos Sabios da Persia. Ai permane- 
ceu silencioso, ate que o rei, virando-se para ele, o reconheceu e Ihe disse, 
com um sorriso amargo; ''Chegaste tarde! Morrerei sem conhecer a his- 
tria dos homens!" Ao que o Secretario Geral dos Sabios da Persia, tao 
velho e quase tao moribundo quanto o rei, Ihe respondeu: "Majestade, 
se quiserdes conhecer a histria dos homens, vo-la resumirei em tres pa- 
lavras: nasceram, sofreram e morreram!'' 

Nunca a historia dos homens pode ser tao bem sintetizada em nas- 
cimento, sofrimento e morte, como em nossos dias. E o aspecto mais es- 
pantcso desse sofrimento para aqueles que, por dever de cficio, sao obri- 
gados a pensar, e sua abscluta gratuidade. Provem ele de desentendi- 
mentos que deveriam, devem e principalmente deverao ser evitados no 
future, libertando a humanidade de amanha de grande parte dos sofri- 
mentos que nos coube suportar. 

A guerra e o mais horrivel dos males. O argumento de que sempre 
tern havido e, per isso, sempre havera guerras, e digno de homens que 
nao acreditam na existencia da razao humana. Guerras houve que fo- 
ram necessarias e nenhuma o e mais do que a presente, que tambem a 
nos atinge. Bem sei que os ceticos sorrirao quando se disser que esta 
guerra deve, principalmente, ser uma guerra preventiva. Preventiva de 
novas guerras. Certamente ja se disse isso da guerra de 1914. No en- 
tanto, longe de desanimarmcs diante da falencia daqueles nobres propo- 
sitos, maicr estimulo deveremos tirar daquela terrivel licao, a fim de or- 
ganizarmos a paz futura .em moldes duradouros. 

A Universidade de Sao Paulo bem compreendeu a significagao de- 
cisiva da presente luta ao criar os Fundos de Pesquisa para a Defesa 
Nacicnal. E e com crgulho muito especial que desejo por em evidencia 
o papel de nossa Faculdade nesse empreendimento admiravel. Ate ago- 
ra os Departamentos de Estatistica, Psicologia, Mineralogia, Quimica e 
principalmente Fisica, foram os que maior contribuicao trouxeram aos 
trabalhos cientificcs ligados a guerra. Da importancia de seus trabalhos, 
sobre os quais nao vos posso dar maiores esclarecimentos pela propria 
natureza dos assuntos de que tratam, dira o fato de ter sido atribuida, ha 
dias, a soma de 500.000 cruzeiros ao Departamento de Fisica, para mon- 
tagem de sua oficina. 
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Ncssa Faculdade, porem, ao trabalhar para a guerra, visa um alvo 
mais precioso: a paz. Nao a paz sangrenta de que tao freqiientemente 
se ouve falar, mas a paz cientifica que nos permitira viver nossa vida, 
cultivando os maiores bens do mundo: serenidade e paz de espirito, que 
sao a prcpria essencia da sabedoria. 

Nao descreio da humanidade de hoje, especialmente dos mocos. 
Suas qualidades nos sao mostradas por esta guerra, com meridiana cla- 
reza. Que o heroismo nao foi apanagio de tempos passados, estao todos 
os dias a prcva-lo os soldados que morrem na lama ou no deserto, os 
marinheiros sufocados nos submarines, os aviadores que caem do ceu. 
E se me disserdes que a mocidade so sabe morrer na luta contra o ini- 
migo da Patria e deixa de lado o heroismo, quando se trata de melhorar 
suas proprias condigoes de vida ou as de seus semelhantes, entao serei 
cbrigado a emitir, sobre o homem, juizo tao mau, que me conduziria a 
prognosticar o fim dessa civilizacao, que e, afinal, a propria razao de 
ncssa vida. 

Nao me arreceio de falar em confraternizacao dos povos nesta hora 
de guerra. A guerra em que estamos empenhades exige de cada um de 
nos c maximo de sacrificios. Sabemos que de sua sclugao depende nossa 
propria sobrevivencia como nagao livre. Sabemos que estamos lutando 
pelo direito de viver livres e como melhor nos aprouver. Sabemos que 
e pela dignidade e pelo respeito humano que estamos lutando. Mas. por 
isso mesmo, cabe-nos o dever de reconhecer a necessidade absoluta de 
uma reorganizacao do mundo em termos mais razoaveis. E' certo que 
em toda a parte ha gente boa e gente ma, mas nao e menos certo que 
muitcs dos homens a que chamamcs maus poderiam ter sido cu pederao 
vir a ser bons se fcrem adequadamente educados. 

Vivemos numa epoca de propaganda. Dispomos de meios nunca 
vistos anteriormente, para influir no espirito da mocidade. Sabemos o 
que pode uma propaganda bem feita, pela imprensa, pelo cinema, pelo 
radio. Comecemos desde ja esta tarefa, para a oual, vos Senhores Ba- 
charelandos, sereis chamados e na qual tereis papel decisive. Aqui temos, 
reunidos, scciologos, geografos, historiadores, letrados, pedagogos, mate- 
maticcs, fisicos, quimicos, biologos. Pois bem, deixai-me que vos leia um 
pouco de um dos mais extraordinarios livros que li nestes ultimos tem- 
pos. Foi escrito por um capitalista, candidate pelo Partido Republica- 
no a presidencia dos Estados Unidcs da America do Norte. Nao o po- 
demos, portanto, taxar de extremista. Os ultimos capitulos desse livro 
deveriam ser traduzidos em todas as linguas e distribuidos a todos os 
hemens. Eu iria mais longe; faria deles uma cartilha para ensinar a ler 
as criangas e obrigaria os adultos que os decorassem. E' o livro de Wen- 
dell Wilkie, Um mundo so, cujos ultimos quatro capitulos, numa simpli- 
cidade e clareza admiraveis, encerram o ideal pelo qual nos batemos. 
Diz ele: 

"Tornou-se vulgar dizer que esta guerra e uma revolugao — no 
modo de pensar e no modo de viver dos homens do mundo inteiro. Mas 
nao e comum ver a revolugao a operar-se como eu vi. Nada mais ex- 
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citante e atemorizante. Excitante, porque e uma prova do enorme poder 
da criatura humana para mudar o ambiente, para lutar pela liberdade 
com a intuitiva confianca de que a liberdade e tudo para ela. E atemori- 
zante, porque os diferentes povos das nagoes unidas, salvo os seus chefes, 
ideais com que teremos de' armar nossos soldados. Por mais importante 
de nenhum mode chegaram a acordo quanto as razoes da luta, quanto aos 
que seja o papel das baionetas e dos canhoes no desenvolvimento da hu- 
manidade, o papel das ideias e infinitamente maior e o unico que no fim 
preponderara." 

Apos salientar que o isolacionismo dos Estados Unidos foi, depois da 
ultima conflagracao mundial, uma das causas principals da guerra atuai. 
e que nao ha mais isolamento geografico, pois o Atlantico e hoje um sim- 
ples canal sobrevoado com horarios precisos, diz: 

''Depois da guerra atual, os Estados Unidos tern de escolher entre 
um destes tres caminhos: 1.°) o do estreito nacionalismo, conducente. 
no fim, a peroa de nossa propna liberdade; 2.°) o do impenalismo inter- 
nacicnal, com o sacnficio da liberdade de outras nagoes; 6.°) o da cna- 
gao de um mundo em que haja igualdade de opertunidades para todas 
as ragas e todas as nagoes. Esrou convencido de que o povo amencano 
vai escolher, por esmagadora maioria, o terceiro caminho. Para ganhar 
a paz. tres coisas parecem-me necessanas: 1.°) planeja-la desoe ja, em 
termcs mundiais; 2.°) assentar que a paz sera pcssivei num mundo eco- 
nomica e politicamex.ie hberto, uberto tanto para os homens como para 
as nagoes; 3.°) estabelecer que a America representara parte ativa e 
construtiva na libertagao do mundo e na conservagao da paz. E' inexo- 
ravelmente exato que nao pode haver paz em parte nenhuma do mundo 
a nao ser que os aucerces da paz se tirmem em todas as partes", 

Senhores! ISao e de hoje que os homens de ciencia sabem que os. 
trabainos verdaaeiramente notaveis sao sempre obra coietiva de ho- 
mens de muitos paises e de mmtos povos. Quaiquer grande descoberta 
cientifica serve para atestar esta veroade, tao evidente que nao me de- 
terei em exemplifica-ia. Conserve cada povo suas traoigoes, seus cos- 
tumes e sua hngua. Esse e o nacionalismo que devemos estimular. 
Mas que cada um deves coiabore com tcdos cs aemais no progresso da 
humamdade. Esse e o mternacionahsmo que precisa ser adotado. 

Deixai-me repetir as paiavras, que desejamos proteticas, do gran- 
de General (Jsonoi daca mais leuz de minna vida sera aqueia em que 
me oerem a ncticia oe que os povos civinzaacs festejam sua confraier- 
mzacao, queimando seus aisenais." 

Senhores Bacharelandos! Nosso pais ja tern sofrido muito com a 
guerra. Muitas vidas preciosas foram destruidas pela obra dos submarinos 
db Eixo. Contingentes numerosos de soldadcs aprestam-se para partir 
para os campos de batalha. E , no entanto, incontestavel, que ao conti- 
nente amencano ccube a sorte oe ter sido, ate hoje, poupado dos hor- 
rores de todc geiiero e das destruigoes pavorosas que ensanguentam e 
enlutam os cutros continentes e, mais especialmente, a Europa, esta Eu- 
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ropa que fora ate hoje o manancial mais importante da cultura e da 
civilizacao. 

Nao sei se ja tereis pensado, como convem, sobre as responsabilida- 
des do continente americano na reconstrugao do mundo de apos-guer- 
ra. E' principalmente aos jovens intelectuais como vos que o mundo 
apela para que os beneficios da cultura e os progresses da civilizagao 
nao sejam estancados. 

Vos que tivestes a fortuna de vos poder cultivar-vos e instruir-vos 
num mundo cuja mocidade e destruida do modo mais horrivel, represen- 
tais a reserva e a esperanca dos homens que ainda acreditam na civiliza- 
gao. A vos cabe preservar, desenvolver e propagar a cultura. 

Estou certo que sabereis cumprir vosso dever, honrando a Facul- 
dade onde estudastes, Sao Paulo, o Brasil e a Humanidade. 





DISCURSO DO PROFESSOR MARIO SCHENBERG, 

PARANINFO DA TURMA DE 1944. 

Exmos. srs. Representantes das autoridades, Magmfico Reitor, Exmo. 

Sr. Diretor, meus senhores e minhas senhoras. 

Acho-me na obrigacao de Ihes explicar porque aqui me encontro co- 
mo paraninfo da turma que hoje se forma. A meu ver, a escolha dum 
iyaraninfo nao representa apenas uma homenagem prestada pelos bacha- 
relandos a uma pessoa de sua simpatia. E' tambem um convite feito pe- 
los que vao iniciar sua carreira a um homem de maior idade e experien- 
cia para dizer algo que Ihes possa servir de roteiro pelo caminho a tri- 
Ihar, Em epocas rotineiras "a tarefa do paraninfo e realmente bem sim- 
ples: basta repetir as diretrizes gerais do pensamento social, apresen- 
tando-as com um revestimento retorico que Ihes de um cunho mais pes- 
soal. Mas nestes momentos cruciais que atravessamos, dias em que o 
mundo do futuro comega a revelar seus lineamentos, tao diferentes dos 
da epoca que chega ao seu fim, e sobretudo defrontando-me com uma 
geragao universitaria que se impos a admiracao de todos os brasileiros 
progressistas pela sua impetuosa combatividade e animo inflexivel, o 
paraninfo e tarefa para a qual nao me considero bastante qualificado. 

Ao saber que fora derrotado na eleigao para a escolha do paraninfo 
senti um grande contentamento. Primeiro porque, prematuramente, me 
julgara livre de uma tarefa superior as minha possibilidades e tambem, 
pelo acerto que demonstrastes na escolha do Sr. Monteiro Lobato, cujo 
merecimento intelectual e humano e admirado por todos. Desejaria po- 
rem salientar algumas razoes por que tanto me entusiasmou a vossa sa- 
bia deliberagao. Monteiro Lobato, alem do seu talento como escritor, 
sobre o qual e inutil insistir, tern outras qualidades que talvez nao sejam 
tao conhecidas, ou, melhor, tao freqiientemente recordadas. I^le foi um 
dos primeiros a se insurgir contra a visao idilica e porque-me-ufanista 
das coisas brasileiras. Chamou a atengao para a misera condicao dos 
milhoes de brasileiros que vivem corroidos pela doenga, num estado 
de total improdutividade economica e escasso valor cultural. Isto quan- 
do tcdos so usavam da pena para dar vasas a sonhos cor de rosa sobre 
um campos ^Hsios que sabiam perfeitamente nao estar entre o Ama- 
zonas e o Chuy. Chamar a atengao sobre a situagao real, investir con- 
tra os falsos ardores patrioticos dos que vivendo fartos e contentes, se 
envergonham e indignam ao ouvir dizer que a maioria de seus rc.mpa- 
triotas leva uma existencia mais triste que a dos felas egipcios e coolies 
orientals, e um aspecto da obra do sr. Monteiro Lobato que Ihe da uma 
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atualidade pungente. Ha tambem outro aspecto menos compreendido, 
mas sobremodo interessante: Monteiro Lobato e um dos raros especi- 
mes de brasileiro com mentalidade de empreendedor capitalista, isto e, 
daquele tipo de hcmens que lideraram a expansao economica do's Esta- 
dos Unidos, mas pouco se desenvolveu em nosso pais. Dirao muitos, 
Monteiro Lobato nao e um capitalista, e um escritor, talvez o unico de 
nosso pais que vive de sua pena. Isto so faria aumentar o interesse de 
seu depoimento, servindo para nos esclarecer sobre a natureza das forcas 
e circunstancias que, depois de terem anulado os esforgos de um Maua, 
impediram que o Brasil saisse do letargo semi-feudal por obra de uma 
burguesia ativa e realizadora. 

Com grande pesar soube que, nao tendo podido Monteiro Lobato 
atender ao convite dos bacharelandos, em segunda eleigao a escolha re- 
caira sobre mim. Nao sei que motives levaram os srs. bacharelandos, 
depois de terem demonstrado tal perspicacia na escolha de quern Ihes 
indicasse os passos a seguir, a se lembrarem de mim que, pela propria 
natureza de minhas ocupacoes, me encontro quase sempre entre o chao 
e as estrelas (pe^o desculpas ao sr. Tito Battini por este plagio volun- 
tario), quando nao perdido entre os eletrons e suas radiacoes. Ademais, 
e tao pequena a diferenga de nossas idades que de modo algum posso 
me considerar possuidor de experiencia maior. Quero crer que vos lem- 
brastes de mim por saber de minha simpatia por vossas ideias, de resto 
comuns a todos os de nossa geragao, como a quantos por este vasto mun- 
do preferem o justo ao meramente existente. Falar-vos-ei portanto co- 
mo patrulha avancada do grande exercito dos brasileiros jovens que 
partem para a batalha do mundo de amanha, nao como veterano de 
muitas lutas. Que a boa vontade me fa^a as vezes de experiencia. 

Talvez nenhuma gera^ao de brasileiros tenha se defrontado com 
problemas tao graves e numerosos como os encontrados pelos jovens de 
hoje. Comecamos a participar ativamente da vida publica num momen- 
to de aguda tensao mundial. Presenciamos os ultimos estertores de uma 
epoca moribunda, e nao apenas entre nos. Nada de semelhante ocorria 
nos dias da Independencia, da Regencia ou da instauracao do regime 
republicano. Se ao menos o clima fosse de amplas e livres discussoes, 
em que todos os pontos de vista pudessem ser debatidos e esclarecidos 
e se as fontes de informagao estivessem ao alcance de quem as procuras- 
se, ter-nos-ia sido infinitamente mais facil inteirar-mo-nos do que real- 
mente acontecia no mundo e conseqiientemente ajustarmos a nossa atua- 
gao de modo mais seguro e esclarecido. Infelizmente, a atmosfera poli- 
tica nacional se caracterizou por um marasmo sem par, que so agora 
comeca a se desfazer. Havia como que um cansa^o pelas lutas que se 
^stenderam de 1929 a 1937 e, depois da exclusao compulsoria das cor- 
rentes esquerdistas da vida politica nacional, estabelecera-se uma tre- 
gua tacita entre democratas centristas esmorecidos e uma direita cons- 
ciente de sua incapacidade de arraigamento prof undo na consciencia 
nacional, sobretudo depois do malogrado putsch integralista de 1938. 
No silencio paludinoso estrilavam as vozes suspeitas de escribas pro- 
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curando, numa nova edigao apressada do falecido que-me-ufanismo em- 
bair os simplorios com a afirmagao de que o Brasil ja resolvera todos 
os problemas que levaram as nacoes vanguardeiras ao banho purifi- 
cador de sangue em que ate agora ccntinuam mergulhadas. Nos, po- 
bre nacao mal saida duma posigao economica e cultural de semi-colo- 
nia, ja tmhamos resolvido todos os problemas com uns pcucos rabisccs 
de pena. A simbiose de capitalismo e sccialismo,'de democracia tradi- 
cicnal, de corporativismo fascista, de sovietismo e nao sei mais o que, 
ja se processara miraculosamente e era incnvel que o resto do mundo 
nao depusesse as armas e rao viesse em romaria ate estas plagas re- 
ceber docilmente os ersinamentcs de nossos admiraveis filosofos po- 
Hticos que ja tinham assentado o caminho de amanha. Honra sobre- 
modo a nossa geragao o nao se ter deixado iludir, mau grado a sua falta 
de experiencia e de meios de informacac. O espirito desta grande era 
politica se insinua e medra nos individuos mais desprovidos de infor- 
macao e tirocinio. Pcdemos nao conhecer as solucoes, mas nao dei- 
xamos de sentir, quando nao de ccmpreender, as questoes. Precisamos 
tambem de encontrar solucoes, 

Na realidade, a calma impressionante do ambiente politico e so- 
cial brasileiro resultava precisamente da consciencia geral de que nao 
estavamcs em condicdes de deslindar o emaranhado, antes de terem 
chegado a decisoes os setores dirigentes do mundo contemporaneo. 
Era e e tal a nossa dependencia do que ocorre noutras terras que, apa- 
rentemente, teriamos de esperar o amadurecimento da situagao mundial. 
Mas vivemos na chamada era do imperialism©, caracterizada pela existen- 
cia de ligagdes estreitas entre tddas as partes do mundo. Deixou de ser 
possivel qualquer localizagao das crises s conflitos, que agora repercutem 
por todo o orbe num tempo mais ou menos curto. Nao pudemos ficar a 
espera da decisao no teatro europeu ou asiatico, vimo-nos arrastados 
para a peleja. 

A partizipacao de tropas brasileiras nos combates da frente ita- 
liana marca definitivamente o fim do suburbanismo sul-americano, co- 
mo a entrada dos Estados Unidos na guerra de 1914 acabou com o es- 
plendido isolamento da Norte-America, quer o enxergassem ou nao os 
isolacionistas admiradores do avestruz tao numerosos na grande de- 
mocracia irma. 

Para compreendermos nossa pcsicao devemos comecar pelo exa- 
me das grandes questoes mundiais, cujas solucoes constituem premis- 
sas inalienaveis de qualquer atitude em relagao aos nossos problemas 
locals. De um mcdo bastante esquematico, mas suficiente para uma 
crientacao geral, podemos dizer que os dilemas de hoje sao: democra- 
cia ou fascism©, socialismo contra ou ccm capitalismo. Todos cs de- 
mais problemas por graves que sejam, como os do imperialism© e da 
autodeterminacao nacional gravitam em torno das duas antiteses pre- 
cedentes. 
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Democracia ou fascismo. 

Antes de mais nada, o que e democracia e o que vem a ser fas- 
cismo? E' bastante dificil reduzir esta oposigao a termos totalmente 
precisos, porque tanto a democracia como o fascismo apresentam va- 
rias mcdalidades e outras mais poderao aparecer num future imedia- 
to. So as abstragdes pedem existir fora do fluxo da historia. Todas as 
coisas ccncretas aparecem sempre como realidades historicas e pos- 
suem uma dialetica inescapavel que condiciona sua evolucao. A de- 
mocracia ateniense era profundamente diferente da que houve na In- 
glaterra vitoriara, assim como esta foi bem diversa da que hoje existe 
ncs Estados Unidos ou das formas democratico-socialistas que come- 
cam a se prechar em varies parses. .Tambem o fascismo se apresentou 
de mcdo diferente na Italia de Mussolini, no nazismo alemao ou nos 
regimes de Franco e Pilsudski. 

Falta-ncs tempo para examiner a complexa fenomenologia da de- 
mccracia e do fascismo, mas podemos indicar alguns aspeitcs da fi- 
losofia politica, do mecanisj-io estatal e das situagoes historicas em que 
a democracia e o fascismo surgiram, suficientes para fixar nosso ponto 
de vista. 

Doutrinariamente, a democracia assenta no pressuposto do valor 
do individuo e na sua liberdade. A ideia do valor individual de cada 
hemem, assim como a da sua liberdade, vieram se constituindo na Gre- 
cia e na Judeia e foram formuladas de maneira definitiva pelos filo- 
scfos do cristianismo. Por mais que as tenha deformado em varias epo- 
cas, o cristianismo transmitiu ao mundo ocidental a crsnca no valor 
transcendental da alma humana e na necessidade de sua liberdade. Na 
filosofia kantiana o valor do individuo encontrou fcrmulacao incompa- 
ravel no conceito de que o homem e um fim e nao um meio . O fas- 
cismo de inspiracao machiavelica e nitzcheana nunca reconhece o va- 
lor supremo do individuo humano e o considsra como instrumento de 
uma entidade superior; o Estado totalitario, representante do espirito 
da nacao ou da raca. Reduzindo o homem a meio ou instrumento da 
grandeza do Estado, nega sua liberdade individual, substituindo-a por 
uma ficticia liberdade coletiva da nacao ou da raga. Alem de negar 
o valor do individuo, a filosofia fascista nega tambem a igualdade 'do 
valor humano. Ha o chefe possuidor do carisma divino e os varies 
chefetes e chefinhos que tambem o possuem em grau menor. Ao ho- 
mem comum so resta a prerrogativa de membro da nacao ou da raga e, 
se nao ihes pertencer, valor nenhum. Segundo a forma de fascismo, 
acentua-se mais um ou cutro ponto da doutrina, mas ha sempre o "che- 
fe' e nunca liberdade para os desprovidos de carisma, que o homem 
sem ela so a podena usar malignamente, na opmiao dos teoricos fascistas. 

Do ponto de vista da estrutura do Estado a democracia se ca- 
racteriza pela existencia de orgaos eletivos, escolhidos por sufragio, sem- 
pre universal nas democracias contemporaneas. Entre os cargos ele-- 
tivos, os de supremo magistrado e os de deputados ao parlamento sao os 
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mais importantes. A democracia reconhece sempre direitos individuals 
inalienaveis, sobretudo o da liberdade de pensamento. No fascismo to- 
do o poder esta concentrado no Chefe, que pode delega-lo, mas nun:a 
provem de mandate popular. 

Os criterios ideologicos e organicos que acabamos de enumerar 
bastam para distinguir as variedades atuais de democracia e fascismo. 
Resta especificar as condicoes historicas e socials do aparecimento des- 
tas formas politicas. As democracias ocidentais nasceram com o adven- 
to da burguesia a posigao de classe dominante. O parlamento, orgao 
caracteristico da democracia, surgiu com denominagoes diversas em mui- 
tos paises durante a Idade Media, quando a importancia politica e so- 
cial da nova classe burguesa foi se tornando consideravel. A principio 
suas prerrogativas foram bastante modestas, mas, com a ruina da mo- 
narquia absoluta, tornou-se o orgao fundamental do estado burgues. 
Sua pesigao ccmegou a periclitar com o surto do movimento socialista, 
quando a burguesia se sentiu atemorizada. 

O temor inspirado a burguesia pelo socialismo ascendente criou as 
condigoes de aparigao do fascismo. Depois da primeira guerra mundial 
a estrutura economico-social de alguns paises cambaleava, e na Russia 
tzarista ruira totalmente. Nestas condigoes o poder tendia naturalmen- 
te a passar para as classes sociais e grupos politicos menos afetados pe- 
ia debacle, formas diversos de socialismo estavam a ponto de emergir 
em varies paises europeus. Mas as classes abastadas nao se deixaram 
afastar do poder sem resistencia, sobretudo por causa do apoio militar 
e economico que Ihes foi dispensado pelas potencias vencedoras. Houve 
intervengao militar de 14 potencias na Russia; o governo de Er'a 
Kun foi deposto pelas tropas rumenas; na Alemanha a revolta esparta- 
quista foi esmagada, Passado o periodo de convulsoes, a Europa en:ra- 
va rapidamente numa era de paz e reconstrucao, mas ja estavam langa- 
dos os germes do fascismo. 

Na Hungria dominava o regime de Horty, na Italia Mussolini for- 
mara os seus fasci e na Alemanha ja existia o partido nacional-socia! sta- 
Com o declinio da onda revolucionaria a burguesia se acalmava e havia 
condigoes favoraveis para o funcionamento de instituigoes democrati- 
cas. Mas os fascistas nao dormiam e procuravam amedrontar as clas- 
ses possuidoras provocando toda especie de desordens e conflitos. Bas- 
ta citar o exemplo da ocupagao das fabricas pelos operarics italiancs, 
instigada por Mussolini. Na Italia, os fascistas implantaram uma ver- 
dadeira guerra civil, assaltando sindicatos operarios e nao perdendo 
nenhuma oportunidade de promover conflitos e disturbics que depois 
atribuiam aos sccialistas e comunistas. Conseguiram o seu objetivo, e 
apoiados pela monarquia, subiram ao poder em 1922. Na Alemanha, 
Hitler e Ludendorff desencadearam o putsch fracassado em 1923. 

Para compreender nitidamente a natureza do fascismo nao bas- 
ta analisar os seus caracteristicos ideologicos e as condigoes politicas ge- 
rais que falicitaram o seu advento. E' precise estudar o material hu- 
mano de que se constituiram os partidos fascistas. Neles encontramos 
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uma galeria completa de aventureiros e fracassados, todos os especimens 
de Pescadores de aguas turvas que, percebendo a aguda tensao social 
e o panico da burguesia, se apresentam como instrumentos de repres- 
sao violenta das forgas populares para poderem se assenhorear do po- 
der com a aquiescencia das classes conservadoras. Uma vez conseguido 
este objetivo processam uma ofensiva sistematica contra todas as fon- 
tes de riqueza e tendem a se transformar numa classe sui generis, para- 
sitaria da economia nacional pelo seu ccntrole do poder politico. O pe- 
queno proprietario, que as vezes teme c socialismo tanto ou mais do 
que pessoas de maiotes posses, aflui freqiientemente para as fileiras 
fascistas, atraido per uma demagogia anti-capitalista que Ihe prcmete 
seguranca contra os imaginarios assaltos do socialismo como os do nao 
menos temido grande capital. Mas, excetuando os seus membros que 
conseguiram posicoes na maquina estatal fascista, a classe media se ve 
totalmente desprotegida e desaparece rapidamente, vitima da espolia- 
cao da clique fascista e dos grandes trustes a ela associados. O exem- 
plo da pequena burguesia alema e italiana e demasiado eloqiiente. 

A utilizagao do panico e um dos elementos mais tipicos do fas- 
cismo. Ele vive de explorar espantalhos: perigo comunista, perigo ju- 
daico, conspiracoes internacionais que visam subjugar determinada na- 
qao e coisas quejandas, Metodos semelhantes so poderiam levar as 
classes conservadoras a se entregarem inteiramente a aventureiros, mui- 
tas vezes reconhecidamente criminosos e detraques, numa epoca de tan- 
to desequilibrio psiquico como a nossa. Como castigo merecido aca- 
bam sendo arrastadas a situacoes irremediavelmente catastroficas co- 
mo aconteceu na Italia e na Alemanha. Por custosas que Ihes tivessem 
saido as reformas sociais necessarias para atender as reivindicagdes po- 
pulares, se-lo-iam incomparavelmente menos do que a ruina total a que 
as levaram os fascismos da Alemanha, da Italia, da Hungria e de outros 
lugares. Isto comega a ser percebido por muitos conservadores espa- 
nhois que procuram se desvencilhar da Falange e de Franco, voltando 
ao regime republicano democratico. A atitude de Gil Robles e Maura 
e altamente significativa. 

Capitalismo e socialismo. 

Pela primeira vez nos ultimos cem anos, encontramo-nos numa si- 
tuagao favoravel para julgar equitativamente o caso socialismo versus 
capitalismo. Isto devemo-lo a esta guerra e por varies motives. 

Uma apreciagao justa do caso era impessivel, em virtude dos imi- 
meros preconceitcs tanto de capitalistas como de socialistas. Os par- 
tidarios do capitalismo o apresentavam como unico regime compativel 
com a natureza humana, que teria existido sempre e nao poderia deixar 
de existir porque decorria de leis naturais tao inescapaveis como as da 
gravitagao. Os socialistas viam o capitalismo como um sistema da mais 
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irracional e deshumana exploragao do trabalho, que cumpria abolir ime- 
diatamente substituindo-o por um sistema e-conomico mais justo e mais 
eficiente. 

Ate bem poucos anos, muitos dos mais abalizados economistas in- 
sistiram em afirmar que uma economia socialista nao podia funcionar 
porque os seus principios eram incoerentes. Outros diziam que o socia- 
lismo necessitaria de homens de natureza angelica para dirigi-lo, mes- 
mo se fosse logicamente concebivel. Apesar da possibilidade logica do 
socialismo ja ter sido reconhecida por von Wieser e Pareto e demonstra- 
da teoricamente com todo detalhe por Enrico Barone desde 1908, mui- 
tos continuavam surdos a qualquer raciocinio. Quando negavam a 
pOEsibilidade conceitual do socialismo, argumentando a maneira de von 
Mises que a base de qualquer organismo economico racional consiste 
num sistema de pregos oriundo da livre concorrencia, achavam, com os 
professores Lionel Robbins e von Hayek, que a tarefa do orgao central 
planificador excederia as capacidades humanas, por sua complexidade 
inextricavel. 

As possibilidades de funcionamento e de eficiencia duma economia 
sccialista so se afirmaram de modo patente e indiscutivel com a per- 
formance militar da Uniao Sovietica, sobretudo em vista do progresso 
rapidissimo realizado desde a guerra finlandesa de 1939. Por outro 
lado, a extraordinaria eficiencia da estrutura economica alema, fruto 
de uma planificacao economica derivada dos quinquenais sovieticos e 
so diferindo da russa pelo modo de distribuir as rendas, contribuiu tam- 
bem para dar o golpe de graca nos argumentos tipo Robbins e Hayek 
acabando de demonstrar, por uma destas ironias do destino, a exce- 
lencia do que o fascismo viera combater. Agora a situacao parece ter 
se invertido completamente, em vez de fazer pilheria com a planifica- 
gao ha uma tendencia em considera-la como panaceia para todos os 
males. 

Na realidade, hoje vemos com toda a clareza que o capitalismo e 
o sistema mais eficaz em certas condicoes, tornando-se tptalmente ino- 
perante noutras. Nao e justo afirmar que o capitalismo seja a coisa 
mais deshumana e irracional que se possa imaginar em materia econo- 
mica. O motivo propulsor da atividade capitalista e certamente frio e 
antipatico: a caca sistematica ao lucro. Mas nao se deve julgar um 
sistema economico e social pelo principio propulsor de seu mecanismo 
e sim, pelos seus frutos. E' inegavel que o capitalismo, no seu periodo 
ascendente, determinou uma melhoria extraordinaria do padrao cole- 
tivo de vida em todos os lugares em que as condicoes geograficas e so- 
ciais favoreceram o seu desenvolvimento. Basta comparar o que acon- 
teceu nos Estados Unidos com a nossa economia patriarcal ou com o 
feudalismo. Por outro lado, em muitas regioes do mundo as condicoes 
atuais deixaram de ser favoraveis ao capitalismo, que entrou numa fase 
de paralisia e declinio rapido, a panne da maquina capitalista norte- 
americana em 1929 nunca foi remediada. Em parses como o nosso ainda 
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ha muitas possibilidades para o capitalismo, se bem que outras ja i;e- 
nham desaparecido. 

A transicao do capitalismo para o socialismo num pais altamente 
industrializado nao oferece necessariamente dificuldades extraordina- 
rias. Nao ha sequer necessidade de uma expropriagao violenta. O es- 
tado pqderia encampar as grandes instala^oes industriais, os bancos, as 
minas e as empresas de transporte e produgao de energia eletrica, inde- 
nizando monetariamente os capitalistas ou pagando-lhes uma renda cor- 
respondente. Com os altos impostos sobre a renda introduzidos peia 
guerra atual e uma forte taxagao das herangas, o problema da transigao 
seria resolvido numa, ou, no maximo duas geragbes. A propria resis- 
tencia da classe possuidora talvez nao seja tao consideravel como teria 
sido noutras epocas; nos paises mais adiantados ela ja se habitou a ter 
enormes capitals imobilizados, sem esperanga de inversao produtiva. 
A desilusao ccm o fascismo, muito podera facilitar uma transigao suave 
para o socialismo. O que atualmente acontece na Franga deveria ser 
estudado por tcdos quantos se interessam por problemas socials e 
humanos. 

Nos paises mais adiantados, as maiores resistencias ao socialismo 
prcvirao dos grupos que auferem enormes dividendos da exploragao 
rendosissima das colonias e semi-colonias. Isto nos faz compreendei 
muito do que esta passando na Belgica, na Italia e na Grecia. Os inte- 
resses imperialistas sao o maior entrave para fi democracia e o so- 
cialismo , 

Num pais como o nosso, em que nao ha grande ipdustria, nem po- 
deroso sistema bancario, o desenvolvimento economico pode ser pla- 
nejado de modo a permitir uma transigao suave e imperceptivel para 
o socialismo quando este for o sistema mais adequado as necessidades 
nacionais. Basta que as industrias pesadas e o sistema bancario cen- 
tral, que ainda estao por serem criados, fiquem sob controle estatal 
democratico. 

O Brasil de hoje e de amanha. 

Depois de nossa ja prolongada excursao pelos problemas mundiais 
devemos finalmente chegar ao que mais de perto nos toca. Todo idea- 
lismo digno desse nome anseia por se traduzir em agao concreta e so 
se pcde agir no meio em que se vive. Vejamos pois alguns dos proble- 
mas de nossa terra que estao a exigir a atengao e o esforgo dos brasi- 
leiros de hoje. 

Ha um fato que impressiona extraordinariamente a quern examine, 
por um memento que seja, a situagao economica e social do Brasil: 
nos seus elementos fundamentais nossa economia nao mudou essencial- 
mente nos ultimos quatro seculos! Continuamos a ser um pais produtor 
de materias primas e produtos alimentares para a exportagao. Logo 
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depois da descoberta produziamos aqucar, depois passamos a produzir 
cafe e algodao, mas, a nao ser a mudan^a de generos do produto exigi- 
do pelo mercado mondial, nao houve modifica^oes substanciais. 

E' certo que nos ultimos vinte e cinco anos houve entre nos um 
certo desenvolvimento da industria leve. Desenvolvimento de resto 
bastante artificial, pois depende essencialmente das barreiras alfande- 
garias. Mas o fundament© de nossa economia hoje, como ha quatro 
seculos, sao os generos agricolas de exportagao. E nossa dependencia 
da exportacao ainda e maior do que se percebe a primeira vista: o baixo 
custo de vida que gozavamcs ate ha alguns anos era -possibilitado em 
grande parte pelas sobras da exportacao. 

O Brasil tern evoluido muito em alguns campcs, e neles ja pode- 
mos nos aproximar das nacoes de posigao mais eminente. Devemos 
sobretudo destacar o valor da arte contemporanea brasileira. Nossa 
musica, nossa pintura e nossa poesia podem ser comparadas sem des- 
douro com quaisquer outras de nossos dias, senao em quantidade pelo 
menos em qualidade. De um modo geral as nossas perspectivas cul- 
turais sao excelentes. Mesmo no terreno cientifico temos realizado pro- 
gresses bem apreciaveis. Basta recordar o valor de obras como ''Casa 
Grande e Senzala'' de Gilberto Freyre e "A Formagao do Brasil Con- 
temporaneo" de Caio Prado Junior, os estudos de genetica do Prof. 
Dreyfus, as pesquisas sobre raios cosmicos dos professores Wataghin, 
Souza Santos e Pompeia, as contribuicoes do prof. Lelio Gama a teoria 
dos conjuntos e inumeras outras investigacoes nos ramos mais diversos 
da ciencia. 

Nossas metropoles sao grandes centres de vida humana e tern 
um ritmo de crescimento raramente igualado. Mas nao devemos nos 
ccntentar tao facilmente, pois basta que nos afastemos um pouco dos 
grandes centres urbanos, ou, que neles examinemos o nivel de vida de 
suas populacoes, para nos convencermos de que ha mais brilho aparente 
do que fundo solido. 

Nenhuma grande cultura pode se desenvolver sem uma base ecc- 
nomica e social ampla e poderosa, capaz de fornecer seiva abundante 
a bela floragem. E" o que nos falta de modo quase alarmante. O exa- 
me da renda nacicnal per capita e a rqelhor maneira de se avaliar a 
eficiencia dum organism© economico-social. A nossa e de vinte a vin- 
te e cinco vezes inferior a norte-americana e pelo mencs duas veezs 
inferior a italiana de antes da guerra. Isto nos da bem uma ideia da 
penuria brasileira. Se levarmos em conta outros dados estatisticos, ve- 
remcs que nossa situagao pouco ou nada melhorou nos ultimos anos. 
A producao de generos alimenticios vem se mantendo constante ha dez 
anos e ha mesmo indicios de que tenha diminuido nos ultimos cinco 
anos. A produgao do cafe e um sexto do que foi noutras epocas. O au- 
mento do valor da produgao industrial, descontados os efeitos da infla- 
gao, foi bastante modesto. 

Uma prcva das mais evidentes da debilidade da nossa estrutura 
economica e o modo como reagiu ao impact© da guerra. O custo de vi- 
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da aumentou de 200 a 300 por cento, quando na Inglaterra e nos Esta- 
dos Unidos nao chegou a subir de 20 por cento, apesar do tremendo es- 
forco belico destes paises. 

Compulsando todos estes dados constatamos que nossa situacao 
eccnomica e bem critica. Nao se pode esperar que medidas desconexas 
de emergencia sejam suficientes para dar um fundament© solido a vida 
do pais. A era do cafe parece definitivamente encerrada, o algodao nao 
tem um futuro brilhante e a borracha dificilmente podera resistir a 
concorrencia dos substitutes sinteticos. A situagao de nossa pecuaria e 
ccnhecida de todos. O equipamento industrial esta na maior parte 
obsolete e gasto. Mas nao devemos desanimar porque ha perspectivas 
favoraveis. 

Que perspectivas de solugao se ncs deparam? Evidentemente a 
raiz de todo o mal e o problema agrario que exige uma intervencao dras- 
ti:a. O aumento da renda nacional depende essencialmente duma maior 
produtividade da populagao rural, pois a imensa maioria da populacao 
brasileira vive no campo. Ha milhoes de brasileircs que devem ser in- 
tegrados na vida economica e cultural da nagao, ter assegurado um pa- 
drao de saude, alimentagao e cultura mais condignos do mundo da Car- 
ta do Atlantico. 

A produgao nacional deve visar o mercado interno e nao a expor- 
tacao. Devemos seguir o exemplo dos Estados Unidos que consomem 
91 por cento de sua producao dentro do territorio nacional. Alias a 
criacao do mercado interno depende da solucao do problema agrario, 
resolvido este problema aquele automaticamente o estara. 

O aumento da renda nacional tambem pode ser produzido pela 
industrializacao, mas a industrializagao depende da existencia dum mer- 
cado interno, porque nao podemos ter a veleidade de concorrer com as 
gsrandes nacoes industriais no mercado internacional. Ora, um grande 
mercado interno significa um aumento do poder aquisitivo das massas 
rurais, o que so podera ser conseguido por uma reforma agraria. 

A solugao dos problemas nacionais depende portanto no trinomio 
industrializagao-reforma agraria-expansao do mercado interno. Mas a 
expansao de nosso mercado interno nao interessa apenas a nos. Os Esta- 
dos Unidos buscam avidamente mercados para exportar os excedentes 
de sua enorme produgao industrial e compreenderam que estes mercados 
devem ser encontrados noutros paises. Ainda ha pouco, no memoravel 
congresso dos industriais, soubemos que os Estados Unidos estao dispos- 
tos a nos abrir creditos ate de 100 milhoes de cruzeiros para o desenvol- 
vimento de nosso equipamento industrial e de transporte, contanto que * 
oferecamos as necessarias garantias de constitucionalidade e estabilidade 
politica consubstanciadas num regime de liberdades democraticas. 

Diante das perspectivas que se nos oferecem que resta fazer? Aqui 
entramos novamente no terreno politico. Encontramo-nos num tour- 
nant decisive de nossa existencia nacional, ccmplicado, ou talvez faci- 
litado, pela situagao mundial. O velho Brasil dos engenhos, casas gran- 
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des e fazendas de cafe se dissolve a nossos olhos e nada impedira que 
isto aconte^a. Quer nos cause alegria ou tristeza, devemos olhar para 
o future e nao para o passado, que os que o fizerem terao sempre o des- 
tine ilustrado pela lenda da mulher de Lot. Ou tomamos a dianteira 
sobre o destine e impelimos o nosso barco na diregao desejada ou se- 
remos colhidos pelo turbilhao que se aprcxima. Uma decisao funda- 
mental sobre os destinos de uma nacao pode ser tomada democratica- 
mente, pela unificacao voluntaria e espontanea de todas as correntes, 
cu deixada ao acaso que fatalmente conduz ao cacs e a violencia, com 
seu karma sinistro de quern com ferro fere com ferro sera ferido. O 
Brasil precisa de Uniao Nacional, de uma Uniao Nacional cimentada 
com a adesao consciente e deliberada de todos atraves de um pleito 
livre em que participem todas as correntes da opiniao nacional, todos 
os brasileiros que pensam e trabalham, todos o que agora aqui se encon- 
tram como cs que estao no exilio ou nos carceres politicos. Muitos er- 
ros foram come.tidos por todos, do centro, da esquerda ou da direita. mas 
a hora e de decisoes e nao de recriminagdes. Tenhamos todos a gene- 
rcsidade de nos perdoar mutuamente os errcs do passado e fagamo-nos 
justiga, reconhecendo todos oue os erros sao muitas vezes frutos de boas 
intengoes e etapas necessarias para uma realizagao mais perfeita. Des- 
prendamo-nos resolutamente de tudo o que pertence a uma epoca aca- 
bada, sem tristeza nem lamentos, recordando o dito sublime de Goethe 
stirb und werde: e precise morrer para existir. O destine de todas as 
coisas humanas esta resumido na lenda do passaro Fenix que renasce 
continuamente de suas proprias cinzas. 

Prometendo eleigdes universais e diretas, o governo demonstrou 
compreender o anseio profundo de todos os brasileiros. Fazemos votos 

para que o estatuto e o corpo eleitoral sejam apresentados a nagao den- 
tro em breve e que os representantes brasileiros a Conferencia de Paz 
possam ser portadores da opiniao nacional apurada pelo pleito democra- 
tico. Estamos certos de que os juristas encarregados de tao momentosa 
tarefa saberao enccntrar solugao rapida e satisfatdria para todas as di- 
ficuldades tecnicas que porventura existam. 

Desejaria agora vos dirigir algumas palavras, a vos particularmente, 
bacharelandos de hoje. Tudo o que marca decisivamente os destinos 
humanos e obra da inteligencia e do esfdrgo dos homens. O Brasil carece 
de riquezas acumuladas, de poderosos parques industrials, de lavouras 
opulentas e de rebanhos inumeraveis. Nunca fomos mais pobres do que 
hoje, na verdade nunca fomos tao ricos nem se nos deparou futuro tao 
promissor. A garantia deste futuro sois vos, jovens que em numero cres- 
cente sais cada ano de nossas escolas, com o espirito forjado nas duras 
disciplinas da ciencia e que aprendestes na labuta dos laboratories e das 
bibliotecas, nas longas horas passadas em convivio com os segredos da 
natureza e as grandes manifestagoes do espirito humano a ser justos, im- 
parciais, generosos e infatigaveis. Temos tudo com que se faz a grandeza 
nas nagoes. v. 





DISCURSO DO DR. JULIO MESQUITA FILHO, 

PARANINFO DA TURMA DE 1945. 

Faz exatarnente nove anos que, em solenidade como esta, eu dirigia 
a palavra a primeira turma de bacharelandos da Faculdade de Filo- 
sofia, Ciencias e Letras desta Universidade. O meu mandate de entao 
era ample e irrestrito. Falava na qualidade de paraninfo da primeira 
turma, o que me conferia, segundo a praxe, plena liberdade de assunto. 
Hcje, a minha missao e outra. Fui escolhido pelos que neste memento 
se despedem da vida universitaria, nao para sauda-los ou aconselha-los, 
mas para substituir nesta tribuna aquele que, per um decreto que cer- 
tamente figurara na historia do pensamento nacional come a sua maior 
data, fundava em 1934, nao apenas o alto institute de cultura em cujos 
cursos acabais de diplomar-vcs, mas ainda a primeira universidade bra- 
sileira. Quer dizer, portanto, que a vossa indicacao encerra uma intern 
^ao deliberada, uma ordem imperativa. Se bem a interpretei, ela sig- 
nifica que, entre os muitos temas que essa singular personalidade que 
foi Armando de Sales Oliveira sugere, desejais ouvir neste instante de- 
cisivo de vossa vida de estudante aquilo que sobre a mais bela de suas 
realizagoes de estadista vos diria o vosso paraninfo. E andastes bem, 
pois, que melhor maneira de significar a vossa gratidao por quern tao 
assinalados services prestou a causa da cultura nacional, do que pro- 
pcrcicnar ocasioes para que se rememorasse o espirito que presidiu a 
fundagao, tanto da Faculdade de Filosofia, como da Universidade de 
que aquela e o organismo principal! Que mais adequada hemenagem 
pederiames prestar ao grande reformador do ensino no Brasil, do que 
entreter-vos nesta solenidade sobre o conceito que, a respeito do pro- 
blema universitario, formava aquele grande espirito? 

-I- 

O que e uma Universidade. 

Pcrque, para ele, como para os que o ajudaram a erguer esta im- 
ponente obra, uma universidade nao era, nem pode ser uma simples 
justapesigao de faculdades e institutes. A ideia que tinham desses mag- 
nificos organismos a que a civilizagao ccidental deve as suas mais belas 
ccnquistas, e as nagoes lideres de hoje a sua forga, esconde algo mais 
ccmplexo e mais amplo. Procedia em linha reta das suas proprias ori- 



gens historicas e etimologicas, das remotas eras em que o saber humano 
era um todo perfeitamente coerente e harmonico. Para eles, como para 
os que professavam nesses famosos institutes que tanto lustre e reno- 
me emprestaram a cidades como Bolcnha, Paris, Oxford e Salamanca, 
um mesmo espirito deveria animar a toda a ccmunhao, do mesmo modo 
como uma mesma doutrina deveria presidir o ensino das diferentes dis- 
ciplinas. • 

Viam nas universidades o meio mais eficiente para combater a de- 
sintegracao dos conhecimentos humanos, que se seguiu ao grande surto 
das ciemias e a prolifera^ao de institutes dedicados ao estudo das dis- 
ciplinas relativas aos novos setores da natureza desbravados pela inte- 
ligencia humana. Nao se conformavam com o triste espetaculo que ofe- 
recia o nosso ensino superior, subdivide em escolas profissionais, as 
mais das vezes inimigas entre si e onde imperavam os mais diversos 
colondos e tendencias doutrinarias. Dedicar-se as ciencias biologicas, 
equivalia, naqueles tempos, a desprezar as ciencias sociais, como de- 
menstrar pendores pelo estudo das disciplinas classicas, significava ali- 
mentar o mais absolute desprezo pela Fisica ou pela Quimica. Como ja 
tivemos ocasiao de escrever, cada uma daquelas especialidades passava 
a constituir uma especie de totem diferenciador, em torno do qual se 
agrupavam clas perfeitamente irreconciliaveis entre si. Procurando 
acentuar a natureza universal das universidades, afirmava Armando 
Sales: 

Nunca sera demais repetir que as universidades, qualquer que 
eja O lugar do pais em que se ergam, devem ser criadas para exercer 

a sua influencia nao sobre uma regiao, mas sobre toda a nacao. Essas 

ins tuiSoes„ que ,na0 podem subsistir sem um solido sistema de educa- 
cao secundana tem o objetivo de cultivar as ciencias, ajudar o progres- 
so do espirito humano e dar as sociedades elementos para a renovacao 
incessante de seus quadros cientificos, tecnicos e politicos. Sem esses 

mSo em'r'^f H"'3 6 ^ 3113 CUltUra> Sem 3 rig0rOSa Sele?a0 Pel0 ento, em beneficio da ciencia, pura e aplicada, da politica e da pro- 

r^-; ,Sem, Uma consclencia cada vez mais profunda do interesse ge- 
na0 ha dcmocracia que resista ao assalto das forcas demagogicas e 

reacionanas . Imagmava-a o proprio cerebro da nacionalidade o cen- 
tra regulador de toda a sua vida psiqui:a. Mas, acima das paixoes hu- 
manas, pois acrescentava: "Por toda a parte, uma dupla pressao de po- 
liticos e de intelectuais procura arrastar as universidades para o tumul- 
to partidano. Dos politiccs, quando querem submete-Ias aos interes- 

dn extr.emlsmos da esquerda ou da direita; e dos intelectuais, quan- do^professores, inves de ssrvir a ciencia, se servem, nas suas catedras 
da nencia para f.ns politicos. Sendo uma fun?ao essencial das un.ver 
-.da^es, a de empregar a mtehgencia em estudos desinteressados isen- 

t.Sd a d3 J pratIcas' devemos resguarda-las, sem prequizo da li berdade de catedra, das ccntroversias politicas e sc iais e Ho" d 
e agitagoes mundanas. A Un.versidade.'egur.do a patvra de um eo 
nente professor amencano, L. D. Coffman _ e Armando de Sa.Ts O i: 
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veira quem o cita ainda, — ensina politica mas nao advoga, nem pode 
advogar pelo fascismo, nem pelo comunismo; ensina comercio sem de- 
dicar-se a negocios; estuda os problemas da assistencia, sem envolver-se 
na administragao dos fundos de socorro; instrui sobre tatica militar, mas 
isso nao significa que fomente a guerra; informa e pesquisa sobre a paz, 
mas nao funda clubes pacifistas; em resume, a Universidade estuda 
tudo que diga respeito ao bem da humanidade, sem quebrar lancas em 
nenhuma cruzada, exceto a cruzada pela liberdade do ensino. A unica 
liberdade que importa a Universidade e a liberdade do ensino e nao 
a de fazer proselitos". 

A natureza organica da Universidade. 

Por isso mesmo, o que caracteriza uma universidade e constitui. 
a sua principal razao de ser, e a sua natureza eminentemente organica, 
em uma palavra, e a conjungacao das suas partes componentes, de tal 
modo que a vida dos orgaos participe, intima e necessariamente, da vida 
do tcdo. E para que isso se verifique, indispensavel se torna que todos 
que tenham que cursar determinada disciplina, embora visando fins di- 
versos, o facam sob os mesmos mestres, pelos mesmos metodos e se- 
gundos a mesma doutrina cientifica, A ninguem escaparao as vanta- 
gens que trara um tal sistema para a formagao intelectual da juven- 
tude universitaria: o convivio diario e prolongado entre alunos de dife- 
rentes institutes, submetidos a mesma disciplina e a mesma iniciagao 
cientifica, constituira elo indestrutivel de incalculaveis ccnseqiiencias 
para a formacao espiritual da mocidade. E justamente nessa formagao 
comum e na consciencia de que os conhecimentos humanos sao um to- 
do solidario, que consiste o beneficio maior do regime universitario. 

Felizmente, aquela fase de desagrega^ao antagonica a este espi- 
rito universitario, ja se vai tornando uma reminiscencia do passado. 
Pelo menos, nos meios realmente cultos, nao ha mais quem negue a uni- 
dade essencial dos conhecimentos humanos. E quando este ou aquele 
civtor da ciencia se resigna a limitar suas atividades a um campo es- 
treito da investigagao, sabe perfeitamente que a tanto e obrigado pela 
natureza limitada das suas faculdades e nao porque haja, na realidade 
uma diferencia^ao substancial entre os varies setores em que a inte- 
ligencia do homem exerce a sua funcao especulativa. Ora, e essa cons- 
ciencia da unidade fundamental dos conhecimentos humanos, que cons- 
titui a propria essencia da formagao universitaria. Sem que se tenha 
sempre em mente essa condi^ao basica, primordial, podera existir, co- 
mo se disse ha pouco, um excelente ensino. Nao havera, entretanto, ja- 
mais ensino universitario, propriamente dito. Aqueles que a ele se sub- 
meterem, poderao vir a ser razoaveis tecnicos de laboratorio, ou bons 
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pesquisadores em qualquer ramo do saber. So por acaso, porem, tor- 
nar-se-ao possuidores daquele alto espirito, que a consciencia dos que 
partici^am de um esforgo coletivo e indivizivel, em beneficio da comu- 
nhao a que pertencem e do progresso geral das ciencias, concede aos 
que a ele se dedicam. E e esse genercso sentimento — ia dizer, esse 
generoso orgulho que constitui o verdadgiro espirito universitario de 
que tantos falam e tao poucos compreendem; 

Pelo rapido esbogo que acabo de tragar, apreendestes perfeitamen- 
te toda a extrema delicadeza do problema que Armando de Sales Oli- 
veira e seus intimcs colaboradores procuraram resolver. Vistes como 
ao grande homem de Estado aparecia a estrutura interna e doutrinaria 
do institute de que se enfeixa hoje a poeira de escolas, sem coesao nem 
eficiencia, a que se reduzia o lamentavel aparelhamento cultural en- 
gontrado pelo chefe do Partido Constitucionalista, no inicio do seu fe- 
rpndo governo. Pois bem, senhores. A ideia em si, a sua parte con- 
ceptual pura, de nada Valeria, senao n'acompanhasse a sua superestru- 
tura material. Se nao erramos, se o espirito universitario e, realmente, 
aquele espirito a que nos vimos referindo, facil sera compreender que 
so as cidades universitarias poderao criar as condigoes de meio indis- 
pensaveis a sua eclosao, pois e no convivio diuturno que so elas pode- 
rao proporcionar, que professores e alunos se darao conta de que tao 
indispensaveis para o pais sao a Filosofia Grega e a "Critica da Ra- 
zao Pura", como a Quimica e a Biologia, a Analise Matematica e a 
Fisica Atomica, como a Ciencia do Direito. 

* 

As Faculdades de Ciencias e Letras e o espirito universitario. 

Desde que a sua estrutura arquitetonica seja concebida de acordo 
com os principios gerais que vamos enunciando. a cidade universitaria 
tornaria possivel a centralizagao das catedras que se destinam ao en- 
sino das materias chamadas basicas, isto e, daquelas que se dedicam as 
ciencias puras, como a Matematica, a Quimica, a Botanica, a Biologia 
Geral, a Zoologia, a Fisiologia, a Anatomia etc.. No pensamento do fun- 
dador desta Faculdade, e no dos seus companheiros de luta, seriam desa- 
gregadas das diferentes escolas em que sao, obrigatoriamente, ministra- 
das, para passar a ser exclusivas de uma Faculdade central; da Facul- 
dade a que^ pertenceis, alma mater do organismo total, organismo que, 
poJ definicao, deve dedicar-se aos chamados altos estudos desinteressa- 
dos, os quais sao a finalidade precipua de uma Universidade realmente 
oigna desse nome, a cuja volta se agrupariam os demais institutes pro- 
fissionais. 

Para que este pensamento adquira nitidez maior, vejamos um 

exemplo concrete: admitamos que a Quimica, a Fisica, a Biologia Ge- 
ral, e a Zoologia fossem materias ensinadas nos cursos, nao somente da 
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Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras, onde procurariam seus diplo- 
mas os que se destinassem ao doutoramento em ciencias, mas ainda nas 
de Medicina, Farmacia e Odontologia. Pois bem, segundo a concep- 
gao que presidiu a redacao do decreto de 25 de Janeiro de 1934, seriam 
elas eliminadas desses diferentes institutes, para que cs alunos, tanto 
de medicina quanto de farmacia e odontologia, as cursassem na Fa- 
culdade de Filosofia, Ciencias e Letras. Da mesma maneira, os que 
se destinassem a Escola Politecnica, deixariam de cursar nela a Ana- 
lise Matematica, a Fisica, a Quimica, para segui-las nas respectivas sub- 
secgoes destinadas as mesmas disciplinas da Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras. O mesmo aconteceria com a Economia Politica, que 
seria ministrada exclusivamente nesta Faculdade, onde cs alunos de Di- 
reito, Agricultura, etc., veriam os seus cursos reduzidos exclusivamente 
de profissionais de Medicina, Farmacia, Odontologia, Engenharia, Di- 
reito, Agricultura, etc., veriam os seus cursos reduzidos exclusivamente 
as cadeiras praticas e tecnicas propriamente ditas. 

Poderia estender-se a regra acima mesmo as Escolas do Exercito 
e da Marinha. O desconhecimento, o quase divorcio existente entre os 
civis e os militares em nosso pais, tern sido causa de um tragico mal en- 
tendido entre os primeiros e as classes armadas. A desconfianca mu- 
tua e, as vezes, ate a prevengao, fazendo que uns formem dos outros um 
juizo falso, quase sempre injusto, desapareceriam por complete se, no 
periodo universitario, os estudantes da Escola Militar ou da Escola Na- 
val e os dos outros estabelecimentos universitarios, tivessem a oportu- 
nidade de um convivio estreito que se daria, na Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras, atraves dos cursos de Matematica, Fisica, Quimica e 
mais disciplinas indispensaveis a carreira das armas. 

Cremos nao serem necessarias mais extensas explanagoes, para que 
quantos tenham o habito de meditar sobre coisas do ensino, apreendam 
o imenso alcance de uma tal sistematizagao. Para estes, nao escapara 
a significagao decorrente do fato de se submeterem os alunos, que se 
destinam as diferentes especialidades, a uma forma^ao cientifica basica 
uniforme, a um convivio sob o mesmo teto e, portanto, a acao continua 
de um mesmo espirito formative. A passagem da totalidade do corpo 
discente pela Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras dar-lhe-ia uma 
percepgao nitida e tangivel daquele espirito universitario, a que acima 
nos referimos, e que se definiu como sendo a propria consciencia da uni- 
dade do saber humano, e da colaboragao de todos na obra comum em 
prcl do progresso, tanto da terra em que nascemos como da ciencia em 
si mesma. A permancncia, numa Faculdade, cujo trago diferencial seria 
o carater desinteressado dos estudos que nela se fariam, teria ainda, e 
fcrcosamente, como resultado, a imediata elevccao do nivel geral de 
cultura de todos quantos se dedicassem as chamadas profissoes liberais, 
o que nao deixaria de ser uma imensa conquista, sobretudo para os pai- 
ses da America, onde o progresso material, excessivamente facil, teve 
como conseqiiencia uma orientagao demasiado pragmatica e superfi- 
cial da cultura. Alem disso, nao devemos desprezar os efeitos benefi- 
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cos que o desenvolvimento do espirito de solidariedade, que os acom- 
panharia quando Ihes coubess^ constituir, de alto a baixo da hierarquia, 
social, os quadros dirigentes da nacionalidade. 

Armando de Sales Oliveira e a Cidade Universnana. 

£stes resultados, que a Nacao tern o direito de exigir de suas Uni- 
versidades, so poderao ser atingidos, e obvio, com as cidades universi- 
tarias, isto e, com o agrupamento de todos os institutes de ensino supe- 
rior, segundo um piano geral pre-estabelecido, e cuja estrutura urbano- 
arquitetonica corresponda, exatamente, aos fins, tanto culturais, como 
educativos do organismo universitario, na sua totalidade. Sao, portan- 
to, capitais os frutos que o vosso paraninfo esperava de uma cidade uni- 
versitaria. Mas nao sao eles apenas de ordem puramente intelectual. 
A concentracao dos institutes culturais tornaria possivel, ainda, uma 
notavel economia, tanto de pessoal, como do material destinado ao en- 
sino, o que nao e de desprezar, a se levar na verdadeira conta o prego 
glevadissimo de um perfeito aparelhamento cientifico. A unificagao de 
laboratorios, evitando a dispersao de meios, favoreceria a aquisigao de 
um aparelhamento evidentemente muitissimo mais perfeito e, por isso 
mesmo, mais eficiente. Neste terreno, nao olvidemos as bibliotecas. A 
cidade universitaria resolveria o problema construindo um edificio uni- 
co para abrigar a biblioteca universitaria. Nela se concentrariam as di- 
ferentes seccoes especializadas em que, normalmente, se subdividem. 
Cada institute conservaria, dentro de seus muros, apenas os livros de 
ccnsulta imediata e indispensaveis ao curso do dia e as pesquisas em 
andamento. Um tal sistema, como se ve, fala por si mesmo sobre a for- 
midavel reducao de gastos, tanto em material, como em pessoal. 

Na ideagao urbano-arquitetonica da cidade universitaria prevista 
pelo governo de Armando Sales, constituia preocupagao de primeiro pia- 
no o problema da educagao fisica da juventude e, portanto, dos par- 
ques de esportes. £ste lado da questao diz, sobretudo, respeito a ex- 
tensao dos dominios de que, normalmente, necessita uma Universidade. 

E' evidente que, quanto maior for o espaco que Ihe possa ser re- 
servado, melhor sera. E isso, tanto mais quanto seria de toda convenien- 
cia que a secgao de Botanica da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Le- 
tras pudesse dispor de amplos hortos botanicos, do mesmo modo que as 
secgoes de Biologia Geral e Zoologia so teriam a lucrar se acaso Ihes 
fossem subordinados o Jardim Zoologico, estagoes de biologia maritima, 
museus especializados, etc.. Prevendo esta face do problema, o estadis- 
ta de longa visao que fundou esta universidade, localizou a futura vila 
na fazenda do Butanta. A ele, e a mais ninguem, se deve a ideia de ali 
construir-se a futura sede de nosso mais alto institute de ensino. 

Chegou o momento, agora, de abordar um dos mais interessantes 
aspectos do delicado e complicado problema. Referimo-nos a questao 
do estilo arquitetonico a que deverao obedecer as construgoes. Questao 
de somenos, dirao alguns. Questao capital, diria Sales Oliveira. Se ti- 



'vermos bem em mente o espirito geral em que vimos procurando ex- 
planar o que entendemos constituir o fundo e a fcrma do problema 
universitario, chegaremos, logicamente, a conclusao de que um unico 
estilo podera ser adotado na edificacao da cidade: aquele que lembre, 
a todos os momentos, tanto a estudantes como a professores, as nossas 
origens latinas ou ibericas, mais particularmente. Uma Universidade 
valera pelo espirito que nela venha a palpitar, pelo poder nacionaliza- 
dor de que se mostre capaz, pela fe nos destines da nagao que saiba ins- 
tilar no coragao da juventude. A ciencia, bem o sabemos, em si mes- 
ma, nao conhece fronteiras. Nao e menos verdade, porem, que o valor 
de um povo se mede, antes de tudo, pelo respeito e pelo amor que saiba 
dedicar as suas origens, as suas tradicoes. Se isso constitui um impe- 
rativo absolute para todos os paises, sem exzegao, muito maior o sera 
para os que, por circunstancias especiais, se veem procurados por volumo- 
sas correntes emigratorias, de todos cs matizes, como acontece. parti- 
cularmente, com o Brasil. Por isso mesmo, impoe-se as suas elites nao 
perder nunca a ocasiao de afirmar bem alto a mais intransigente fide- 
lidade ao passado. E que melhor maneira de significar absoluta soli- 
dariedade aos nosscs maiores, do que construir a cidade universitaria 
de tal modo, que, se Ihes fosse dado volver do seio da eternidade, onde 
descansam, se sentissem dentro de seus muros como em suas proprias 
^casas? 

O dever de prestigiarem-se as Universidades. 

"Com esse espirito — sao palavras de Armando de Sales Oliveira 
— devemos orientar o mcvimento universitario no Brasil, estimulando 
e prestigiando as Universidades existentes e inzentivando a criacao 
imediata de uma Universidade, ao menos, no norte do pais. 

Se todas essas instituicoes se alargarem e se consolidarem dentro 
de uma vigorosa organizacao, teremcs realizado, nao so uma obra cul- 
tural e cientifica de grande envergadura, mas um progresso politico de 
imenso alcance para a nagao. As Universidades criarao, entre os que 
se destinam aos altos postos do magisterio, da administracao e de co- 
mandc, um traco de uniao, uma comunidade no espirito, nos metodos e 
no sentimento. Espalhadas pelo pais, elas serao os centres de conver- 
gencia das diferente; mentalidades, tendencias e correntes de cpin-an, 
nas quais se cristalizem, atraves da unidade de formacao do espirito, os 
principios e ideais da vida nacional, 

Nao se realizara nunca uma obra desse vulto, sem a assistencia 
ccnstante e a mao forte do governo, para que seja uma realidade a se- 
lecao, puramente democratica, dos mais capazes, e nao se interrompa, 
entre essas Universidades e os principals centres cultural^ do mundc. 
uma corrente espiritual alimentada por missoes de mestres estrangei- 
ros, para prcfessarem cursos no Brasil, e missoes de professores nacio- 
nais para se aperfeicoarem e se especializarem fora do pais. 
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Essas medidas terao de ser articuladas com outras, se quisermos 
que a Universidade seja, nao uma criagao artificial, mas um conjunto 
organico, governado pelo mesmo espirito e pelo mesmo idealismo. De- 
vemos instituir condicoes favoraveis nao so para o ensino superior, mas 
ainda, para o trabalho de pesquisa, que depende tanto das instalagoes 
dos laboratories, quanto das garantias de que se cerque o professor de 
ensino universitario. Desprovidos dos orgaos de ensino e de informa- 
gao, que sao as bibliotecas devidamente aparelhadas, e dos instrumen- 
tos de trabalho cientifico, o professor, por mais bem preparado que seja, 
esta ccndenado a uma vida esteril, limitada a cultura adquirida, a trans- 
missao da ciencia feita e a rotina. Faltando-lhe cs meios e os laborato- 
ries, ele nao pedera tirar proveito das inesgotaveis fontes de inspira- 
cao que sao a ciencia experimental e as grandes obras do pensamento 
contemporaneo". 

Por isso, uma das medidas que a Armando de Sales Oliveira pa- 
receu mais necessaria, pela sua prcnta repercussao no trabalho cienti- 
fico de pesquisa, e na elevagao do nivel do ensino superior, era a insti- 
tuicao do tempo integral, com o conseqiiente aumento de vencimentcs 
des professores universitarios. Esses vencimentos devem ser correspon- 
dentes a importancia da missao em que sao investidos e que exige uma 
dedicagao sem restrigoes, com o sacrificio de quaisquer outras ambicdes 
fora dos limites das atividades cientificas. 

O alcance social e politico das instituicoes universitarias avulta 
nesta epoca de concorrencia, em que as nagoes procuram aperfeigoar o 
seu aparelhamento cultural e tecnico, para resolver os problemas in- 
ternes e veneer nas competigoes internacionais. A extensao que tcma- 
ram as atribuigoes do Estado; a complexidade da vida economica mo- 
derna, que multiplica para os governos a ocasiao de intervir; as novas 
ccndigoes industriais conseqiientes a aplicagao das descobertas e das in- 
vengoes a produgao e distribuigao da riqueza; a tendencia a concentra- 
gao e, ao mesmo tempo, a especializacao dos trabalhos; as mudangas de 
volume, dos metodos e dos caminhos do comercio internacional, que 
podem resultar do maquinismo e de cutros fatores — tudo isto obriga 
o Estado a por no primeiro piano de uma politica de reconstrugao, as 
instituigoes destinadas a formar, enriquecer e renovar os seus quadros 
tecnicos, para o estudo cabal dos problemas nacionais. 

Os paises organizados, dispoem de tecnicos e especialistas emi- 
nentes, e nao recorrem a projetos tragados no vago, em improvisagbes 
desorientadas, mas as luzes de estudos pacientes e de uma cultura 
lengamente preparada — armadura de defesa dos elementcs vitais da 
nagao. 

A utilidade pratica e imediata das instituigoes universitarias re- 
sulta da necessidade, sobre todas urgentes, de criar e alimentar os seus 
quadros tecnicos e culturais. So por esse motivo, quando nao existissem 
cutros, ainda de maior alcance, nunca seriam excessivas as fadigas nem 
as despesas que se empregassem na solugao de um problema de tamanha 
relevancia para o futuro da nacionalidade. 
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E' somente pela alta cultura, de nivel verdadeiramente universi- 
tario, que nos desembaragaremos dessa meia cultura, a que submeteu 
o pais o regime de autodidatismo, de cultura pessoal, empirica, sem ba- 
se e, quase sempre, sem horizonte; e e so nesses maravilhosos laborato- 
ries de vida espiritual e de atividades cientificas, que se formara a nova 
mentalidade nacional, pela auto-critica, pela pesquisa desinteressada, e 
pela constante revisao do pensamento e dos elementcs de nossa ci- 
vilizagao. 

For isso, o que constitui a medula dos sistemas universitarios se- 
rao sempre os seus institutes prepostos a pesquisa e e cultura desinte- 
ressada: as suas Faculdades de Filosofia, Ciencias e Letras. Se o Estado, 
diante da crescente variedade e importancia dos seus problemas, nao 
pede prescindir dos tecnicos e dos especialistas e des grupos profissio- 
nais para uma acao comum, no interesne coletivo, so per meio da for- 
magao desse espirito de critica e de sintese e que se podem completar 
as nogoes fragmentarias dos especialistas, adquirir uma visao da histo- 
ria da civilizagao, ccmpreender-lhe as grandes linhas e as forgas que 
operam na sua elaboragao, de maneira a poder situar cada um dos pro- 
blemas de ccnjunto de uma politica nacional, de acordo com a sua im- 
pcrtancia e suas relagoes reciprocas. 

* 

Senhores bacharelandos: outras nao seriam as palavras de vosso 
paraninfo Armando de Sales Oliveira, se pudera ter tido a ventura de 
vir aqui conversar-vos hoje. Que para ele, ventura maior nao havia do 
que falar aos mogos. 

Eu as transmito, isentas de qualquer cunho que pudesse trair o 
meu temperamento agreste de homem de luta, demasiadamente acoi- 
tado pela vida, mas nem vencido nem conformado. 

Um destine miseravel e injusto nao permitiu que viesse proferi- 
las aquele que foi roubado de vos, de nos todos, privando o Brasil de 
um estadista cuja cultura o nosso pais talvez nao tivesse compreendido 
bem, mas que orgulharia qualquer povo altamente civilizado. 

£sse destine miseravel e injusto, porem, ai de vos foi quern deter- 
mincu viesse eu ser o portador do pensamento de Armando de Sales 
Oliveira, pensamento que conheci nos seus mais intimos tragos, merce 
de um convivio de longos anos, estreitado indissoluvelmente ate na pe- 
regrinagao hostil do exilio, onde, mais do que nunca, o homem entra em 
ccntacto com a maldade dos outros homens. 

£le nao resistiu ao choque de rever o Brasil. O ssu espirito, po- 
rem, ai esta para neutralizar o choque de destruir-se o Brasil. Os seus 
ensinamentos, sobretudo o seu exemplo inigualavel, nos guiarao, nos 
exercitarao nesta luta suprema, nesta luta heroica, nesta luta divina 
"para que o Brasil continui". 





DISCURSO DO PROFESSOR ANTONIO CANDIDO DE MELLO 
E SOUZA, PARANINFO DA TURMA DE 1947. 

Meus prezados colegas, bachareis e licenciados de 1947: 

Sejam as minhas primeiras palavras de homenagem e louvor aos 
nossos mestres da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras. Elegendo 
para paraninfo nao a qualquer destes mestres, mas a um assistente, isto 
e, um colega vosso a bem dizer, quisestes, com certeza, ressaltar melhor 
a divida que tern para com eles as diferentes geracoes de alunos, asso- 
ciando-vos como colegas ao vosso paraninfo para, juntos saudarmos os 
que nos formaram. 

Nas Faculdades jovens, como a nossa, as distancias entre professo- 
res e alunos sao, felizmente, pequenas, porque todos tern o sentiment© 
vivo de participar, lado a lado, na construgao de alguma coisa que nao 
adquiriu contornos definitives; a tradicao ainda nao ergueu, em nossa 
casa, as barreiras segregadoras do status, as pequenas querelas de pre- 
cedencia e as grandes vaidades catedraticas. Os assistentes, continuan- 
do discipulos dos seus mestres, querem permanecer colegas dos seus alu- 
nos, e esta ultima participagao me permite falar-vos, menos como pa- 
raninfo do que como companheiro e camarada. E ja que nao vos posso 
dar conselhos — nao o faria mesmo que pudesse — tentarei. convosco, 
abordar alguns problemas que consider© importantes para a nossa ge- 
xagao e a nossa Faculdade. 

No conjunto das vocacoes universitarias, pertence-vos a do ma- 
gisterio secundario — condi^ao de grandeza intelectual de um povo. 
Independente da pesquisa e da criacao, que tambem definem a Fa- 
culdade de Filosofia, e como professores que nos apresentamos a co- 
munidade universitaria e a sociedade do nosso pais, e e nesta qualidade 
que tanto se espera de nos. Ora, se normalmente a fungao de ensinar 
e penosa e cheia de responsabilidade, o que nao sera em nosso tempo, 
quando os velhos ideais pedagogicos nao mais funcionam, quando nao 
se criaram, ainda, sistemas ideologicos coerentes para substitui-los .O 
comportamento humano esta sempre em defasagem com os padroes 
ideais, e o afastamento ora e pequeno, — como nas faies de estabili- 
dade, — ora enorme, como nas fases de revolucao. Fase de revolgao 
e a nossa, e para este seu carater desejaria chamar a vossa aten^ao, 
meus caros colegas, a fim de meditardes com vigor no imperative pro- 
fundo que devera guiar as vossas carreiras. 
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Quern fala carreira pressupoe uma serie de deveres, e no capitulo 
dos deveres, desejo lembrar-vos o maior de todos, que paira incessan- 
temente sobre todos nos, alunos e professores. E' que somos um grupo 
de privilegiadcs a destacar-se da comunidade por vezes miseravel dos 
nossos patricios pela oportunidade que tivemos de nos cultivar, — nao 
obstante os eventuais sacrificios que isto possa ter custado a cada um 
— em escolas sustentadas pelo trabalho desta mesma comunidade. A 
ela; portanto, nos devemos em primeiro lugar, e tudo o que fizermos pa- 
ra o nosso progresso pessoal tera alcance realmente humano na medida 
em que nos cometermos a tarefa de saldar esta grande divida. 

O primeiro problema que temos de enfrentar, portanto, e a ma- 
neira por que devemos prcceder a fim de transfcrmar em valor humano 
o que nos foi ensinado e o que ensinamos. Deixai-me dizer, sem ro- 
deio, que no presente momento so poderemos alcangar este alvo se ata- 
carmos, pela fiente, alguns preconceitos universitarios que tern ossifi- 
cado tantas escolas europeias e que nos rondam sem cessar, nao obs- 
tante a mocidade da maioria de nossas instituigoes de ensino. 

Meus caros colegas, convem lembrar que a palavra peaante sig- 
nifica etimologicamente professor, aquele que ensina. Deve ter havido, 
portanto, qualquer transformagao no oficio — tao nobre em si — para 
que todos nos, professores, chegassemos a repelir violentamente esta 
palavra quando alguem se lembra de nos caracterizar por meio dela. 
Meditando sobre esta transformagao, ganhareis uma nogao bastante 
prcveitcsa do magisterio a que vos destinais — magisterio no sentido 
amplo de ensino pela catedra, o livro, o jornal, o radio, a tribuna. 

Pedante mudou-se de substantive em adjetivo gragas a anomalia 
de atribuir ao estudo e a palavra uma finalidade em si mesmos. No 
t-cmpo de Montaigne — que tern sobre a materia um ensaio admira- 
ve^ 0 pedantismo consistia em valorizar demasra^o o exercicio da 
inteligencia, em detrimento da arte de viver. Hoje, pedantismo e, alem 
disto, a afetacao desnecessaria da palavra e da ideia. A acepcao' atual 
se funda no ridiculo, mas a outra, que define uma atitude mental mais 
profunda, releva sobremodo em gravidade, De qualquer maneira, sem- 
pre que a vossa atividade intelectual estiver ancorada apenas nos vos- 
sos livros e, sobretudo, na rotina da vida universitaria, estareis em pe- 
rigo de cair num desses tipos de pedantismo. Quando somos adoles- 
centes, o nosso aprendizado se faz por duas vias dificilmente rnnrnrH^r... 
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confiamos inteiramente a eles, comprometendo a harmonia desejada, 
quando nao renunciando a participagao viva no cotidiano. 

Na vida universitaria — onde o habito de ensinar pods conduzir ao 
dcgmatismo e os titulos conquistados a pretensao da cmniciencia — 
acentuam-se geralmente os processes de afastamento da vida com hi- 
pertrofia da atividade intelectual, porque nao raro a disciplina univer- 
sitaria repousa sobre algumas deformagoes previas do espirito. E' pre- 
cise antes de tudo, "torturar a mente em borzeguins", como diz Mefis- 
tofeles ao Estudante. Ora, desde que o process© intelectual repousa 
necessariamente sobre uma abstracao da vida — sem o que nao ha es- 
peculagao — os homens de estudo vao, cada vez mais, desaprendendo 
cs caminhos da vida, e — adoleszentes prolongados — perpetuando a 
incapacidade juvenil de fundir acao e conhecimento. Ao cabo de algu- 
mas geracoes, estara forjado o arcabouco magnifico de um sistema bri- 
Ihante e descarnado, gragas ao qual se formam intelectuais, nao homens 
— e o "intelectual que nao passa de intelectual e um pobre homem"'. di- 
zia recentemente J. L. Lebret. Se a finalidade mais alta da Universi- 
dade e propiciar fcrmas superiores de vida, o seu perigo constante e o 
pedantismo, isto e, o culto do saber desligado da existencia. Nao temo 
o paradoxo ao vos afirmar que, muitas vezes, — pelo menos nas cienzias 
humanas, mais familiares ao meu trato — aquilo que se chama metodo 
e uma formula pemposa para suprir o instinto seguro da realidade, em- 
botado pelo convencionalismo das nogoes pseudo-cientificas. Esta e 
a doenga que tern ferido as universidades e impedido a sua realizagao 
plena; fagamos votos para mante-la afastada da nossa jovem faculdade, 
pois se nos atingisse o mal seria irreparavel, uma vez que, pelo inter- 
medio dos licenciados se propagaria pelas catedras dos colegios e dos 
ginasios. 

Se me perguntardes quais as causas de tal aberragao da inteli- 
gencia, eu vos direi — sem pretensao a certeza — que ela talvez esteja 
na substituigao cada vez maior da sabedoria pela ciencia e dos mestres 
pelos professores. 

A sabedoria ccnsiste essencialmente em discernir quais as formas 
mais altas e mais humanas de viver e ensinar a viver; em face da cien- 
cia — que e a aventura de descobrimento da natureza — deve com- 
portar-se como termo mais amplo e inclusive, que transforma os seus 
principios em outras tantas bases para a especulagao reta. Mas como 
o trabalho cientifico precisa voltar-se sobre si mesmo a fim de aprofun- 
dar os seus metcdos e enriquecer o seu patrimonio, vai-se instalando a 
tendencia de considera-lo a parte da vida. O cientista justifica a sua 
extst^ncia, cada vez mais, pelo discernimento teorico e tecnico alcan- 
gado na sua ciencia, nao pela contribuigao que poderia trazer a sabedo- 
ria . Quando tern de transmitir o conhecimento a outros, fa-lo mediante 
processes que lembrariam o empilhamento: se o aprendiz e um candi- 
date a aquisigao de nogoes, nao a inteligencia da vida, procura intro- 
duzir no alforge mais ou menos elastico da sua compreensao o maior 
numero possivel de fatos e ideias. Longe de ser um mestre, em face 
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do discipulo, e apenas o professor, o pedante no sentido menos pejora- 
tivo em face do aluno. A formacao do homem cede lugar a simp.e= 
informa^ao; pela logica fatal dos sistemas universitanos, o mais bem 
informado suplanta o mais bem formado. , 

E no entanto, meus caros colegas, a nossa principal missao e viver 
a aventura do pensamento junto com os alunos; procurar ennquecer de 
tal maneira a nossa sensibilidade e a nossa visao das coisas, que nos 
seja possivel transmitir, ao lado e acima da no^ao e da ideia, o senti- 
mento imponderavel de calor e de harmonia que permite estender com 
maturidade os olhos sobre o mundo e o semelhante. So esta sabedona 
ccnduz ao discernimento verdadeiro e ao desejo de encaminhar a nos- 
sa atividade para a conquista dos altos p^droes de humamdade. E a 
falta dela que tern transformado universidades e mais universidades em 
mecanismos estereis de acumulacao cientifica e producao senada de 
doutores, tao inocentes em face dos grandes destines do homem quanto 
erudites e proficientes nas suas especialidades. Vemos, entao, ,o qua- 
dro impressionador dos sociologos que tratam as relagbes humanas co- 
mo se fosse relagoes entre cobaias, dos geografos que desconhecem 
problemas sociais, dos historiadores que vivem alheios a politica, dos 
filosofos que descuram a insergao humana de suas especulacoes. E dos 
fisicos, quimicos e naturalistas que reduzem o mundo ao detalhe da 
sua tecnica. E dos criticos e filologos que banem o gosto artistico dos 
seus trabalhos com o terror de moralistas ofendidos. Tais homens nao 
serao bons mestres, embora a erudigao possa torna-los professores com- 
petentes. O nosso esforgo, meus caros colegas, devera aplicar-se no sen- 
tido de nortear o ensino seg;mdo a compreensao da vida, porque o vi- 
vido sobreleva o aprendido, ja que este vale na medida em que se trans- 
forma em novas formas de viver. 

A tarefa nao e facil, num momento de crise dos padroes, mas e o 
nosso dever enfrenta-lo todos os dias, a cada instante que subimos a 
catedra ou tomamos da pena. Se nao conseguirmos desempenha-la, res- 
tar-nos-a o consolo de nao haver cedido. Restar-nos-a a certeza de ha- 
ver, na medida variavel das nossas forgas, combatido a perigosa tenden- 
cia da pedagogia moderna para entronizar a facilidade. 

Vimos acima que a instrucao moderna confia nas tecnicas do acumu- 
lo. O extraordinario desenvolvimento cientifico dos ultimos tempos au- 
mentou de tal forma o campo do saber, que os professores se viram 
na contingencia de decuplicar o numero de nocoes ministradas; para 
tanto, a pedagogia desenvolveu uma serie de processos para facilitar e 
controlar o aprendizado, tornando-o mais ameno e eficiente. Nao reca- 
pitulemos essas conquistas, que tiveram os resultados mais positives no 
campo da educagao primaria. Desejo apenas salientar que as atuais ge- 
ragoes de estudantes — tanto a vossa quanto a minha — se formaram 
de certo mcdo sob o signo da facilidade. As cenouras, as bolinhas e os 
ccelhinhos do curso primario nao nos predispoem ao esforgo de abstra- 
gao exigido no curso secundario, nem a elaboracao mental que seria 
de esperar no curso superior. Refcrgando esta facilitagao pedagogica. 
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vem a complacencia dos ginasios e colegios que, se reprovarem muito 
terao de fechar as portas, somando-se a isto o desnorteio que as tec- 
nicas modernas de propaganda trazem a atencao do adolescente. O re- 
sultado — como ensina a experiencia de cada dia — e a incapacidade 
de o aluno moderno atingir a soma de esforcos indispensavel a verda- 
deira assimila^ao do saber. Meus caros colegas; nesta hcra de provacoes 
para toda a especie humana, lembrai-vos que seria pueril educar os 
vcsscs dhcipulos no enquadramento risonho das cenouras, dos cubos 
e dos coelhinhos. Todo saber duradouro se adquire mediante esforco 
e disciplina; a pena e a sancao da sabedoria. Quantas vezes nao pre- 
senciamos a derrota, no curso superior, de alunos bem dotados que uma 
pedagogia de complacencia tornou incapazes de esforco mais serio. 
Lutai contra esta complacencia, meus caros colegas; lutai contra ela 
dentro de vos, porque so assim pode-la-eis veneer nos vossos alunos e 
nos pais dos vossos alunos. So assim conseguireis resistir a tendencia 
geral do nosso tempo — o seculo da propaganda desavergonhada, no 
qual parecer e mais importante do que ser. 

Para atingir o ponto em que nos e possivel preferir sempre o que 
e ao que parece, temos de fortalecer a nossa consciencia individual. As 
ultimas geracoes aceitaram em grande parte a licao de filosofias coleti- 
vistas. A grande missao de algumas destas filosofias, como o marxismo 
— a mais importante de todas — foi ensinar que as solucoes pessoais 
da conduta, mesmo sob a sua forma mais elevada, so tern sentido quan- 
do conduzem a conceitos e atitudes nao pessoais; quando pressupoem. 
para realizar-se plenamente, uma participacao de todos os homens nos 
grandes valores propostos a agao e a meditagao. Mas, por outro lado. 
ao exaltarem a fusao do individuo nas ccrrentes coletivas, abriram ca- 
minho para uma perigosa filoscfia de aceitacao; uma aceitagao por ve- 
zes delirante de ideais apresentados de fora para dentro, e que por isso 
mesmo nao brotam da fusao do ser com o conhecer, mas do ser com o 
parecer. Com efeito, o penhor oferecido e um alvo, excelente em si mes- 
mo; nao se oferecem todavia, ao mesmo tempo, os recursos para avaliar 
os meios que a ele conduzem. Os meios sao, pura e simplesmente, im- 
postos, e devemos aceita-los, fiades na transcendencia ccletiva da fina- 
lidade. A acao lucra em eficiencia, perdendo em consciencia; tornamo- 
nos, pouco a pouco, simples parcelas arrastadas por energias cegas, uma 
vez que nos retiram a propria razao de ser de toda agao verdadeira, ou 
seja a ccmpreensao do ato. 

Contra as tendencias anti-pessoais de muitos grandes movimentos 
contemporareos, uns reacionaricc, cutrcs progressistas, devemos prc- 
curar, como educadores e cidadaos, definir um humanismo de razao e 
justica. Um novo estoicismo para definir as tarefas da consciencia in- 
dividual 0 prolongar-ss na agao coletiva pelo imperative da justica so- 
cial . Desconfiai, meus caros colegas, de certas filosofias em moda. que 
acentuam as limitacoes da razao e exaltam liricamente a tragedia e o 
desespero, O "sentimento tragico da vida" nao pode erigir-se em nor- 
ma de conduta, pela boa razao de que a tragedia — companheira cons- 



tante do hcmem — e um dado, nao e um obtido. E' um dado que en- 
ccntramos; que seria pueril desconhecer; do qual vem grande parte da 
nossa dignidade de homens — mas um dado cuja importancia vem, 
precisamente, do fato de ser enfrentado pelo espirito, um dado que de- 
vemos e precisamos superar, a fi'm de alcangarmos padroes mais livres 
de humanidade, suprimindo a alienagao do homem. 

Bern sei que nao e facil escapar do fascmio do desespero, ja que 
em nossa epoca nao cabe o puro ctimismo com que os nossos pais e avos 
esperavam, para futuro imediato, a felicidade do genero humano pelo 
prcgresso da ciencia. O messianismo fecundo dos grandes idealistas do 
seculo XIX — um Michelet, um Karl Marx, um Kropotkine — e de 
prazo mais longo do que eles esperavam. Sabemos hoje que a demo- 
cracia e o sccialismo — as duas manifestacoes supremas do humanismo 
moderno — podem servir para disfarcar a tirania, para acobertar a tor- 
tura das consciencias, para oprimir vastas porcoes da sociedade. O nos- 
so ideal implica, portanto, numa substituigao do otimismo incondicio- 
nal — que chega a justificar tudo porque o milenio esta as portas   
per uma atitude de realismo viril. Em vez de nos perdermos na em- 
bnaguez dos esquemas simplificadores, concentremos a nossa capacidade 
e a nossa eneigia na tarefa de cada momento, em cuja realizacao a cons- 
ciencia vai-se aprofundando e amadurecendo. No seculo da dispersao, 
da vulganzagao e da pressa, procuremos forjar em nos e nos no-sos dis- 
cipulos, por meio de uma nova ascese, a concentragao do espirito, a pre- 
servacao dos valores pessoais e a longa, frutuosa paciencia. "A pacien- 
cia e a mais heroica das virtudes, escreveu Leopardi, precisamente por- 
que nao tern aparencia alguma de herohmo". 

Desta maneira, poderemos contribuir para o advento da nova era 
respcnsabilidade de que nao nos podemos eximir, porque ninguem 

se exime daquilo que a todos se impoe. Assim como o cristao esta li- 
ga o ao cristao na culpa inelutavel do pecado de omem. o rrmndn h,,r. 

3s confiam em vos, porque sou- 
coragem e independencia duran- 



289 — 

que detem o mando; com isto, demonstrastes o vosso amor pela liber- 
dade de expressao e a vossa confianca na cntica democratica, assegura- 
dos no direito sagrado de oposigao. Nao vos mostrando conformistas 
nem acomodados, meus prezados colegas, destes a melhor garantia do 
vosso valor; destes um exemplo aos vossos condiscipulos mais jovens e 
reagistes contra o abuso do poder, que sendo a caricatura da tirania, e 
freqiientemente o seu prenuncio. Bachareis e Licenciados de 1947: 
congratulando-me com vossas maes e vossos pais, eu me congratulo 
convosco. 





DISCURSO DO PROFESSOR LIVIO TEIXEIRA, 
PARANINFO DA TURMA DE 1948. 

Senhores licenciados, 

Direi com simplicidade estas palavras de despedida a que a vos- 
sa gentileza me obriga, E' grande, para mim, esta honra. Considero 
porem que, escolhendo um professor da Secgao de Filosofia, quisestes, 
antes de tudo, por em relevo a importancia dos estudos filosoficos que 
nossa Faculdade foi a primeira a iniciar no Brasil oficialmente. As Fa- 
culdades de Filosofia, Ciencias e Letras vieram no momento oportu- 
no. Talvez nao devessem vir antes; certamente nao podiam tardar mais. 
Foram o desenvolvimento natural de uma evolugao que tern um claro 
sentido em nossa historia. 

Nossa cultura de pais novo tinha de comecar pela aprendizagem 
das tecnicas de mais urgente necessidade. A primeira delas, pela or- 
dem cronologica e pela ordem de importancia, foi aquela a que chama- 
remos de tecnica juridica, nao para menosprezar seus aspectos intelec- 
tuais, mas para dar relevo a sua funcao fundamental de organizadora e 
estabilizadora do convivio social. Em 1822 tudo estava por fazer no 
Brasil. Como hoje, mas muito mais que hoje, havia o pais imenso a 
pedir estradas, pcrtos, casas, saneamento e escolas. Mas tinhamos de- 
clarado nossa Independencia. Importava, mais que tudo, dar a nacao 
uma estrutura juridica e politica. Dai o papel que desempenharam em 
nossa historia as escolas de Direito fundadas durante o Primeiro Impe- 
rio, num gesto que foi uma como que declaracao da independencia cul- 
tural do Brasil. No Primeiro e no Segundo Imperios, homem culto e 
quase sinonimo de bacharel em Direito. E ainda no fim do Segundo Im- 
perio e nos primeiros anos da Republica, Ruy Barbosa e geralmenteT 

considerado o representante maior de nossa cultura. Sua a^ao em Haia, 
seu discurso em Buenos Aires condenando a neutralidade diante da 
guerra de agressao, exaltam a vaidade nacional. Ingenuamente, quase 
poderiamos dizer, se isso nao tivesse uma significacao bem simples: 
mostrar que estavamos, juridicamente, a altura do convivio internacio- 
nal. Como um mcpo pobre, mas ambicioso, que para entrar na socie- 
dade dos poderosos, comepa por mostrar que conhece as regras da ci- 
vilidade. O prestigio de nossa diplomacia no continente e o halo de 
gratidao nacional que cercam figuras como as de Rio Branco e Nabuco 
vem no mesmo sentido. 

Depois vieram os medicos e os engenheiros. Como o de bacha- 
rel, esses titulos representam prestigio social. Os filhos de fazendeiros. 
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quando querem formar-se, ja nao vem diante de si unicamente as por- 
tas da Faculdade de Direito. E os filhos dos trabalhadores europeus, 
que se radicam entre nos, nao raro, procuram como uma via de promo- 
cao social as Faculdades de Medicina e as Escolas de Engenharia. Vi- 
vemos ainda essa fase. As razoes economicas dessa preferencia expri- 
mem as condigoes atuais do pais: nao ha, certamente, nada de que te- 
nhamos mais urgente necessidade do que de saude e de equipamento 
material. 

Mas, estabelecidas que fossem as escqias destinadas a prover o pais 
dos tecnicos de que mais necessitava, convinha pensar na cultura geral 
e desinteressada, da qual a preparagao do professor secundario e um 
dos aspectos mais importantes. Eis, entao, as Faculdades de Filosofia. 
Contudo, ao passo que as carreiras acima mencionadas se viram sempre 
amparadas pelo consenso geral, que nelas percebia utilidade imediata, 
as Escolas de Filosofia ainda lutam, nao direi com a ma vontade, mas 
com uma certa indiferenga do publico. Teriam vindo prematuramente? 
Acreditamos que nao. No caso de nossas escolas de Direito, Medicina 
e Engenharia, o sentimento da sua necessidade criou o orgao. Pode acon- 
tecer que com as Escolas de Filosofia o orgao venha a criar, aos pou- 
cos, o sentimento da sua utilidade e necessidade. 

Mas, dentro das Faculdades de Filosofia, devemos distinguir entre 
as Ciencias, as Letras e a propria Filosofia . 

E' certo que o estudo Vesinteressado das Ciencias ha de impor-se 
logo no Brasil, como elemento essencial da cultura, porque logo se ve- 
ra que, nem por ser desinteressado por parte dos que a cultivam, deixa 
de ser de utilidade e necessidade para o desenvolvimento do pais. Quan- 
to as Letras, ha a valoriza-las a nossa literatura, pobre quando compa- 
Ttada a dos velhos paises europeus, mas que e uma parte da alma do 
Brasil, e ha, tambem, a necessidade que temos de dominar linguas es- 
trangeiras, veiculos indispensaveis de conhecimentos e de cultura ar- 
tistica. 

A Filosofia, porem, nao encontra a ampara-la quase nenhuma apre- 
ciagao social. Os que se entregam ao seu estudo sao tidos, em geral, co- 
mo inadaptados e pretenciosos dizedores de coisas que nao tern a mi- 
nima importancia para nos. Na verdade, muitos dos poucos que aqui 
se deram a estudos filosoficos justificam essa opiniao pela maneira co- 
mo cipresentam a Filosofia. Em regra, nao fazem mais que refletir de 
modo extremamente confuso o pensamento frances ou alemao. Na Eu- 
ropa, a atmosfera densa de cultura amadurecida e de espirito critico cons- 
titui um corretivo natural que impede as fantasias e o palavrorio incon- 
gruente, que nao raro se encontra em nossos jornais e revistas com pre- 
tensoes a Filosofia. Ademais, ha o senso historico, sempre presente a es- 
tabelecer a relatividade de todos os sistemas. Assim, as doutrinas e os 
filosofos sao sempre vistos como expressao de determinadas tendencias 
ou necessidades, ou de certas situagoes sociais. Transferidas para o Bra- 
s.l sem essas hmitacoes que o meio de origem Ihes impoe naturalmente 
as doutnnas f.losof.cas europeias, nao raro, assumem aqu. aspectos estra- 
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vagantes e ressoam de mode fantastico, como ecos perdidos em grandes 
salas fechadas e vazias. 

Tal e, por exemplo, o existencialismo, de que todo mundo fala, in- 
clusive memnos de colegio e que so pode ser verdadeiramente compre- 
enchdo quando visto no ambiente europeu, como sintoma de certos es- 
a os de espinto caracteristicos das crises sociais, politicas e filosoficas 

Pci que tern passado o velho continente. 
corriglr essas falhas fundamentais das nossas tentativas filo- 

soticas? Como onentar nossos estudos de Filosofia de modo que deixem 
de ser meras dissertacoes sobre temas filosoficos, e nos permitam inte- 
grar-ncs, de modo adequado e consciente, no debate dos grandes pro- 
blemas, que se faz nos paises de mais velha civilizacao, sem esquecer que 
vivemos no- Brasil? 

Sem pretender dar uma resposta definitiva a essa pergunta. enten- 
demos poder afirmar uma coisa, sem duvida: e que o estudo da Historia 
da r ilosofia e, no caso, o principio da sabedoria. 

Nao se trata, evidentemente, da apologia de uma cadeira a que 
tenhc tido a honra e o prazer de estar ligado, em nossa Faculdade. 
1 rata-se, sim, de assinalar a importancia do ponto de vista histonco. 
undamental para a compreensao de todos os aspectos da cultura de 

urn povo. Por forca de condicoes geograficas e historicas, o Brasil vi- 
veu sempre urn pouco a margem das grandes correntes do pensamento 

asslm' semPre urn pouco atrasados, a unica maneira de recuperar o 
tempo e lancarmo-nos aos estudos historicos, a fim de ver se e possivel 
queimar algumas etapas, como dizem os franceses. Nao ha nada de 
paradoxal na ideia de que os paises novos, que tern uma historia curta, 
devem fundamentar a sua cultura em estudos historicos. E' assim que 
poderao integrar-se no grande todo da humanidade, e tomar conscien- 
cia clara dos seus grandes problemas e ajustar-se ao ritmo de progresso 

m^idr1^6111 demasiadamente 0 risco da inexperiencia e da falta de 
A Historia da Filosofia nos ensinara algumas li^oes basicas que de- 

vem ser tidas como iniciagao ao estudo de todas as outras disciplinas 
filosoficas, 

Em primeiro lugar, a compreender que nenhuma filosofia pode ser 
entendida fora dos quadros historicos em que se desenvolveu. Tira-las 
desses quadros e separa-las dos elementos que constituem a sua razao 
de ser e que, ao mesmo tempo, mostram a sua significagao e definem 
seus limites. 

A Historia mcstrara, depois, que a Filosofia tern sido atraves do 
tempo um esforgo para resolver problemas reais, problemas concretes, 
precises, ccm suas incognitas bem definidas. A ideia de que a Filosofia 
e dificil, abstrusa, obrigatoriamente de linguagem rebarbativa, vem em 
geral do fato de se lerem os autores sem compreender bem a natureza dos 
problemas que enfrentam. 

Finalmente, a Historia da Filosofia nos libertara da ideia de que a 
Filosofia e inocua, que por isso e coisa a ser cultivada so a titulo de di- 
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letantismo por intelectuais que nao tem nada melhor a fazer. Basta uma 
rapida vista d'olhos pelo campo da Historia da Filosofia para verificar 
que os grandes filosofos, os verdadeiros filosofos, longe de serem teori- 
cos distantes da vida real, sempre foram os que levantaram os grandes 
problemas fundamentals de cada epoca. A persegui^ao e o sacrificio 
de muitos deles constituem a melhor prova de que suas ideias nao eram 
meros jogos de palavras, puras abstracoes, mas fermentos de renovacao 
e mesmo substancias explosivas capazes de abalar e ate destruir a ordem 
em que viviam. 

Em suma, a Filosofia e uma atividade natural de toda a sociedade 
que toma consciencia 4e si mesma e, em paises novos como o nosso, ela 
deve comecar por aprender o que foi feito no passado ou, por outras pa- 
lavras, como foram formulados os grandes problemas da humanidade 
atraves dos tempos, em que atitudes de espirito foram estudados e quais 
as solucoes historicas que encontraram. Informar-nos da tradicao filo- 
sofica e hvrar-nos de muitas ingenuidades e de muitos problemas fal- 
sos. Mas, nesse esforgo, devemos precaver-nos contra o perigo da sim- 
ples erudigao histofica. Conhecer a Historia da Filosofia como puros 
historiadores, isto e, so para dizer com mais ou menos exatidao o 
que tal filosofo ensinou, seria de todo inutil. A Historia da Filoso- 
fia deve ser feita com espirito filosofico. Deve ser um esforco de inteli- 
gencia e nao de memoria. 

Ora, a primeira prova de inteligencia e saber distinguir entre o que 
tem e o que nao tem importancia. Por isso, devemos concentrar nossa 
atencao no estudo dos que foram realmente grandes — Platao, Aristo- 
teles, Descartes e Kant, e uns poucos mais que constituem os grandes pi- 
lares da Filosofia e que polarizam em si mesmos os pressentimento dos 
precursores e o comentario mais ou menos original dos continuadores. 

es devem ser os onentadores do nosso esforqo, os formadores do 
nosso espirito filosofico. Nao quero dizer que devemos repeti-los ou revi- 
ve-lcs, mas aprender com eles a perceber os problemas reais e a aplicar. 
na sua solucao os metodos que resultam do multissecular esforco que 
se vem apurando desde os pnmordios do pensamento grego 

Qusana mesmo dizer que, no Brasil, devemos comecar pela licao 
do pai da Filosofia Ocxdental: conhecer-nos a nos mesmos, saber que 

e D0de0atr Sabem°s;,salfr I"6 a simPles erudicSo e uma falsidade e pode ate ser urn obstaculo ao progresso real; saber que a condicao 
desse progresso e o nascimento do espirito critico, sempre alerta 'no 
com bate ao erro, tanto o erro teorico, como o instituido, do qual alias 
e mais dificil tomar consciencia; saber que a busca da verdade d uma 
cooperacao entre os homens de boa vontade que nor iscn v.- a 
iron,cos com os pretenciosos e acolhedores so par'a os sinceros Em sT 
ma, tomar consciencia da qualidade moral de todo esforco de culTura 

saryrr.tsfisr •?- ♦ »•» "Vi" t 
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vidades culturais de nossa Faculdade, condensadora e unificadora dcs 
esforcos de uma instituigao universitaria que seja, realmente, uma uni- 
versidade de -estudcs. 

Mais que as outras Faculdades, incumbe a de Filosofia a formacao 
de intele_tuais, exatamente porque ela se destina a cultura desinteressa- 
da e nao propriamente a fcrmaqao de prcfissionais. E' certo que o ma- 
gi;terio secundario e, tambem. uma prcfissao. Mas e uma prcfissao que 
ss funda na cultura geral. A cultura geral dos outros prcfissionais e, 
crdinariamente, a que eles recebem nas escolas secundarias. A cultura 
geral dcs professores de escola secundaria deve ser, pois, mais vasta e 
pVfunda. Eis porque acs que passam pelas Escolas de Filosofia, mais 
que aos outros, deve aplicar-se a designacao de intelectuais. Mas a pa- 
lavra intelectual anda um pouco d-esprestigiada. Nem sempre e um ti- 
tulo de superioridade. Seria necessano distinguir entre o verdadeiro 
intelectual e o simples erudito. Este e o hcmem dos livros, de bibliote- 
cas. de bca memoria, de cor.versa brilhante e de pcu:a utilidade. Em 
geral e, tambem, o homem das ideias feitas e o expoente das tradiccas. 
Isso e importante, sem duvida, mas o verdadeiro intelectual deve ser 
mais que isso, Deve ser, principalmente, o homem capaz de ccmpre- 
ender ate que ponto nossas ideias, as ideias que temos como verdadei- 
ras e como principios fundamentais da nossa vida, podem ser determi- 
nadas pelo meio em que vivemos, pela classe a que pertencemos. E' 
esta uma licao que ja se encontra no velho Socrates, ou num pensador 
mcderno independente, como Karl Mannheim. Compreende-lo, e tor- 
narmc-ncs verdadeiramente ccnscientes e capazes de entender o mun- 
do em que vivemos, capazes de julgar, de discriminar entre o que deve 
e o que nao deve ser conservado. 

Os verdadeiros intelectuais sao homens de ideias claras e nao de 
ideologias. E' certo que a epoca em que vivemos nao e uma epoca de 
ideias claras, mas de ideologias, isto e, ideias postas ao servico de inte- 
resses politicos, ideias confusas, portanto, que expressam sentimentos e 
paixoes mais que a verdade e a justiqa. A mocidade deve estar prepa- 
rada para operar as transformacoes exigidas para a solucao dos proble- 
mas modernos da sociedade. Aos professores do ensinc secundario in- 
cumbe, precipuamente, essa tarefa. 

E nao quero terminar esta alocucao sem referir-me, especialmente, 
ao magisterio secundario, ao qual muitos de vos vos destinais. Nada 
desses belos sonhos de cultura real, de cultura que tenha sentido para 
o Brasil, pcdera efetivar-se sem uma profunda transformaqao do nosso 
ensino secundario. Diretrizes e pianos de reforma pou:o adiantarao, se 
nao houver professores que estejam realmente a altura de educadores 
da mocidade. E o magisterio nao e um ganha pao, e um sacerdocio, 
deve ser praticado com um amor semelhante ao dos pais e das maes, 
que nunca pensam em si, senao no destine dos filhos. Nao bastam, por- 
tanto, o prepare tecnico e a competencia do professor na materia que 
vai ensinar. E' precise um prepare moral, porque aquilo de que a moci- 
dade necessita em primeiro lugar e de formaqao do carater. 



Nas escolas, isso significa principalmente honestidade intelectual, 
espirito de justiga, idealismo e interesse esclare:ido pelos problemas 
scciais. Eis ccisas que o professor deve incutir na alma de nossa gene- 
rcsa e bem dotada juventude. Generosa e bem dotada, sim. Nao ha 
lugar para um certo pessimismo que as vezes se encontra entre os pro- 
fessores; defeitos e deficiencias que apresenta, sao resultados dos erros 
de orientagao das instituigoes politicas e escolares e das condicoes da 
vida moderna. A despeito de tudo, a mocidade e sempre um material 
precioso que devemos tratar com carinho e esmero. Nao quero dizer 
que os professores secundarios se ponham a fazer sermoes acs seus alu- 
nos. O que importa, e dar-lhes um exemplo simples de verdade, hones- 
tidade, justica e idealismo, deixai-me repetir. O que importa e criar a 
alma da juventude brasileira. Quase diria que o que incumbe ao pro- 
fessor1 secundario e criar a alma do proprio Brasil. Creio na alma do 
Brasil, na alma ainda confusa e inconsciente do Brasil. Ela nao esta, 
talvez, nem na sua lingua, nem na sua religiao, nem nos aspectos super- 
ficiais da sua cultura atual, que sao coisas que temos em comum com 
outras nacoes. Estara, talvez, nalgumas das nossas qualidades impreci- 
sas e informes. que, alias, nao raro tern, come reverse alguns defeitos gra- 
ves. Uma tolerancia um pouco excessiva, que e talvez capacidade de 
ccmpreender; uma hcspitalidade um pouco ingenua para o estrangeiro, 
que e talvez desejo de aprender; um pessimismo um pouco demasiado 
em relagao as nossas coisas que oculta, de certo, possibilidades de auto- 
critica; uma certa tendencia, alias grandemente perigosa, para tomar 
liberdades com a lei, que, entretanto, possivelmente representa o sen- 
timento de que a lei e algo grosseiro que deve ser corrigido pela eqiii- 
dade e pelo senso moral. A alma do Brasil e, enfim, uma alma de ado- 
lescente, hesitante e contraditoria. Qual o seu destino neste seculo con- 
vulso, nestes duros tempos em que vivemos? Eis o que, em grande par- 
te, esta nas maos dos educadores da mocidade. Vossa missao e grande 
e alta. Fazemos votos para que possais cumpri-la de modo digno e pa- 
ra que nisso encontreis a vossa propria felicidade pessoal, porque e no 
service prestado a comunidade, nao nas honras e proventos recebidos. 
que o homem realiza o seu verdadeiro destino. 



DISCURSO DO PROFESSOR JOAO CRUZ COSTA, 

PARANINFO DA TURMA DE 1949. 

Que as minhas primeiras palavras sejam para vos agradecer, Se- 
nhores Licenciados e Bachareis de 1949, a bondade que tivestes ao es- 
colher o meu nome para vosso paraninfo. Quisestes, num movimento 
generoso de solidariedade e de simpatia, que me toca o coracao e que 
bem expressa o espirito da mocidade da nossa escola, — prestar uma 
homenagem ao trabalho obscuro, mas constante de quern, ja quase ao 
meio da Jornada da vida. nao hesitou em vir sentar-se novamente entre 
os mogos, a refazer com eles, o duro aprendizado das disciplinas filcso- 
ficas. Quisestes, tambem, ao escolher o meu nome, trazer a vossa soli- 
dariedade ao licenciado que foi, neste ultimo par de anos, na nossa es- 
cola, por deferencia e bondade de seus mestres, assistente e modesto 
professor. Nao vai nisto fingida humildade, pois — bem sei — falt.-.m- 
me qualidades para ser um vivo animador de estudos. Mais propenso 
a reprimir entusiasmos do que a excita-los, mais inclinado a situar a Fi- 
loscfia dentro da grande corrente da vida do que a considera-la nas suas 
belas, mas frageis torres de marfim da especulacao pura, nao me sobra 
o impeto afirmativo que arrebata, embora nao me faltem — sabem dis- 
so os que foram meus alunos — as hesitagoes da duvida. As muitas fa- 
Ihas do meu espirito, os muitos defeitos da minha formagao. o meu fei- 
tio, enfim, permitem apenas que eu seja um estudioso mais velho, cue 
procura ser honesto, que se esforga para inculcar nos mogos o gosto 
per uma vida simples e modesta de trabalho e de estudo. 

Desse modo, ouso julgar, como dizia o abade Antonio da Costa, 
em uma das suas encantadoras cartas, "que entendo bem umas co ^as 
e outras mal, e assim me parece que as entendem outros, e se as tenho 
em pouca conta, tambem me tenho a mim em pouca ccnta, e (...) se 
julgo das opinioes dos outros com toda a liberdade, parece-me que nao 
tomo a mal que os outros fagam das minhas o conceito que quiserem" 
(1), Foi, talvez, esse meu modo contraditorio de ser, ao mesmo tempo 
cetico e crente, mas sempre livre — e mais o vosso natural generoso 
de mogos, — que vos inspirou, com certeza, a lembranga da esc lha 
do meu nome para vosso paraninfo. 

(1) . — Cartas do Abade Antonio da Costa, cadernos da Seara Nova, Lisboa, 1946, p. 69 
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Permiti agora que eu estenda c meu agrade:imento ao meu velho 
amigo e colega Simces de Paula que, indicado tambem per vos para a 
missao da qual ora me desempenho, tudo fez para que fosse eu que 
viesse vos falar nesta solenidade. Aos senhores Bachareis e Licenciados, 
assim como ao meu amigo Simoes de Paula, aqui expresso o meu sin- 
cere e profundo agradecimento per tao cativantes prcvas de simpatia, 
de amizade e de gentileza. 

Meus amigos: 

Ha doze anos quase, num velho mundo do qual sobram tantas 
ruinas, muitos de nos, muitos dos atuais professores que ali estao a me 
cuvir, e este que ora tern a honra de vos dirigir a palavra, recebiamos, 
pela vez primeira na historia da Universidade de Sac Paulo, o grau de 
licenziado que acaba de vos ser conferido. Perante o fundador da nos- 
sa Universidade, o grande estadista Armando de Sales Oliveira, tam- 
bem prestavamos nos, como acabais de prestar, o juramento de bem 
servir e de propagar a cultura intelectual em nossa terra. Coube ao 
vosso paraninfo de hoje, por gentileza dos seus colegas da primeira tur- 
ma de licenciados da entao muito jovem Faculdade de Filosofia, Cien- 
cias e Letras da nao menos jovem Universidade de Sao Paulo, a honro- 
sa e delicada missao de ser orador em solenidade algo semelhante a es- 
ta. Disse, em solenidade algo semelhante a esta, porque a emocao, e 
certo, era entao mais forte do que a de hoje. Bem sabeis, meus amigos, 
que o habito atenua ate as emogoes. . . 

Na noite de 25 de janeiro de 1937, um punhado de mogos brasi- 
leiros, recebia, pela primeira vez no nosso pais, um grau universitario 
oficial que nao os habilitava para nenhuma das profissoes liberais con- 
sagradas na tradigao do ensino superior do pais. Destinavam-se aque- 
les novos graduados da Universidade de Sao Paulo a pesquisa cienti- 
fica, a investigacao literaria, historica e filosofica e ao magisterio se- 
cundario. Era alguma coisa de novo que se passava em nosso pais e a 
nossa turma constituia o marco inicial de uma fase nova da inteligen- 
cia nacional. Toda uma velha concepgao dos problemas culturais fi- 
cava para tras, para se iniciar conosco, — assim ingenuamente acredi- 
tava-mos — uma nova era na cultura brasileira. Essa vaidade era com- 
preensivel e, ate certo ponto, desculpavel naquele momento. . . 

As ideias contidas nos discursos que, naquela solenidade, foram 
prcferidos, traduziam bem a emocao do momento. A oragao do nosso 
paraninfo de 1937, o Sr. Dr. Julio de Mesquita Filho, constante e va- 
loroso amigo da nossa Faculdade, e as palavras do licenciado de entao, 
que e o vosso paraninfo de hoje, foram dois hinos de esperanca, duas 
prc.issoes de fe nos destines da nova Universidade. E' sempre assim 
p^iece, que se exprime a alegria originada na confianca que se projeta 
para o future. Alias, ja alguem observou — e com justeza (2), que nos, 

(2)- Leopoldo Zea, Ensayos sobre la Filosofia en la Historia, ed. Stylo, Mexico, 1948, p. 170. 
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homens da America, vivemos na projegao do futuro. Desde o seculo 
XVI, o nosso Continente e uma terra de projetos, sede daquela tao so- 
nhada Utopia da Renascenca que os europeus tambem nos transmiti- 
ram com a sua civilizacao. Animados, pois, por esse sentiment© de 
esperanca que e um misto de incerteza e de desejo, os discursos de 
1937 delineavam, numa vaga veleidade de prcfecia, os possiveis e es- 
plendidos resultados que a nova Faculdade estaria destinada a trazer 
a uma cultura que, aquele tempo ja se arrastava tolhica 0 um tanto 
anemica. . . 

Volvido estes tristes anos oue se assinalaram pelo apcgeu da for^a 
e do arbitrio e, depois, pelo esbcroar dos sistemas com que essa forca 
e esse arbitrio tentaram amordacar os povos e, finalmente, por uma 
guerra que terminou em incerta e angustiosa perspectiva de outras ca- 
tastrofes, — ao alvorescer de ainda inseguras liberdades, e talvez opor- 
tuno examinar novamente convosco, o evolver indeciso da nossa vida 
universitaria e tentar apreender nas suas variadas vicissitudes, o sentido 
que aquelas velhas esperangas pareciam cu parecem ainda, apesar de 
tudo, justificar. 

Antes, porem, "dado oue a cultura patria nao se serve eficazmente, 
pondo os olhos num cosmopolitismo vao e deserto" (3), permit! que eu 
volva por um curto momento ao passado para procurar nele melhor 
compreensao para este nosso presente. 

A Universidade nao teve raizes na nossa Historia. Por isso mes- 
mo, os esforcos feitos para implanta-la em nossa terra, foram grandes 
e generosos. Enquanto as colonias inglesas e espanholas da America 
viam surgir em seus territories, desde o seculo XVI, estabelecimentos 
de ensino que Ihes permitiriam assentar neles uma tradicao universita- 
ria, — no Brasil, esses estabelecimentos faltaram. Nao e meu desejo, 
nem e meu intento diminuir o esplendido esforgo realizado pela Com- 
panhia de Jesus e, principalmente, a importancia do celebre Colegio 
Real das Artes, do Salvador, que foi a primeira Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras que o pais possuiu e por onde passaram geracoes su- 
cessivas de letrados, cuja missao consistiu, creio, em fixar a cultura je- 
suitica nos seculos XVI e XVII na terra brasileira. Mas, esse esforco 
dos filhos de Santo Inacio perdeu-se na imensa aventura da coloniza- 
cao, embora tivesse deixado a sua marca na inteligencia brasileira. Fa- 
Ihou tambem, no redemoinho das nossas vicissitudes historicas. o Insti- 
tuto Academico que D. Joao VI pretendeu criar e entregar a diregao de 
Jose Bonifacio e falhariam, ainda, em 1870 e 1881, os projetos de uma 
Universidade Imperial. 

(3). — Joaquim de Carvalho, Estudos sobre a Cultura Portuguesa do Seculo XVI, vol. I, 
Universidade de Coimbra, 1947, introdugao. 
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Tivemos, pcrem, a partir dos primeiros anos do seculo XIX, es- 
cclas de formacao profissional, como aconselhava aquele sentimento bem 
lusitano e bem brasileiro, a que se referia Joao Ribeiro, quando dizia 
que "o nosso idealismo nunca se afasta muito longe da terra" (4) er 

lego depois, ditada pelas necessidades da administragao do novo Im- 
perio, a fundagao de duas escolas, nascidas a sombra de dois conventos, 
as duas tradicionais Academias de Direito de nossa terra, cuja influencia 
no desenvolvimento da cultura nacional foi, como sabeis, da mais alta 
importancia. So na terceira decada do nosso seculo, em face das trans- 
fcrmagoes pelas quais o mundo passou depois da primeira guerra mundial, 
em face do desenvolvimento da consciencia americana e brasileira, que 
"impunham a criagao de um espirito novo e exigiam a reverificagao e, 
mesmo, a remodelacao da inteligencia nacional" (5), — foi que reviveu 
a ideia da fundacac da nossa escola e, com ela, a da organizagao das an- 
tigas Faculdades numa verdadeira Universidade. 

Animados daquele sentido imperial das Bandeiras que, no dizer 
de um escritor, constitui a vocagao nacional dos paulistas (6), Armando 
de Sales Oliveira e seus companheiros de 1934, plantaram aqui a flama 
nova, destinada a iluminar com mais claridade a inteligencia brasileira. 
Com exata consciencia dos problemas culturais de sua epoca, sem es- 
quecer, no entanto, as circunstancias e as finalidades nacionais do em- 
preendimento, confiantes nas qualidades dos seus jovens patricios, o 
eminente estadista e seus companheiros, recorreram,* como sabeis, a co- 
laboragao estrangeira, a fim de que pudessemos aproveitar dos resul- 
tados que as ciencias e as letras haviam atingido, em centres de cultura 
intelectual mais antigos e mais desenvolvidos do que o nosso. Para 
ca vieram representantes da cultura portuguesa, que se prende as raizes 
da nossa vida e da nossa historia; para ca vieram os representantes da 
cultura da Franga, que, desde o seculo XVIII, ao mesmo tempo que da 
polimento e brilho a nossa inteligencia, guia-nos no sentido das genero- 
sas lutas pela liberdade; para ca vieram, ainda, representantes da cien- 
tifica Alemanha, a nos ensinar os metodos acurados do seu trabalho cien- 
tifico e os representantes da cultura do povo italiano, ao qual nos pren- 
dem, ha mais de seculo, lagos profundos de trabalho comum, de con- 
vivencia e de amizade. 

Ao lado de mestres estrangeiros e nacionais, iniciamos o nosso di- 
ficil aprendizado nas Ciencias, nas Letras, na Historia, na Sociologia e 
na Filosofia, — aprendizado esse que, gragas a influencia estrangeira 
e a uma orientagao de trabalho, ordenado e metodico, pouco a pouco 
nos foi propiciando uma consciencia mais exata e adequada dos pro- 
blemas da cultura moderna e, com ela, uma concepgao mais clara e 
mais profunda, embora mais ccmplexa e dificil, da responszbilidade da 
cultura e da inteligencia. As sucessivas turmas que passaram por esta 
escola, nestes quinze anos de sua vida, na convivencia diaria com os seus 
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mestres, no trato amigo que com eles mantiveram — puderam per:e- 
ber e verificar quao longe e afastada estava a seriedade cientifica, da 
sonoridade vazia do palavreado e das etiquetas cientificas ou filoso- 
ficas com as quais, ainda ha pouco, muitos de nos — quase todos nos 
— nos iludiamos e ate nos regalavamos. . . Gragas a utilissima influen- 
cia dos mestres que hdviam feito sua formagao intelectual em centres 
onde a cultura universitaria possui uma historia e conta uma profunda 
e larga tradigao, lentamente — mas ainda nao de todo, e precise con- 
fessa-lo — mudar-se-ia a atitude de alguns jovens brasileiros, em face 
dos problemas culturais. Essa modificagao de atitude, essa renovacao, 
e a seriedade com que entraram a ser tratados os problemas das Cien- 
cias, das Letras e da Filosofia, desorientaram, desde logo, e chegaram 
ate a irritar muita gente, habituada de preferencia a voraz e sibaritica 
deglutigao de novidades do que a uma lenta assimilagao de conhecimen- 
tos. Em virtude de mais segura e consciente orientagao, os verdadeiros es- 
tudiosos puderam despojar-se por exemplo, da vaidade tola das etiquetas 
que um autodidatismo tao apressado quao farfalhante, atribuia — e in- 
felizmente ainda atribui, as vezes — a certas atitudes filosoficas. . . 

Uma consciencia mais clara e distinta dos diversos problemas cien- 
tificos, literarios e filosoficos, ate entao pouco estudados no nosso pais, 
metodos mais modernos, aplicados ao tratamento das questoes cultu- 
rais, determinariam um sensivel progresso na nossa inteligencia e a aqui- 
sigao de novos habitos de trabalho intelectual. Ja hoje, a simples re- 
torica dos bem falantes, nao consegue obter o credito que encontrava 
ainda ha poucos anos, A nossa mocidade tornou-se mais exigente e ja 
nao se deixa embair pela sonoridade palavrosa, Longe estamos feliz- 
mente, creio, de encontrar, hoje, casos como este, que eu ainda encon- 
trei, ja fundada a nossa Faculdade, e que, por serem tristemente sinto- 
maticos e reveladores de uma certa mentalidade, se assim a podemos 
chamar, eu tomo a liberdade de vos relatar. 

Como sabeis, criticas azedas foram feitas a nossa escola, quan- 
do do seu nascimento. Certa vez, encontrei-me com um daqueles in^i- 
viduos que nao perdoavam aos fundadores da nossa Universidade, o ha- 
verem eles contratado professores estrangeiros. O individuo em ques- 
tao dava-se, dizia, ao estudo de uma importante literatura estrangeira. 
Era ate "professor". Naturalmente, nao direi onde ensinava esse esti- 
mavel cidadao. Posso garantir, porem, que na voragem dos variados 
destines politicos pelos quais a nossa terra tern passado, esse individuo 
ocupou cargos de importancia. . . Conversando comigo certa vez, o exi- 
gente critico verberava contra o fato de haver o governo contratado 
professores de literatura estrangeira e dizia-me, a queima roupa, qua 
all estava ele, cidadao formado, possuidor de excelente cultura, com 
viagem a Europa, e que bem poderia ter sido nomeado para a cadeira 
de literatura universal!!! Excusez du peu. . . Eu me lembrei entao que 
havia visto nas prateleiras de uma livraria da cidade, um enorme carta- 
pacio editado pela casa Vallechi ou Valardi, ja nao me lembro bem, 
que tinha precisamente esse titulo. E' de crer que aquele exigente cri- 
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tico ja se munira, provavelmente, daquele trabalho, com o fito de subs- 
tituir os "inuteis" professores de Literatura que, em boa bora haviam si- 
do contratados para a nossa Faculdade. . . Havia gente assim, naquele 
tempo, meus jovens licenciados e bachareis das secgoes de Letras. . .. 
E quantas outras historias, mais ou menos parecidas com esta, todas tris- 
temente ridiculas, nao ouvi eu! Ja agora, assim ouso julgar, nao ha mais, 
felizmente, desses espiritos universais e isso nos o devemos, ao menos 
em parte, ao trabalho que aqui foi feito, nesta tao discutida e tao cri- 
ticada Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras. 

* 

Mas teria sido apenas no limitado ambito da nossa escola que se 
realizou esse progresso de consciencia intelectual que podemos notar, tal- 
vez com mais nitidez, depois da fundagao da nossa Faculdade? For cer- 
to que nao, e mal de nos, se assim nao tivesse sido. O amadurecimento 
da consciencia americana e brasileira tern raizes mais profundas. Para 
quern acompanha o evolver do tempo e segue, com carinho, a curiosa 
e vivissima historia das vicissitudes das ideias em nossa terra, e facil 
verificar que ha, logo depois de 1914, ou mais precisamente, a partir 
dos primeiros anos da segunda decada do nosso seculo, um intense, mas 
confuso movimento de renovagao, de remodelacao, como dizia Mario 
de Andrade, na inteligencia brasileira. A fundacao da nossa Faculdade 
ccrrespondeu, precisamente, a exigencias previstas por essa renovacao 
de ideias. 

Ate entao, como sabeis, o ensino superior do nosso pais era marca- 
do apenas pelo sentido utilitario. Existiam grandes escolas, como a de 
Direito, a de Medicina, a de Engenharia, a de Farmacia e as utilissi- 
mas escolas de Agricultura e de Veterinaria. Faltava, porem, uma Fa- 
culdade de Ciencias e Letras — aduela de fecho de uma verdadeira 
Umversidade — onde recebem formagao adequada e conveniente os 
intelectuais, os pesquisadores e os professores do ensino secundario, pe- 
cas preciosas que tambem sao, importantes e altamente uteis, ao service 
e a propagagao da cultura. Ate entao, e em esteril isolamento, sem ne- 

nhum estimulo e sem esse orgao coordenador que e uma Faculdade de 
Ciencias e Letras, aqui se estiolavam e perdiam preciosas energias de 
uma nacao. Era mister, de outro lado, que o nocivo autodidatismo ti- 
vesse fim, pois, mcstrara-se incapaz de resolver problemas graves da 
educagao e da cultura nacicnal. Impunha-se, desse mode, a reorgani- 
zacao dos quadros fcrmadores da intelectualidade brasileira a abertura 
e o desenvolvimento de novas perspectivas e de novos horizontes as vo- 
cacoes, e a estimulagao e coordenacao dos esforcos individuais, ate en- 
tao disperses. 

Foi a esse complexo conjunto de necessidades que exigia mais se- 
r a e perfeita formagao cultural, que estivesse em relacao com o ama- 
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durecimento da consciencia dos povos americanos e principalmente do 
nosso, que correspondeu, meus caros amigos, a criagao da vossa Facul- 
dade e a organizacao universitaria de 25 de Janeiro de 1934. 

•'* 
❖ 

A nossa escola apresentava-se agora perante o nosso meio, timida 
e incerta, crivada desde logo pelas mais tremendas e variadas criticas, 
quando nao de verdadeiros motejos. . . Ela destinava-se a substituir, 
nos habitos da grande aventura que e a vida intelectual no nosso pais, o 
devaneio da imaginagao, aquela "fantasia sem proveito" a que se referia 
el-rei D. Duarte, pela aspereza do estudo; a facilidade dos dogmatis- 
mos, pela hesitacao que decorre da analise; a mundanidade vulgar, de 
sensibilidade postiga e superficial, pelo amor profundo e real das coisas 
do espirito; o filoneismo apressado e versatil, pela prudencia e cons- 
tancia do exame; a leviandade, pela responsabilidade; a aparencia da 
informagao intelectual, pela existencia real de formagao cientifica. E" 
suficiente esta simples enunciagao da tarefa que incumbiu e incumbe 
a Faculdade para assinalar a dificuldade do empreendimento. Tarefa 
tanto mais dificil e ingrata, pois que o pais vivera entregue, por longo 
tempo, a profundos habitos de sibaritismo intelectual, que aqui deixa- 
ram, como sabeis, marcado sulco. O problema tomava um aspecto ain- 
da mais grave num pais como o nosso, de escassas elites e de imensa 
massa de analfabetos. A viabilidade de uma autentica cultura, ai en- 
contrava — e ainda encontra — graves e perigosas dificuldades. Por- 
que, e precise nao esquecer, como escreve Antonio Jose Saraiva, que 
"elite e massa sao dois termos mutuamente dependentes (...) Elite 
significa que dentro de certo grupo, de certa classe, de certa massa en- 
fim, se selecionam os representantes mais perfeitos, numa palavra, des- 
sa massa. Isto e muito diferente da ideia de classe a parte, e em certo 
sentido ate e o ccntrario, porque classe a parte nao supoe selegao e supoe. 
por outro lado, impermeabilidade em relagao aos problemas de outras 
classes mais amplas. Elite, representando determinada massa, poe e 
define os problemas dessa massa: mas isto supoe que recebe dela o san- 
gue que a vivifica e que entre uma e outra ha uma capilaridade, uma 
rede de vasos pcrtadores da seiva" (7). Fci este, um dos problemas 
mais series com que se defrontou, desde logo, a nova Faculdade. A rede 
de vasos que deveria levar o sangue da massa do povo as suas elites era 
e e, infelizmente, muito reduzida. As ncssas assim chamadas elites, cons- 
tituiram, por muito tempo, como que "classes a parte", muito afastadas. 
senao de tcdo separadas, da seiva que as devia alimentar. A cultura 
intelectual, no Brasil, sujeita as vicissitudes da importagao e desconhe- 
cida da grande massa do povo, tern fracas raizes na terra e foi, ate ha 
bem pouco, como sabeis, apanagio das classes afortunadas, detentcras 
dos privilegics. Assim, a cultura, sobretudo a literaria e filosofica, era. 

(7) . — Antonio Jose Saraiva, Para a Historia da Cultura em Portugal, p. IX. 
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para as nossas elites de diletantes e de amadores, uma simples diver- 
sao. . . A mundanidade vulgar que Ihes e tao caracteristica, o seu ver- 
satil filoneismo e o seu sibaritismo estetizante cu especulativo revela- 
vam inconsciencia e irresponsabilidade perante a situagao geral e con- 
creta da terra e do povo. Gragas aos seus ocios, podiam essas pseudo- 
elites deliciar-se nas suas torres de marfim, longe do tremendo e tragico 
quadro de ignorancia e de superstigao das massas. 

A progressiva gravidade dcs problemas humanos que a nossa epoca 
vem apresentando, e que iria determinar um rapido amadurecimento 
da consciencia do povo brasileiro, impressionou, porem, alguns homens 
mais series que sentiram a necessidade da remcdelacao dos velhcs qua- 
dras da formacao da inteligencia nacional. 

O movimento modernista, por exemplo, foi uma revolta contra a 
inteli^ncia que se fechava as estridencias brasileiras. Foi um novo 
golpe na pureza do aristocratismo espiritual da tradigao. Sem exagerar 
a importancia desse movimento, que o proprio Mario de Andrade con- 
sidercu como simplesmente preparatorio, e certo oue os letrades de 22 
representaram, pela sua acao, o advento de uma nova epoca do pensa- 
mento brasileiro. 

Facamos a revolugao antes que o povo a faga, aconselhava a ve- 
Iha e esperta mentalidade politica. A crise economica de 1929 viria 
carrear lenha seca para o brazeiro que e sempre, na historia da Repu- 
blica, o problema da sucessao presidencial. Um inexplicavel desencon- 
tro de direcoes e de opinioes e, sobretudo, de interesses, das classes di- 
rigentes, e uma atmosfera propicia a rebeldia, deu-nos a revolugao de 
30. "1930 principia uma nova fase para a inteligencia brasileira: fase 
mais modesta, mais cotidiana, mais proletaria, per assim dizer, de 
construcao" (8). 

Entre 1930 e 1935 o pais compreendeu, embcra ele "ainda nao ti- 
vesse encontrado o rumo positive de sua orientagao, que alguma coisa de 
prcfundo havia sido alterada. Era o marco nitido do fim de uma cul- 
tura. A encruzilhada bem viva que devia desvanecer o predominio du- 
ma elite de puros letrados, de diletantes do conhecimento, de amado- 
rismo vago e dispersive" (9). A fundagao da nossa escola coincidiu, 
p.iecisamente, com o momento em que principiava a se desvanecer o 
predeminio dessa elite de diletantes e de amadores. 

Se me perguntasseis, no entanto, se os graves problemas da cul- 
ture e do pensamento brasileiro ja tiveram, ao mencs, um inicio de so- 
lugaO, honestamente eu vos responderia que, a meu ver, o que foi feito 
d.e agoia peias ncssas Faculdades e Universidades foi pouco, muito pou- 
co. Para que pessa surgir num pais como o nosso, de formagao colonial, 
uma nova cultura, para que tomem vulto e exergam influencia os novos 
hcbitos intelectuais, e mister — estcu hoje convencido disso — uma 
ser:e de reformas que ultrapassam, e de muito, o limitado ambito das 

— Mario de Andrade, ob. cit., p. 43. 
- Nelson Werneck Sodre, Orientagao do Pensamento Brasileiro. Vecchi, Rio de Janeiro 
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Universidades, reformas essas que vao muito alem e atingem os mais 
importantes setcres da vida nacional. Por certo, as nossas Universida- 
des cabe focalizar, com espirito critico e cientifico, os principais pro- 
blemas da cultura e da vida do Brasil. E' evidente que a elas compete, 
tambem, ensaiar os meics de resolver esses tao complicados problemas. 
Mas, infelizmente, na grande aventura nacional, a cultura significa ainda 
muito pouco, quase nada. . . E nao serao as nossas Universidades, elas 
tambem, atraidas pelo genio da aventura? . . . 

Nao e meu intento fugir ao meu assunto, embora se dele me des- 
viasse, ccmo o acabo de fazer, ainda dentro dele estaria. . . 

A consciencia cultural de um pais e a consciencia do trabalho que 
ali se faz, e a consciencia da sua historia, do seu civismo. E' a afirma- 
cao do seu carater moral. Mas um clima de aventura so pode oferecer 
o que a aventura criou. . . 

Uma cultura — e preciso nao esquecer — nao e uma aparicao mi- 
lagrosa. E' produto do esforco honesto que dcsriva do trabalho. O que 
nos possuimos, ccmo, patrimonio cultural e bem modesto, com certeza, 
apesar da farelice dos muitos "baleiros" da cultura que por ai se espa- 
Iham, como diria Silvio Romero. A nossa cultura ainda necessita de 
muita escolaridade, porque perigosas sao, como diz um filosofo argen- 
tine (10), todas as precocidades — e mais ainda, as da inteligencia. O 
essencial, porem, e que a nova cultura tome consciencia de si e procure 
a sua autentica expressao. Sem isso, ela tern muito de funcao de circo. 
E' muito cedo para afirmar se a remodelacao da nossa inteligencia deu 
resultados positives. Indicios ha desses resultados na nossa Escola. 
Mas, infelizmente, ainda repontam dentro e fora da Universidade. de 
quando em vez, manifestagoes sintomaticas que nos relembram a le- 
viandade e a irresponsabilidade do passado. . . Nao era, alias, possivel, 
apesar dos progresses apreciaveis que foram feitos, obter, em doze anos, 
uma radiral transformagao dos velhos habitos. O evolver das verdadei- 
ras reformas e vagaroso e o das que sao profundas e decisivas, como 
as do espirito, sao excessivamente lentas. . . Da-se no dominio da inte- 
ligencia, freqiientemente, um fenomeno que se assemelha ao que se 
refere o filosofo dinamarques Harald Hoeffding, e que eu aqui repro- 
duzo porque ilustra bem uma serie de considera^oes que nao e mister 
desenvolver mas apenas referir. Conta Harald Hoeffding que, diante 
de uma parede de uma igreja protestante de uma aldeia da Dinamarca, 
verificava-se um curioso e estranho costume: diante dela detinham-se 
e ajoelhavam-se os passantes. Ninguem conhecia a razao desse miste- 
ricso fenomeno, ate o dia em que, remcvida forte camada que cobria a 
tal parede, ali foi encontrada uma pintura representando a Virgem. O 
costume antigo sobrevivera, de trezentos anos, a religiao que o fizera 
nascer. Era uma parte do antigo culto que a perpetuara. Assim se 
explica muita coisa. . . Essa historia ilustra, sem que seja preciso acres- 
centar-lhe ccmentarics, algumas das vicissitudes da renova^ao cultural 

(10). — Francisco Romero, La Filosofia de la Fetsor.a, Losacla, Buenos Aires, 1944. p. 130. 
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no Brasil, como tambem esse pequeno capitulo delas que e o da vida 
— das grandezas e miserias — da nossa Faculdade. . . 

Eu nao vos quero cansar, meus amigos, com um enfadonho balanco 
de pequenas ou, talvez, de grandes historias. Durante quatro anos, aos 
quais — e bom lembrar — devem ser descontados muitos feriados, mui- 
tos pontos facultativos, muitas "reunioes do gremio". . . — tivestes, 
alguns de vos, a obrigagao regimental de me ouvir. Nao devo abusar 
hoje,^ dia de festa para vos, e talvez de despedida para mim, da vossa 
paciencia, assim como da boa vontade dos que aqui vieram assistir a 
vossa festa e que estao ansiosos para vos abracar. 

Tcdavia, ha um ponto para o qual eu ainda vos pe^o um memen- 
to de atengao: e para a grande luta que se travou — e que infelizmente 
ainda se trava — senhores Licenciados e Bachareis da Faculdade de 
Filosofia, Ciencias e Letras — em torno dos direitos que vos assistem 
de bem servir e de propagar a cultura intelectual em nossa terra! Tern 
sido esta a vossa constante e nem sempre bem sucedida vigilancia 
De todos os lados da estrada, vos assaltam os aventureiros e vos ten- 
tam demolir as picaretas dos mais variados empreiteiros, contra-mes- 
tres e meia-colheres do despeito e da detracao. Os vossos titulos, fruto 
do vosso esforco e que representam para vos uma carteira de trabalho, 
sao achincaihados. Atraves dos vossos titulos, e a vossa escola e a 
propria Universidade de Sao Paulo atingida pelo camartelo dos que 
campam de regeneradores. . . E por que? Porque eles sabem que o 
vosso tnunfo sera precisamente, na historia da cultura nacional, o fim 
da aventura e o inicio de uma epoca de trabalho serio. Como ainda 
sois fracos, eles vos atacam, demonstrando o mais complete desrespeito 
pelo vesso trabalho e pelo vosso esforco, eles que vivem a afirmar a im- 
pcrtancia do respeito a pessoa humana. Para eles, a decisao qua tomas- 
tes de hgar vossa vida ao destino incerto e modesto de professores cien- 
tistas e investigadores, nao tern valia. Deixai-os falar, deixai-os can- 
tar as suas vanadas, mas conhecidas cangoes. Nao vos mova o espirito 
que anima a detracao e o desrespeito que contra vos se volta, pois ele 
e fruto da consciencia mfeliz, do rancor que agita as almas que se estao 
a perder. M 

. . O-'V'S?0 "lais importante que tivestes nestes anos de estudo e 
de trabalho? Nao foi a de que e mister compreender, compreender sem- 
p.e mais. Nao vos mova aquele espirito de desordem e de de=truicao 
que contra vos se volta, irado e irxentido, a querer cespedacar a obra 
que Armando de Sales Ohveira e seus companheiros, carinhosamente 
imciaram, confiantss na inteligencia e na capacidade de trabalho da 
nossa mocidade. Nao vos mova aquele espirito e tereis conquistado a 

6 3 SeIenl<?a para confruir. com o vosso estudo e o vosso exemplo 
uma grande obra: uma autentica cultura nacional. Fugi sempre da au- 
osuficiencia, do narcisismo e dos sonhos que se transferem para o ama- 
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n a. Cumpn a vossa tarefa de cada dia com plenitude, serenidade e 
alegna e tereis honrado a vossa escola, o vosso titulo e bem servido a 
cultura do Brasil. Tais sao, senhores Licenciados e Bachareis de 1949 
com os meus agradecimentos, os votos que faco no momento em que 
imciais a vossa carreira. 





VI. — Encerramento dos Cursos. Discursos dos 

Oradores das Turmas de Diplomandos da 

Fa.culdade (*) 

A seguir sao publicados os discursos dos oradores das diversas turmas de diplomandos 
da Faculdade. Infelizmente, a Secgao de Publicagoes n3o conseguiu obter os dis- 
cursos dos Licenciados Antonio Candido de Mello e Souza (orador da turma de 194Ij 
e Laerte Ramos de Carvalho (orador da turma de 1942). Tambem deixa de figurar 
aqui o discurso referente a turma de 1946, porque nesse ano nao houve formatura 
solene na Faculdade, em virtude da reforma de ensino por que ela passou. 





DISCURSO DO LICENCIADC CICERO CHRISTIANO DE 

SOUSA, ORADOR DA TURMA DE 1939. 

Recebi de meus colegas a incumbencia de proferir esta oracao de 
•despedida dcs tres anos que juntos passamos na Faculdade de Filoscfia, 
Ciencias e Letra?, tres anos que unificaram nossas ideias sobre inume- 
rcs problemas e que de nos fizeram um conjunto de amigcs unidcs e 
-sincercs. Mmha pnmeira palavra so pcde, pois, ser de agradecimento 
acs meus companheircs pela amizade de aue sernpre me deram mcstras 
e pela confianca de que me deram prova, delegando-me o pcder de, 
neste memento, falar em ncme ce tcdos nos. 

Senhores. Tenho a henra de me dirigir a vos em nome da quarta 
turma de aluncs que passcu pela Faculdade de Filosofia. o que indict 
ser a nossa Escola muito jovem. Nao se passaram ainda seis anos de 
quando foi prcferida sua aula inaugural. Se a compararmos com outrcs 
institutes universitarios brasileiros ou com seus ccngeneres da Europa 
cu mesmo da America, verificaremcs que ela ensaia seus primeiros pas- 
ses, que e semente apenas germinada e que os frutcs da arvore que ela 
sera nao tiveram ainda tempo suficiente de se formarem. Apesar, po- 
rem, de ser tao nova, e a mim sumamente prazenteiro, ccmo amigo da 
Faculdade, verificar que, na medida do possivel, vem sendo preenchidcs 
todos os fins a que ela se destinava, podendo pois estar certo de que, 
em future bastante proximo, muito grande tera sido sua influencia nos 
destines da cultura nacional. 

Das finalidades da Faculdade, a mais imediata, a que devia re- 
sclver problema que rezlamava solucao urgente, era a da formacao de 
prcfessores secundarios. A Faculdade de Filosofia e, em primeiro lugar, 
uma Escola de prcfessores. Nao se justificava, ccm efeito, o regime que, 
neste campo, vigorava entre nos. Na maioria dos casos, eram os prc- 
fessores secundarios pessoas que nao tinham prepare especial para a 
prcfissao a que se destinavam. Nao tinham esse prepare a nao ser 
quando excepcionalmente dedicadcs, pois nao havia nenhum lugcr onde 
pudessem estudar mais a fundo as disciplinas cujo ensino iriam minis- 
trar. Em virtude tambem dcs baixos salaries percebidos dos Ginasios, 
grande numero deles fazia desse ensino apenas uma atividade comp!e- 
mentar, a qual nao podiam dar todo o rendimento de que eram capazes. 
Havia, por isso, prcfessores de Ginasio sem curso ginasial, ou entao, 
estudantes de Escolas superiores que davam aulas de disciplinas mais 
ou menos ccnexas com as que estavam cursando. Os melhores eram 
aqueles que, formados em algum curso superior e nao tendo obtido gran- 
de exito em suas profissoes, se dedicavam a qualquer cadeira, geral- 
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mente mais de uma, dando aulas e mais aulas para poder reunir um 
magro ordenado com que viver. 

Estou, porem, a vcs falar em tempo passado. Este quadro, entre- 
tanto, e aquele que ainda existe e que apenas comeca a se modificar por 
influencia dcs ex-alunos da Faculdade que, com superior preparo es- 
pecializado e tecnico, se vem colocando em novos cargos de profes- 
sores criados em Ginasios e Escolas Normals, em todo o Estado de 
Sao Paulo. Foi, sem duvida, a falta de professores a causa mais im- 
portante do descalabro do ensino secundario, que chegou entre nos, a 
nivel extremamente baixo. Naturalmente que, ao dizer estas coisas, sei 
perfeitamente que sempre existiam honrosas excegoes, que apenas ser- 
vem para confirmar a regra. 

Para mim, foi ainda motivo de grande jubilo o saber da criacao, 
no presente ano, da secgao de Pedagogia que logo comecara a funcionar. 
Essa secgao e da maxima importancia. Nao havia entre nos, ate agora, 
senao o pequeno curso de Educagao da Faculdade de Filosofia (hoje 
chamado de Didatica), de apenas um ano, no qual eram ventilados os 
problemas do ensino secundario. Teremos agora uma secgao inteira 
da Faculdade, especialmente dedicada a esses estudos. E' dos profes- 
sores dessa secgao, bem como dos alunos que a cursarem, que espera- 
mos uma solucao para o grave problema da cultura basica que, enca- 
rado ai sob todos os seus aspectos, podera vir a ser resolvido para o 
beneficio das futuras geracoes. 

E' outra fmalidade da Faculdade a formacao de tecnicos nos di- 
versos ramos das ciencias aplicadas. Neste campo, e evidente, ja havia 
escolas entre nos: as Escolas Politecnicas, as Faculdades de Medicina, 
de Veterinaria, de Agronomia. Por elas pas-aram alguns dos melhores 
cerebros do Brasil. Entretanto, numerosos campos cientificos nao eram 
cultivados em nenhuma dessas Faculdades ou o eram apenas a titulo 
ccmplementsr. Essas lacunas estao sendo preenchidas pela Faculdade 
de Filosofia. Essa fungao de nossa Escola e de capital importancia para 
o futuro da Nacao. O aproveitamento eccnomico mais racional das 
imensas reservas inexploradas do Pais, a invencao de novos metodos 
de trabalho, a melhor aplizagao dos esforgos so se tornarao pcssiveis 
usando em larga escala o metodo cientifico que se ensina e se cultiva 
na seccao de Ciencias da Faculdade de Filosofia. 

Alem de resolver esses dois problemas praticcs — o da Educacao 
e o dos Tecnicos — tern em vista a Faculdade de Filosofia outro fim 
muito mais elevado: o puro cultivo da Ciencia, bem como a formacao 
de criticcs literarios e de pensadores. E' a isto que devemos chamar o 
fim cultural da Faculdade. No terreno da cultura pura, somos obrigados 
a reconhecer o grande atraso do Brasil. Se enumerarmos alguns no- 
mes, nctaveis mais nas aplicacoes cientificas do que nas ciencias puras. 
se disEermos os nomes de um ou outro pensadcr mais profundo e de 
alguns laics criticos teatrais e literarios de maior valor, teremos tudo 
dito nesse assunto. E teremos ainda verificado que ha inumeros cam- 
pos de cultura mteiectual em que nao temos nem um so representante, 
mesmo mediocre. 
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A elevagao da cultura nacional e o fim mais nobre, mais naciona- 
lista no melhor sentido, a que se pode destinar uma instituicao. Justi- 
ficaria, por si so, todos os esforcos e todas as despesas que, com a Fa- 
culdade, vem tendo o Governo do Estado, So quando esta finalidade 
estiver satisfeita, teremos o direito de dizer que a Faculdade de Filo- 
sofia atingiu sua maioridade. Nao podemos prever quando chegara es- 
se dia. Temos, porem, desde ja, o grato prazer de verificar que muitos 
ex-alunos tem feito trabalhos de indiscutivel valor, apesar de terem 
ha tao pouco saidos da Escola. O aproveitamento dos melhores ele- 
mentos no corpo docente da propria Faculdade vem demonstrar tam- 
bem que, daqui a algum tempo, pelo mencs em certos ramos de co- 
nhecimentos, hoje a cargo de mestres estrangeiros, teremos o direito 
de nos considerar autoncmos e em grau de adiantamento tal que pode- 
remos, colocando-nos ao lado das outras terras civilizadas, juntar os 
nossos esforgos para a construcao do edifizio da cultura humana. 

E' este o lugar propicio para externarmcs a nossa gratidao a todos 
os profesEores; aos brasileiros pelo esforco de que demonstraram ser 
capazes, estudando e aprendendo, antes da fundacao da Faculdade de 
Filosofia, disciplinas que nao Ihes traziam, em geral, o minimo bene- 
ficio material; aos estrangeiros, que nos cativaram com sua cultura, 
recebida em Universidades mais velhas, e que foram para nos, seguros 
guias nos campos mais intrincados da Filosofia, das Ciencias e das Le- 
tras. Dirige-se, tambem, o nosso reconhecimento aos administradores 
da Escola: ao atual Diretor que, chegando ao seu posto em momento 
dos mais dificeis, soube, com mao firme e espirito de conciliacao, reor- 
ganizar para o bem de todos, a vida da Faculdade; ao digno secretario 
que, com sua dedicacao e urbanidade, fez um amigo de cada um de 
nos. Os nosECs agradecimentos sao ainda extensivos ao atual governa- 
dor do Estado que, com superior visao da importancia da Universida- 
de, determinou a construgao do predio que devera abrigar, dentro de 
poucos ancs, todas as dependencias da Faculdade, resolvendo assim 
uma crise muito seria. embora puramente material, da vida de nosso 
institute. Compreendeu, com efeito, o atual governador, que a Facul- 
dade de Filosofia nao pertence a um homem, a um partido e nem mes- 
mo a uma geragao. Pertence a cultura nacional. Assim, dando raostra 
de uma louvavel continuidade de esforgos, deu a Faculdade todo o 
apoio de que ela necessitava. 

* 

Estou, porem, a fazer o elogio da Faculdade de Filosofia. O que 
mais caracteriza as atividades do nosso Institute e o cultivo da ciencia. 
O valor desta e imenso. E' ele, a um tempo, pratico e teorico, e este, 
conccmitantemente, logico, estetico e moral. 

Seu valor logico e, naturalmente, o primordial. Procurando a ver- 
dade, a Ciencia encontrou-a. Sem duvida, a verdade cientifica nao e a 
da "coisa em si", como diria o filosofo de Kdnigsberg. O problema cri- 
tico continua a ser tao insoluvel como no tempo dos sofistas, e e fora 



de duvida que jamais havera uma resposta humana a simples mas fria 
e ccrtante pergunta de Pilatos a Jesus. Mas a verdade dos fenomenos. 
pode o cientista crgulhar-se de a haver atingido. Podemos dizer que 
ncs achamos no limiar da Idade da Ciencia. Ha apenas 300 anos, fo- 
ram estabelecidos por Galileu os fundamentos da Mecanica; juntamente 
com Bacon e Descartes, lancou ele as bases do metodo cientifico. Tres 
seculos e lapso de tempo relativamente curto, se nos lembrarmos do as- 
suntc de que tratamos. De Galileu a nosscs dias, passaram pela Terra 
10 geracoes, numero diminuto em face do total das geracoes humanas. 
Devemos ainda considerar que somente com o seculo XIX teve a 
Ciencia plena aceitagao e pode o seu metodo penetrar em todos os do- 
minios do conhecimento humano. Pois bem, neste curto lapso de 
tempo, foi imenso o caminho percorrido pelcs cientistas, de maneira 
que conseguiram transformar por complete o panorama intelectual do 
mundo. Considere-se ainda que a Ciencia so mostrou aquilo de que 
e capaz como sistema expli:ativo do Universe, nos ultimos 50 anos, 
pericdo em que, com o grande desenvolvimento das sinteses teoricas, 
veu que tudo encobre e obscurece. So por meio dessas teorias existe 
a esperanca de sair do labirinto em que a Naturcza nos colocou. 

Ao lado, porem, desse valor teorico, possui a Ciencia uma utilidade 
pratica inccmensuravel. E' a unica verdadeira arma de que dispoem 
os homens para melhorar sua vida e torna-la mais comoda e menos 
aspera. Sem duvida, antes de existir uma Ciencia organizada como a 
conhecemos hoje, ja havia certas aplicacoes praticas, certas tecnicas. 
Tais a Engenharia, a Medicina, a Agricultura. E' fora de duvida, toda- 
via, que com o advento da Ciencia, aumentou enormemente o poder 
do Homem em todos os terrenes. Numerosas praticas, mais ou menos 
magicas ou totalmente empiricas, foram substituidas por tecnicas ra- 
cionais. Para termos uma ideia do valor pratico da Ciencia, e sufi- 
ciente nos lembrarmos dos beneficios que a Engenharia traz — as re- 
sidencias comodas e aquecidas, o automovel, o radio, a luz eletrica, as 
estradas, o cinema, a geladeira,. o aviao — tudo enfim, que concorre 
para a melhoria material da vida. Recordemos ainda o aproveitamento 
de terrenes^ outrora imprestaveis, o espago ganho sobre os desertos, os 
gelci, os pantancs e as montanhas, recordemos as novas especies de 
vegetais uteis, podendo ser cultivadas em climas diferentes dos origi- 
nari^s, bem como as racas de animais melhoradas, e termos visto que, 
com a aplicacao dos metodos cientificos, a Agricultura multiplicou por 
100 cu mais seu poder de produtividade. Enfim, se lancarmos a vista 
sobre os imensos beneficios que advem da Medicina, tanto preventiva 
como curativa — os soros, a vacina, o salvarsan, a sulfamida, a morfina, 
cs metodos cirurgicos — veremos que nao foi perdido o esforco daque- 
les batalhadores que se entregaram, nas geracoes anteriores, a' pesquisa 
e ao estudo dos problemas que a Natureza nos apresenta. 

Para que bem vejais aquilo de que e capaz a Ciencia em nossos 

' basta reparar no seguinte fato. Se a organizagao social e econo- 
tmca atuais permitisse a aplicacao rigorosa dos metodos prescritos pe- 
cs higiemstas, em menos de meio seculo poderiam ser suprimidas da 
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race flo planeta a quase totalidade das doencas infeccicsas e parasita- 
ria? e todas as doencas alimentares, o que equivale a dizer que 80 ou 
mais por cento dos males fisicos da humanidade podem ser evitados. 

Em nosso dias, acostumados a todos esses processes, nao deixa de 
set com certo desagrado que travamos conhecimento com as praticcs 
educacionais e criminologicas ou com os metodos medico-cirurgicos 
em uso antes do seculo XIX. Do ponto de vista pratico, como do teorico, 
transformou a Ciencia por complete o panorama do Hcmem. Sao tais 
as possibilidades de melhoria que ela abre em todos os terrenes, que 
ma! podemos prever o que sera a Humanidade daqui a poucos seculos, 
se continuar a trilhar a mesma senda que vem seguindo. 

* 

Parece, porem, que muitos de entre vos desaprovam o que estou 
dizendo, e ouco-vos retrucar-me: "E no terreno moral, que beneficios 
advieram da Ciencia? Ate hoje foi ela incapaz de trazer uma parcela 
de felicidade ao homem. Nunca foi a Humanidade mais torturada do 
que atualmente'". E enumerareis alguns fates que enegrecem a Histo- 
ria de nossos dias: a guerra, o crime, as crises economicas, as ameacas 
de revolucao, o desemprego. Dir-me-eis ainda oue foi sofistica a enu- 
meracao que vos fiz dos beneficios da Ciencia. Foi ela com efeito que 
tornou possivel a construcao dos submarinos e dos couracados, de ca- 
nhoes de grande alcance e de metralhadoras, de tanques e de gases 
toxicos. Foi a Ciencia que permitiu o bombardeio aereo de cidades, e 
talvez ainda permita a guerra microbiana. Dir-me-eis que as terras 
da Picardia e da Champanha foram mais devastadas durante a Gran- 
de Guerra, em pleno seculo XX, do que qualquer pais outrcra inva- 
dido pelos Hunos. E ainda, que neste memento exato em que vos 
falo, em tres diferentes regioes do mundo, campeia a guerra com todas 
as suas conseqiiencias. E a este quadro, digno de Divina Comedia, 
juntareis o mal-estar social e, dele decorrente, a tremenda crise moral 
de nossos dias. 

Todos os fatos numerados sao reais. Entretanto, e questao que 
nenhum espirito mais esclarecido podera negar, o fato de a sociedade 
atual estar caminhando para profundas transformacoes. Todos sen- 
tem que algo de novo esta para vir. 

Algum espirito demasiadamente mistico dira mesmo que estamos 
proximos da bora do Juizo Final e procurara, como ja tern sido feito, 
identificar as desgragas que afligem a Humanidade com os terriveis 
cavaleiros do Apocalipse. Alguns, como Spengler, abatidos pela visao 
das atuais desgracas, prevem o fim da civilizacao ocidental. Em rea- 
lidade, a filosofia de Spengler e perfeitamente comparavel a dos mis- 
ticos ainda agora citados. Outros, porem, misticos de estilo diferente, 
fanatizados por outras ideias, prevem como proxima e fatal etapa da 
nossa civilizagao, o advento de um dos extremismos — o da direita 
ou o da esquerda. Sem duvida, levaram estes espiritos rude golpe, 
acharam-se confundidos no dia em que os dois mais lidimos represen- 
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tantes desses extremismos se deram as maos para empreenderem, apa- 
rentemente juntos ao menos, a conquista de todo o orbe terrestre. 
Ao lado destes, alguns, prevendo catastrofes definitivas, outros, pen- 
sando em reconstruir a sociedade ocidental sob novos moides econo- 
mico-sociais, um terceiro tipo de ideia ainda aparece. E' Berdiaeff, 
prevendo para breve o advento de novo e profundo misticismo, mais 
prcfundo ainda que o da Idade Media. 

Qual podera ser, diante de tao conturbado panorama, a posicao 
daqueles que se julgam como nos outros, menos misticos, mais frios, 
logicos, calmcs e equilibrados? 

Voltemos porem as vistas para a Ciencia, que esta nao nos deixara 
completamente desapontados. E' atualmente objeto de numerosos es- 
tudos por parte dos sociologos a questao do contacto das culturas e 
de seus resultados. Sao estes multiples e variados. Desse contacto 
resulta uma miscigenacao de racas e de civilizacoes. O que de mais 
interessante existe nesses trabalhos, entretanto, e o estudo psicologico 
do chamado Homem marginal. O Homem marginal e, exatamente, 
o individuo que se encontra no ponto de contacto das duas civiliza- 
goes. Sente-se igualmente atraido pelos dois sistemas culturais. Como 
nao pode, via de regra, adotar inteiramente nenhum deles, estabelece- 
se longo e penoso conflito em seu espirito. Torna-se hiper-sensivel, hi- 
per-critico, angustiado. Se nao for bastante forte, caira na neurose ou 
no suicidio. Para o individuo humano, e este o resultado do contacto 
das culturas no espaco. Entretanto, as civilizacoes se sucedem num 
mesmo pais e, embora com grandes dificuldades, ha lugar para se es- 
tabelezerem certas divisoes historicas, que permitem separar culturas 
sucessivas numa mesma regiao. Tal se deu, por exemplo, no mundo 
antigo, quando a civilizacao crista substituiu a cultura greco-romana. 

Podemos asseverar que, nestes momentos de transformagao das 
civilizacoes, verdadeiros pontos historicos de contactos culturais, ai tam- 
bem surge o Homem marginal. E talvez ate com mais razao do que no 
caso geografico, pois aqui ha, em geral, apenas dois sistemas de atracao, 
enquanto que, la, varies pontos magneticos existem. Um deles e a cul- 
tura dos antepassados. Os outros sao os diversos sistemas criados pela 
imaginagao dos misticos ou pela sensibilidade de cada um. Achava Pe- 
tromo igualmente absurdo adotar o cnstiamsmo e perseverar no paga- 
nismo. Sentia que os deuses romanos estavam mortos, mas nao acredi- 
tava que outro ou outros pudessem substitui-los, e assim se perdeu no 
emaranhado das esc@las filosoficas de seu tempo. Sentia a transformacao 
social, mas nao podendo atinar com sua diregao acabou no ceticismo e no 
suicidio. E' o tipico exemplo do Homem marginal. 

Encontramos semelhante transformacao na sociedade atual. Como 
Petronio com o paganism©, sentimos que se acabaram muitas daqueias 
belas coisas que constituiam o ideal de nossos pais e avos. Entretanto, 
nao nos aparece o futuro tao claro como o desejariamos. Acontece mes- 
mo ele nos amedrontar. E desse receio que nascem as desencontradas 
ideias a que ha pouco nos referiamos. 

* 
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Pudemos assim, reconhecendo a nossa como epoca de transicao 
entre duas culturas, explicar e compreender a razao do estado de in- 
certeza moral em que vivemos. Sabemos o porque dessa inquietacao 
(verdadeira "angustia de espera" como diria um psiquiatra) que pe- 

netrou o espirito da maioria dos pensadores contemporaneos. 

O so reconhecimento desse fato ja nos traz certo alivio e alguma 
confianga. Entretanto, as solugoes que a ciencia costuma apresentar 
sao muito mais rigorosas e positivas em seus resultados. Porque, entao, 
no presente caso, tanta incerteza continua a existir? Com efeito, nao 
existe uma solucao realmente cientifica para o problema do Homem, e 
nao existe merce do atraso em que se encontram as ciencias chamadas 
morais. 

E' do avango das ciencias especulativas que depende o progresso 
tecnico. As previsoes mais brilhantes e as tecnicas mais perfeitas sao 
as que dependem das ciencias abstratas mais adiantadas, sobretudo da 
Fisica. O desenvolvimento da Biologia ja e bastante grande, e as tec- 
nicas dela dependentes sao das que mais honram o engenho humano. 

Quando, porem, passamos para o campo da Psicologia e da Socio- 
logia, diferente e o quadro que se nos depara. Apesar dos grandes es- 
forgos feitos por trabalhadores de todas as nagoes civilizadas, provenien- 
tes de todos os recantos do pensamento, e relativamente muito pequeno 
o acervo de conhecimentos a que, nestes campos, se possa, com justeza, 
denominar cientificos. Nestas ciencias, estao ainda os trabalhadores 
na fase de recolher material. Limitam-se quase sempre, e e o melhor 
que tern a fazer, a descrever com toda a minucia um numero imenso 
de fates. Reunem assim o material com que podera um dia ser criada 
uma verdadeira ciencia do Homem. 

A situagao da Psicologia e mais favoravel que a da Sociologia. Co- 
mo estudo positive da conduta nao tern mais de 60 ou 80 anos. As tec- 

nicas dela dependentes, entretanto, ja com esse pouco que se sabe, ti- 
veram uma melhoria notavel: suas aplicagoes a selecao e a orientagno 
profissionais, a educagao, a criminologia, a medicina mental, bem justi- 
ficam as energias enormes gastas no estudo, cada vez mais aprofun- 
dado, da personalidade humana. 

Quanto a Sociologia, seu caso e o mais desfavoravel. E" precise re- 
conhecer que o que os sociologos ate hoje tern feito de certo, e apenas 
sociografia. No mais, fizeram Filosofia social. Nao estou, com isto, 
querendo desmerecer seu trabalho que, bem o sei, e o mais dificil de 

quantos se apresentam a um pesquisador da Natureza. E" indiscutivel 
todavia, que a ciencia das realidades sociais encontra-se hoje em posigao 
muito semelhante a da Fisica no period© pre-socratico. Entao, certo 
numero de pensadores, querendo abragar sem o necessario preparo, toda 
a realidade, emitiram ingenuas teorias que, mais ou menos satisfatorias 
em sua epoca, sao, a luz dos conhecimentos atuais, completamente in- 
fantis. Estas teorias tiveram sua utilidade. Entretanto, maior valor 
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cabe ao .trabalho dos analistas que, esmiucando todos os fenomenos, per- 
mitiram as brilhantissimas constru^oes teoricas de hoje. 

O exemplo da Fisica ensina que muito bem andam os sociologos 
atuais que abandonam as teorias e se entregam ao estudo dos casos 
concretos e individuals, com suas pequenas leis. Foi, seguindo esta tri- 
Iha, que em muitas ciencias sociais especiais, como a Lingiiistica, surgiram 
inumeros fatos interessantes e com marcado carater cientifico. Assim como 
este metodo, aplicado a Lingiiistica, foi satisfatorio, devera tambem pro- 
duzir bons resultados se aplicado a outros ramos da Sociologia. So depois 
deste labor poderao surgir teorias que, baseadas em dados reais e veri- 
ficaveis, terao valor incontestavel. Entao, tambem, as tecnicas sociais, ate 
hoje mais ou menos empiricas ou magicas, poderao ser melhoradas, de 
maneira a preencher satisfatoriamente os fins a que se destinam. A unica 
esperanca de melhores dias para a humanidade, reside portanto no pro- 
gresso das ciencias sociais. 

* 

Doutra parte, e embora correndo o risco de ser considerado inge- 
nuo, sou daqueles que acreditam no progresso moral da humanidade. 
E' esta uma tese dificil de ser demonstrada, pois nao ha uma medida 
razoavel para o progresso moral. E' fora de duvida, tcdavia, que o in- 
dividualismo, entendido como autonomia e respeito a pessoa humanar 

seja uma prerrogativa desejavel. Sobre este ponto concordam a maio- 
ria dos filcsofos e moralistas. Ora, nossa civilizacao se caracteriza exa- 
tamente pelo ganho de causa do individualismo. No decorrer da His- 
toria, aumentou ccnstantemente tanto o numero dos direitos indivi- 
duals — a honra, a liberdade, a vida — como o numero de pessoas be- 
neficiadas por esses direitos — o? escravos e servos, os estrangeiros, as 
mulheres, as criangas. Em sua evolugao, tern portanto o Direito, a mar- 
ca do progresso moral. 

Ainda, quern quer que se tenha interessado pela historia do Direito 
Penal, tera verificado o continue abrandamento das penalidades. Nao 
ha, quase, comparacao possivel entre as penas antigas, enormes e bru- 
tais, e o atual tratamento penitenciario. Em nossos dias, como coroa- 
mento de longa evolugao e como que para demonstrar que ainda ha 
lugar para melhorias, as escolas penais mais adiantadas e mais huma- 
nas (sou tentado a dizer, as escolas mais sas moralmente) desejam subs- 
tituir o conceito de pena pelo de reeducacao social, suprimindo por com- 
plete o carater de castigo que ainda subsiste em quase todos os Codi- 
gos Penais. Essa evolucao das penalidades e a melhor prova que po- 
demos ter de um aumento dos sentimentos de humanidade, de bene- 
volencia, de simpatia, de caridade, de bondade. 

Senhores. Estamos assistindo a transformagao e a substituigao ds 
cultura ccidental por outra cultura. Nessa civilizacao. Hp 



cipamos, ha, todavia, dois elementos que sao impereciveis, que sao a 
legado da Humanidade. Sao eles, no terreno intelectual a Ciencia, e 
no terreno moral, o Individualismo. De minha parte, estou convencida 
de que, merce dessas aquisigoes, dia vira em que, sobre o planeta, ha- 
bitara uma humanidade mais feliz e melhor. 





DISCURSO DO LICENCIADO JOAO CUNHA ANDRADE, 

ORADOR DA TURMA DE 1940. 

Coube-me a honrosa e delicada tarefa de dirigir-vos algumas pa- 
iavras em nome dos alunos que compoem a quinta turma de licencian- 
dos da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de 

Sao Paulo. 
Apos mais um laborioso ano letivo, nossa novel Faculdade vem de- 

monstrar, solene e objetivamente, que esta cumprindo, com seguranca 
e eficacia, os compromissos que assumiu perante a sociedade brasileira. 

Antes de mais nada, cumpre-me dizer-vos que, fugindo a velhas 
praxes, minha cracao, sem qualquer aparato erudito, tera o carater sim- 
ples e sobrio de um gesto de sincera cortesia. 

Por isso mesmo, desejamos, em primeiro lugar, expressar nossa 
gratidao a Sua Excia., o Dr. Adhemar Pereira de Barros, que nos honra 
com o seu patrocinio e que, sobretudo, nao tern faltado com o seu apoio 
a nossa Faculdade, compreendendo habilmente que ela veio preencher 
uma das lacunas de que mais se ressentia o nosso antigo sistema de en- 
sino superior. 

Paraninfandc-nos, Sua Excia. manifesta incontestavelmente sua sim- 
patia por todos os que trabalham pelo progresso e pela autonomia cul- 
tural do Brasil, e vem positivar mais uma vez que o nosso sistema poli- 
tico nao comporta dissen^oes estereis e esta exigindo uma constante e 
fecunda colaboracao entre o Estado e as classes sobre as quais repousam 
os destines espirituais da nacionalidade. 

* 

Durante os anos de nossa formacao, nas diferentes sec^oes e sub- 
seccoes em que se divide ncssa escola, varies cursos nos foram minis- 
trados por ccmpetentes professores brasileiros e estrangeiros, sob a ines- 
timavel diregao do dr. Alfredo Ellis Junior. 

Perlustramos incansavelmente o campo de todas as ciencias. Ti- 
vemos a grata oportunidade de nos preparar para futures estudos mais 
prcfundos e mais especializados e, tambem, nos equipamos de valiosas 
experiencias e metodos pedagogicos que nos permitem o ingresso no 
magisterio secundario ccmo professores especializados em diferentes 
disciplinas e como educadores do adolescente. 

Certamente, nao foi gracas unicamente ao nosso proprio esfor^o 
que conseguimcs veneer todas as dificuldades dos cursos e chegar a 
etapa final criticamente conscientes do nosso valor, das nossas capaci- 
dades e dos nossos novos compromissos. 
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Inegavelmente, devemos toda a nossa formagao a habilidade tec- 
nica e aos cuidados dos prezados professores que souberam estimular, 
em cada um de nos, o vivo e espontaneo interesse pela ciencia, que tor- 
na possivel o perfeito aprendizado. 

Nossos professores brasileiros, pelo vigor que imprimem aos seus 
cursos, tao ricos de conteudos, patenteiam em cada aula proferida o 
valor da inteligencia nacional e sao os indices seguros da continua e 
rapida ascensao da nossa cultura universitaria. 

Este memento e, para nos, sumamente significative, por podermos 
dirigir nossos sinceros agradecimentos aos ilustres professores brasi- 
leiros e estrangeiros que, alem dos metodos e conhecimentos cientifi- 
ccs, nos transmitiram, cotidianamente, o vivo exemplo das serenas ati- 
tudes e das lucidas intencoes, oferecendo-nos, dessa forma, os mais no- 
bres modelos em que se podem inspirar nossas futuras experiencias 
profissionais. 

Esperamos, senhores professores, nunca desmerecer o cuidado e a 
estima que nos dispensastes, e que, de fate, possamos retribuir todos os 
beneficios que de vos recebemos, redistribuindo-os pela juventude bra- 
sileira. tendo sempre, como vos outros, por superior estimulo pela vida 
a fora, a grande satisfagao e o agradavel ensejo de assistir e animar o 
despertar inquieto das novas geracoes para os dramas supremos da in- 
teligencia . 

Nao poderia, senhores, deixar de fazer uma especial referenda aos 
professores estrangeiros, que, nestes anos amargos e terriveis, longe de 
suas patrias que sofrem os horrores da guerra, nos tern dado magnificas 
provas de serenidade e de abnegagao. 

Valores incontestes, eles vem trabalhando fecundamente e com 
grande empenho, para o nosso enriquecimento cultural, e nunca os so- 
fnmentos morais que a catastrofe europeia Ihes tern infligido — atin- 
gindo-lhes as fsmilias e os bens distantes — Ihes abateram os animos. 

Ha vanos ancs, estes ilustres professores vem dando a nossa Fa- 
culdade, suas valicsas contribuigoes tecnicas, e o prestigio e a expe- 
riencia de suas formagoes ncs centres universitarios da velha Europa. e 
nem as lutas pohticas e nem mesmo a guerra modificaram a serena e 
objeuva atitude que, entre nos, tern mantido tanto no exercicio do ma- 
gisterio ccmo no convivio social. 

Colaboradores inteligentes e leais, estes filhes de patrias gloriosas 
c cultas, vao dando ao Brasil seu afeto e seu trabalho como se ele Ihes 
fosse tao caro como suas proprias terras, e, desta forma, fazem ressur- 
gir nos nossos coragoes a crenga de que o verdadeiro anseio de digni- 
ficagao nacional nao e senao um dos aspectos da fe na dignificacao de 
toda a Humanidade. 

Como e sabido, a Facuidade de Fiioscfia, Citncias e Letras foi 
fundada em 25 de Janeiro de 1934, quando se organizou a Universidade 
de Sao Paulo. 
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Segundo os dispositivos aprovados no Piano Nacional de Educa- 
^ao, adotamos, no Brasil, o conceito universal que exige pelo menos uma 
Faculdade deste genero, nas organizagoes com direito ao titulo uni- 
versitario. 

A Universidade contemporanea, portanto, e constituida por um 
nucleo fundamental — a Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras, em 
torno da qual se agrupam Faculdades, Escolas ou Institutes de Ensino 
Superior, conferindo estes ultimos, titulos capazes de permitir o exer- 
cicio especifico de profissoes de alto nivel, como sao as profissoes de ad- 
vogado, de medico e de engenheiro. 

Nas tradicionais ccnstelacoes universitarias de outros paises, a Fa- 
culdade de Filosofia tern uma posicao solar, e e em torno dela que gra- 
vitam todas as outras Faculdades e Institutes que tern uma finalidade 
especializadora e profissional. 

Enquanto que estas ultimas se dedicam fundamentalmente as cien- 
cias aplicadas e suas artes, a Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras 
se ocupa com a ciencia pura e as pesquisas originais, realizando, doutra 
parte, a coordenacao e unificagao cultural de toda a Universidade. 

Entre nos, as Universidades sao de ontem. Contudo, os Estudos 
de Medicina datam de 1813, quando se criaram as Faculdades de Me- 
dicina do Rio de Janeiro e da Bahia, e os Cursos Juridicos remontam 
a 1827, data em que se fundou a Faculdade de Direito de Sao Paulo 
que tern exercido uma influencia preponderante na nossa formacao e 
que, sob suas tradicionais e gloriosas Arcadas, viu passar quase todos 
os notaveis intelectuais e estadistas do Brasil. 

Nossa jovem Faculdade veio colocar-se ao lado de tao tradicionais 
e robustas instituiqoes, nao para com elas realizar competicoes estereis 
e inadequadas, mas, respondendo a novas exigencias culturais, com elas 
pretende colaborar na obra comum que consiste, em ultima analise, em 
dar ao homem brasileiro a consciencia do seu valor e do valor de sua 
terra, dando-lhe, ao mesmo tempo, atitudes, capacidades e tecnicas que 
nos garantam a autonomia e o progresso. 

* 

Respondendo, como disse, a novas exigencias culturais, nossa Fa- 
culdade tern por objetivos fundamentais tanto a formacao de professo- 
res secundarios como tambem a preparacao de pesquisadores de Cien- 
cia pura e tecnicos para as Ciencias aplicadas. 

Fcrmando pesquisadores e tecnicos, que se dedicarao a investiga- 
cao original e inventiva, ela nos coloca na posicao de colaboradores no 
trabalho universal da ciencia, e abre novas perspectivas para as indus- 
trias que temos e para aquelas que, brevemente, iremos ver. 

Fcrmando professores secundarios, — especializados em diferentes 
disciplinas, conhecedores de todos os problemas bio-psicologicos e so- 
ciais que envolvem o nosso adolescente, estando, portanto, aptos para 
instruir e para educar, eficaz e economicamente, — nossa Faculdade 
vem sanar uma das maiores falhas do nosso sistema escolar. 
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Certamente, a escola secundaria tem caminhado entre nos, mas 
sempre imbuida de preconceitos, usando metodos antiquados, retardada 
nos conhecimentos e com ideias muito vagas a respeito de sua propria 
finalidade. 

Ela tem caminhado gramas aos esforgos dos nossos tradicionais pro- 
fessores secundarios, — auto-didatas uns, medicos, advogados e enge- 
nheiros outros, — mas, ainda que pese, seguindo, todos, diretrizes pura- 
mente propedeuticas, sem se preocuparem com o papel propriamente 
educacional que a escola secundaria deve cumprir e sem terem de fato, 
a formacao profissional adequada que beneficia o rendimento escolar 
e torna possivel o perfeito aprendizado. 

Sabemos perfeitamente que, em se tratando de coisas humanas, 
cada problema resolvido suscita sempre novos problemas, como tam- 
bem, cada problema nao pode ser resolvido se nao palmo a palmo, por 
uma serie cuidadosa de pesquisas que, muitas vezes, exigem anos. 

Esperamos, contudo, que, formando seus professores secundarios, 
venha a nossa Faculdade resolver a grave crise que, nestes ultimos anos, 
se vem acentuando no setor da educagao do segundo grau. 

Alem das reformas continuas por que tem passado na pratica, o en- 
sino secundario e, teoricamente, um campo fertil em controversias que 
giram em torno tanto dos problemas de sua organizacao como daqueles 
referentes as suas finalidades. 

Apesar disso, ainda se mantem entre nos, com vagas renova^oes, 
o espirito e a tecnica do ginasio classico, com sua formagao livresca e 
sua intencao de exacerbar a vida interior do adolescente, com processes 
inibitorios, punitivos ou de sublimacao equivoca, — que encarnou o 
sentido humanistico em fase historica absolutamente ultrapassada, — en- 
trou em decadencia. 

Certo, ninguem se recusara a admitir, primeiramente, que a Filo- 
sofia e as Artes, da Antiguidade aos nossos dias, receberam contribui- 
^oes magnificas e originais de muitos seculos de elabora^ao mental, e, 
em seguida, que a Ciencia, desde Descartes e a revolucao galileana ate 
as ultimas revisoes provocadas pela relatividade generalizada de Eins- 
tein, nada mais tem feito que romper os velhos quadros formais e todas 
as nogoes antigas, e que, conseqiientemente, o atual conceit© de cultura 
humanistica e mais preciso, mais rico e humano, e esta todo ele impreg- 
nado do espirito da Ciencia contemporanea, 

Por isso mesmo, o ginasio classico vai sendo substituido, em todas 
as nacoes civilizadas, pelos ginasios nacionais ou pelos ginasios cienti- 
ficos, trazendo ambos a marca nitida das preocupagoes fundamentais da 
nossa epoca, que deve seu advento as grandes mudangas sociais e eco- 
nomicas, provocadas pelas maquinas que a ciencia inventou. 

Intermediana entre a escola primaria e as escolas superiores e 
profissionais, a escola secundaria, alem dos seus objetivos puramente 
propedeuticos,. tem o papel capital de integrar o imaturo na vida social, 
formando-lhe o carater segundo os valores nacionais e humanos. 

. Escola marginal, — colocada entre uma escola de homogeneiza- 
gao e as escolas de diferenciagao profissional, — a escola secundaria de- 
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ve receber no seu seio um ser inquieto que se encontra na crise bio- 
psicologica da adolescencia, a fim de prepara-lo convenientemente para 
uma civilizagao que se debate num dos momentos mais caoticos de sua 
evolucao. 

Analisando-se e aprofundando-se estas consideragoes, poder-se-a 
avaliar ccmo sao complexos e delicados os problemas apresentados pela 
educagao secundaria e compreender-se-a que e da solugao desses pro- 
blemas que dependem a perfeita integragao das novas geragoes na 
estrutura social e nacional e a propria evolugao cultural do nosso povo. 

De fato, nos nossos dias, a escola secundaria nao tem a intengao 
unilateral de formar elites ou castas. A tendencia democratica domina 
plenamente toda a sua filosofia educacional. Ela se destina a todos 
como a escola primaria, porque esta ultima ja nao satisfaz, por si so, as 
exigencias que os fatores sociais e economicos engendraram na tessi- 
tura da vida contemporanea. 

Anima-a o ideal que consiste na ascensao cultural do maior numero 
possivel de individuos. O peneiramento que ela determina nao e senao 
uma preparagao de vocagoes. 

De fato, procurando realizar praticamente os ideais de concordia 
e de democratizagao que estimulam a marcha ascensional da ciencia, 
a escola secundaria pretende dar a todos as mesmas oportunidades e por 
todos repartir os beneficios espirituais e materiais que a Cultura e a 
Tecnica criaram. 

Assim, no interior desta escola marginal, nos iremos assistir certa- 
mente, a um dos aspectos mais interessantes e significativos do drama 
cultural dos nossos tempos: a concordia entre o homo sapiens e o homo 
faber. 

* 

Lentamente se foram resolvendo as antinomias que pareciam irre- 
dutiveis e que situavam em campos antagonicos estes dois tipos humanos. 

Se quisermos pressentir a convergencia ou sintese para a qual ten- 
dem, atualmente, estes dois destines, bastara acompanha-los atraves da 
evolugao historica por que passaram, tomando como indice as inter- 
agoes que se tem estabelecido entre os processes de concepgao e de 
s^stematizagao da Ciencia e as tecnicas economicas e as estruturas 
sociais. 

Incontestavelmente, a ciencia tem progredido gragas a adaptacao 
do espirito a realidade, que exige a criagao de nogoes constantemente 
renovaveis. 

A Ciencia procura irfatigavelmente uma adequagao cada vez mais 
perfeita dos quadros formais do pensamento ao continue enriquecimento 
dos seus conteudos, e ela tem a justificagao do seu valor e da sua efi- 
cacia no numero incalculavel de utilidades que criou. 

O conhecimento nao tem, pois, o carater de certeza ou de verdade, 
mas de probabilidade. A medida que se transformam as perspectives 
historicas, o homem vai tomando consciencia das circunstancias sociais 
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e economicas que o envolvem, sua visao vai-se tornando mais ampla e 
sua interpretagao da realidade que o cerca e de si mesmo vai-se depu- 
rando e atinge o maximo de objetividade. 

Desta forma, poderemos verificar que o caminho percorrido pelo 
espirito, na conquista da moderna atitude cientifica, e nitidamente mar- 
cado, por exemplo, pelas diferentes etapas e pelos diferentes aspectos 
que tomou a nogao de lei. 

No periodo de inter-penetragao do cristianismo e do paganismo, 
as ideias de ordem natural e de natureza foram reimpregnadas de con- 
ceitos e interpretacoes teologicas, e o espirito de jurismo pragmatic© dos 
romanos deturpou consideravelmente a nocao de lei cientifica. 

A lei que, entre os ultimos representantes da inteligencia helenica, 
ccnserva como caracteristico a nocao de sucessao, relacao, passagem, 
mudanca, passou a ter um elemento pragmatista e juridico de norma de 
ccmportamento ou de agao, e, alem disso, com o espirito ascetico do 
cristianismo, a nocao de luta contra a natureza. Dai, resultou a con- 
fusao entre os julgamentos de valor e o conceito simples de verificagao 
e existencia, que se degladiam ate os nossos dias, perturbando o trabalho 
da Ciencia, nos campos dominados pela etica tradicional. 

Pelos dados etimologicos e historicos de cada uma das faces em 
que a lei realiza a sua formagao, poderemos evidenciar o papel predo- 
minante da ordem social e economica que, de qualquer maneira, forma 
o espirito do homem e nele repercute intensamente. 

Por outro lado, as mudancas e crises sociais correspondem sempre 
a mudancas de etapas para as nogoes cientificas. O progresso, portanto, 
de toda Ciencia e marcado sempre por acontecimentos criticos para a 
scciedade. Ha um momento sempre na Historia em que a sociedade 
se estabiliza e o espirito ccnservador entrava qualquer mudanca de 
concepcoes, porque se pressente que a ordem moral sofre os influxes 
diretos das mudangas de concepgao do mundo. 

Certamente, as mod'ficagoes na estrutura economica e as da tec- 
nica sao mais depressa percebidas pelo homem de ciencia, e sao elas 
que trazem as descobertas e inovagoes para o campo teorico, determi- 
nando mudangas de interpretagao e de conceituacao. 

O mundo moral e politico e, contudo, por sua propria natureza, 
mais lento e conservador, e opoe sempre diques e formas a maleabi- 
lidade do espirito. 

Por isto mesmo, tambem, este mundo moral e politico parece fugir 
constantemente ao estudo cientifico dos seus problemas. Todas as 
ciencias que se ocupam com os fatos sociais ainda sao um campo de 
controversias filosoficas. Tantas e tais sao as variaveis que condicio- 
nam a morfologia e evolugao social que, de fato, nao podem ser controla- 
das e medidas convenientemente. Todas as interpretagoes teoricas, neste 
terreno^ tern sempre o carater de uma perequagao, isto e, os quadr'os for- 
mais nao traduzem nunca, de maneira exata, a realidade experimental. 
Quase sempre a imaginagao ou os calculos de probabilidades vem suprir 
as falhas do sistema de observagao e a pobreza do material disponivel. 
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E inegavel, por exemplo, — como ja notou um admiravel pensador 
patn'cio (1), — que a realidade prestnte poe em xeque todos os sistemas 
de interpretagao social e politica elaborados pelos teoricos e doutrina- 
dores do seculo XIX. A crise atual da civilizagao ocidenlal decorre, em 
grande parte, dessa inadaptagao da tecnica e dos metodos do seculo 
passado as contingencias e circunstancias da nossa epoca. 

O resultado desse erro fundamental, isto e, dessa tentativa para 
cncaixar a realidade presente dentro dos moldes rigidos de ideologias 
delinitivam nte superadas — foi a criagao de regimes artificiais, de 
problemas sem sentido e de certa menLalidade incapaz de distinguir, 
sob a corifusao das tendencias e dos conflitos da vida hodiema, as ver- 
dadeiras diretrizes do progresso historico e politico." 

Doutra parte, o homo faber nem sempre tem consciencia imediata 
das grandes modificagoes que a sua atividade provoca no mundo da 
inteligencia, justamente porque a ordem estabelecida impede que sua 
consciencia tome conhecimento das grandes inovacoes que a tecnica de- 
termina no terreno da investigacao cientifica. 

Fci com o racionalismo grego que se anunciou na historia humana 
a ruptura entre o cerebro e a mao, que se reflete, com seu duplo aspec- 
to intelectual e social, no idealismo platonico e na politica aristotelica. 

Procurava-se, entao, desinteressadamente, saber para saber. 
Ccntudo, a pura e desinteressada especulacao da sabedoria clas- 

sica, que trazia consigo o aristocratico desprezo pela experiencia e psla 
tecnica, aos poucos foi degenerando em puro formalismo logico. 

Por outro lade, a injustica social ia transformando o trabalho hu- 
mane em estigma aviltante, ccmo se podera evidenciar na politica de 
Aristoteles. 

Longos seculoo foram neceTsarios para que a Ciencia restabelecesse 
suas relacoes normais com a experiencia e elegesse a fecunda filosofia 
de acao que se sintetizou no lema: "saber para prever e prover". 

Longos seculos foram precises para oue o trabalho humano se tor- 
nasse livre das impcsicoes barbaras e dos estigmas de inferioridade e 
baixeza que herdou das epccas de servidao. 

Contudo, o intercambio ativo e consciente que, nos nossos dias, se 
vai estabelecendo entre a Ciencia e a Tecnica parece prenunciar que o 
acontecimento auspicioso que marcara o fim da crise em que se debate 
a civilizacao ocidental sera a plena ccncordia entre cs cerebros que pen- 
sam e as maos que fazem. 

* 

Por tudo isso, vivendo intensa e lucidamente a cultura de nossa 
epcca, a Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras, ao lado dos pesqui- 
sadores de ciencia pura, vai preparando professores e tecnicos. 

Professores para escola secundaria que se preocupa com a inte- 
gracao inteligente e ativa das ncvas geracdes, numa civilizagao rica de 
conteudos espirituais e materiais. 

1,1). — Eurialo Canabrava. 



Tecnicos para todas as industrias que procuram, dia a dia, escla- 
recer-se e progredir segundo os ultimos resultados da ciencia. 

Professores e tecnicos que terao, na sua lide diaria, a ocasiao mais 
propicia de preparar solugdes pacificas e inteligentes para os conflitos 
humanos que tem sido sempre exacerbados pelas misticas violentas, 

Professores e tecnicos que, mergulhados na vida ativa, nao se es- 
quecerao e nao se desligarao jamais da Alma Mater que Ihes enri- 
queceu o espirito e os coligou com o compromisso solene de lutarem sem- 
pre pela unidade e pelo progresso da Patria Brasileira. 



DISCURSO DO BACHAREL FLORESTAN FERNANDES, 
ORADOR DA TURMA DE 1943. 

Os originais do discurso do orador da turma de 1943, bacharel Flo- 
restan Fernandes, foram entregues a um dos dois redatores da revista 
Ilustragao. Esta revista, como alias procedeu com os demais discttrsos 
de tormatura daquele ano, somente publicou alguns trechos da oracao. 
Em o numero 29, de fevereiro de 1944, sob o lopico O Pensamento e as 
Reivindicacoes da Mocidade (pgs. 24-25), eis como a revista Ilustracao 
apreciou aquele discurso: 

"Discurso do orador da Faculdade de Filosotia 

Em nome dos graduados da Faculdade de Filosofia falou o sr. 
Florestan Fernandes, da cadeira de Ciencias Sociais (sic), que assim 
iniciou o seu discurso: 

"A Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de 
Sao Paulo da a Sao Paulo e ao Brasil, neste memento, mais uma turma 
de intelectuais — professores, cientistas e pensadores — cuja missao na 
sociedade brasileira do momento tern tanto maior importancia, quanto 
vive o mundo uma desoladora fase de destruicao e incertezas. Forma- 
mo-nos acompanhando o desenvolvimento de uma luta sangrenta e an- 
gustiante, que leva em sua derrocada muito do sangue, das esperancas 
e dos ideais da mocidade de todos os continentes, de todas as nacionali- 
dades e de todos os parses. E nessa catastrofe de geracoes e de ideais, 
lessurgem os homens novos, ainda mais cheios de virilidade, de firmeza 
e de ideal que antes de participar, direta ou indiretamente, da luta aber- 
ta que em toda a parte divide os seres humanos em duas faccoes: os 
reacionarics e os renovadores. Estes, frutos da inteligencia, que procura 
abrir um caminho mais digno e melhor para o homem; aqueles, prcdu- 
tos da incapacidade individual e mesmo coletiva, que procura opor todos 
os obstaculos possiveis ao lento desenvolvimento natural das sociedades". 

O orador passa a examinar, a seguir, as finalidades da Faculdade 
de Filosotia: 

"A Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras surgiu — como em 
outros lugares — como uma necessidade de compreensao universal da 
cultura. Sua funcao imediata e fornecer a sociedade os tecnicos. os pro- 
fessores, os cientistas e os pensadores de que ela necessita. Deixando 
de lado a situagao particular do Brasil e a premencia, maior entre nos 
que algures, desses intelectuais, por ser de todos conhecida, vejamos o 
que pode significar uma compreensao universal da cultura e quais as 
suas conseqiiencias mais gerais, para nos brasileiros". 
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Depois de analisar o problema, ccnclui o crador com as seguintes 
palavras: 

"Eis ai parte do que recebemos da Faculdade de Filosofia. Ela 
foi o caminho atraves do qual chegamos a tomada de consciencia de 
nossa fungao social, Permanece, ainda, ccmo um meio de defesa, para 
nos — ou de amparo, diriamos melhor — fornecendo-nos os elementos 
para enfrentar o lado tragico da transigao, sem os perigos representa- 
dcs na negagao do evidente pelo efetivo, conforme procuram fazer. 
nesses periodos, as perigosas forcas do reacionarismo proteiforme. 

Em sintese: a Faculdade de Filosofia nos deu uma atitude defi- 
nida diante da vida e uma tradicao de trabalho; cumpre-nos, pois, tra- 
balhar para justifica-la e nos justificarmos. E, creiam-nos senhores, e 
o que tencionamos fazer". 



DISCURSO DO LICENCIADO PAULO EMILIO DE SALES 
GOMES, ORADOR DA TURMA DE 1944. 

Os bacharelandos de 1944, da Faculdade de Filcscfia, Ciencias e 
Letras da Universidade de Sao Paulo, agradecem a presenca das auto- 
ridades estaduais e militares, dos representantes das nacoes amigas, e 
a de todos vos. 

Aos membros da hierarquia universitaria, na pessoa do Magnifiro 
Reitcr, a nossa saudacao, 

Aos senhores professores, dizemos: Esta solenidade vos pertence. 
Hcmenageamos os professores franceses de hoje e de ontem, filhos 

de uma cultura sem a contribui^ao da qual uma universidade no oci- 
dente e um mito, na pessoa do Sr. Jean Maugiie, professor de Historia 
da Filosofia da Faculdade, atuahnente soldado frances em alguma parte 
do mundo. 

Homenageamos os professores italianos, a quem a Faculdade deve 
muito, na pessoa do maior poeta vivo da latinidade, Giuseppe Ungaretti, 
professor de Literatura Italiana da Faculdade, atualmente na Italia, 
coroado per ruinas e sofrimentos, trabalhando para revelar a Europa, 
a poesia popular brasileira. 

Na pessoa do Sr. Gleb Wataghin, professor de Fisica Teorica da 
Faculdade, homenageamos o povo russo, e na do Sr. Luiz Amador San- 
chez, professor de Lingua e Literatura Espanhola, saudamos a gloriosa 
e martirizada Espanha Republicana. Na pessoa do Sr. Urbano Canuto 
Scares, professor de Filolcgia Latina da Faculdade, homenageamos a 
cultura portuguesa, e na do Sr. John Keneth Swann, professor de Lingua 
e Literatura Inglesa, saudamos a Inglaterra. 

Saudamos os mestres que introduziram em nossa Faculdade as 
melhores tradicoes da cultura cientifica alema. 

Saudamos os professores brasileircs nas pessoas dos senhores Rei- 
naldo Saldanha da Gama, professor de Mineralogia, e Euripedes Simoes 
de Paula, de Historia Antiga e Medieval, atualmente soldados da Forca 
Expedicionaria Brasileira. 

Tivemos, durante os tres anos de curso, dois diretores: os profes- 
sores Fernando de Azevedo e Andre Dreyfus. 

O prof. Fernando de Azevedo, uma das figuras centrais do grande 
movimento de renovacao educacional do Brasil, que se inicia com a 
reforma do ensino de 1928, e toma vulto com o manifesto de 1932 e a 
quinta Conferencia Nacional de Educa^ao, foi durante este periodo, um 
batalhador intrepido contra* as forgas retrogradas, clericais ou facisti- 
zantes, representadas no setor educacional por um Sr. Alexandre Cor- 
Tea ou um Sr. Leonardo Van Acker. Escondido por vezes, atras de 



— 332 — 

uma posigao talvez excessivamente catedratica diante da vida e seus 
problemas, transparece na a^ao do Sr. Fernando de Azevedo, em todos 
cs mementos de sua carreira, o fiel militante da liberdade. 

O Sr. Andre Dreyfus e, por multiples aspectos, uma das persona- 
lidades mais atraentes da vida intelectual brasileira. Uma das mais 
perfeitas vocagoes de professor e ccnferencista que Sao Paulo conhece^ 
um expoente na alta divulgagao cientifica, confcrme atestou o seu livro 
"Vida e Universe", alia a isso um trabalho fecundo de pesquisas cienti- 
ficas originais no ramo de sua especialidade. O prof. Andre Dreyfus 
tern o seu espirito atraido pelos varies caminhos do conhecimento hu- 
mane, cientifico ou artistico, e procura sempre fazer participar de seus 
entusiasmos por uma musica, um romance, um quadro ou um pais, os 
seus alunos, de quern faz amigos, e os amigos, que tende por vezes a 
transformar em alunos. 

Foram esses os diretores que tivemos. Foi um privilegio para nos 
o termos sido dirigidos por esses dois professores, que souberam sempre 
demonstrar a maior compreensao e simpatia, pelos problemas univer- 
sitarios e humanos que tivemos de enfrentar e resolver, durante estes 
tres ultimos anos. Ao prof. Fernando de Azevedo, nosso ex-diretor, e ao 
prof. Andre Dreyfus, atual diretor da Faculdade, apresentamos nossas 
homenagens. 

Professor Mario Schenberg, nosso paraninfo: V6s sabeis por certo 
que se processaram este ano duas eleigoes para escolha do paraninfo, 
e que vosso nome foi o escolhido da segunda vez. Sabeis, ainda, que 
da primeira saiu vencedor Monteiro Lobato, e estamos certos que te- 
rieis a maior satisfagao de, em nossa companhia, homenagear esse gran- 
de e livre escritor e cidadao. Mas acontece que Monteiro Lobato nos 
enviou uma carta de recusa, na qual ele diz: 

% 

"Eu nao fago discursos. Nunca os fiz (salvo dois curtinhos que nao 
valeram) e pretendo morrer nessa agradavel virgindade. E nao fago dis- 
cursos por uma razao temperamental: acho supremamente comico o pa- 
pel dum cidadao que solenemente se ergue numa sala cheia de calgas e 
saias para dizer, com a maior elegancia do estilo todos os lugares comuns, 
todas as cousas porocas em que ele nao acredita mas a Igreja, o Poder, 
a M en'ira Social, a Conveniencia, a Imbecibilidade Humana, a Tradigao 
e todas as carunchadas escoras da Ordem 'unpoe. Nao vou paraninfar 
voces, portanto, tirem isso da cabega, e escolham outro mais conformado 
com a comedia humana". 

Concordamos com a recusa, mas isso nao impede, e pedimos nao 
so vossa licenca, mas vossa cumplicidade, Sr. Mario Schenberg, isso nao> 
impede que invoquemos esta noite o nome de Monteiro Lobato, e que 
saudemos nele o cidadao que nao se submete, e o intelectual que nao 
se corrompe. 

So que nao pudemos seguir todos os conselhos contidos na carta 
de Monteiro Lobato, Nao escolhemos como paraninfo "outro mais 
conformado com a comedia humana". Nos escolhemos a vos, prof. Mario 
Schenberg, Seria dificil dizer que sois um conformado com ka comedia 
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humana, vos que procurais sempre nos acontecimentos da vida e da 
materia, alem das aparencia. as realidades mais intimas e profundas. 

Caro paraninfo: Menos do oito anos ssparam o dia de vossa for- 
matura da solenidade de hoje. Neste espa^o de tempo, vossa atividade 
cientifica e intelectual constitui um motive de orgulho para nossa jo- 
vem Escola, que viu surgir em seus quadros, para depois afirmar-se 
nacional e internacionalmente, a gloria autentica do moderno pensa- 
mento cientifico brasileiro. Mas nao e so no campo de vossa especia- 
lidade cientifica que se exerce o vigor do vosso espirito. Preocupado 
com as artes plasticas, sois um dos-estudiosos mais atentos das manifes- 
taqoes da pintura moderna em Sao Paulo. Cidadao e intelectual de 
vosso tempo, dedicastes aos problemas espirituais, politicos e sociais 
do mundo o ensaio "O Destino das Nacoes Unidas"; e as questoes 
ligadas a economia, historia e cultura do Brasil, foram o assunto de 
vossa resposta a enquete, organizada pelo "O Estado de S. Paulo": as 
Plataformas da Nova Gera^ao. Nova Geracao. Vos pertenceis, como 
nos, a nova geracao. E' desta constatacao que se pode depreender o 
significado de vossa escolha para nos paraninfar. Alguns de nossos 
problemas centrais sao tambem os vossos. Os problemas de jovens 
entre 20 e 30 anos, no Brasil dos fins de 1944. 

Nos achamos a solenidade da formatura ocasiao oportuna para 
uma meditacao desapaixonada sobre o tempo em que vivemos e a nossa 
posigao dentro dele, 

Nosso amigo Monteiro Lobato diz em sua carta que um discurso 
consiste em se afirmar solenemente e no melhor estilo pessivel, cousas 
em que nao se ere. Acreditamos que sua observacao seja freqiiente- 
mente valida. Mas queremos dizer que hoje isto nao acontecera. Os 
bacharelandos de 1944 so dirao como verdade o que consideram como 
tal. Mas nao se limitarao a afirmar aquilo em que acreditam. Denun- 
ciarao tambem aquilo em que nao acreditam. 

E' muito dificil o julgamento de qualquer problema brasileiro 
antes de termos bem claro dentro de nossas consciencias um dado fun- 
damental: o Brasil e uma nagao pobre. O reconhecimento de nossa 
pobreza como nagao, e que nos da um sentimento de responsabilidade 
ao qual nao fugiremos. Quando nos referimos aos jovens brasileiros 
entre 20 e 30 anos, temos sempre presente a existencia por um lado 
da pequena minoria, a que pertencemos, de uns poucos milhares que no 
Brasil freqiientam uma escola superior, e por outro, a esmagadora maio- 
ria de muitos milhoes de jovens brasileiros trabalhadores do campo e 
da cidade. Nos, que terminamcs um curso de escola superior, temos 
conciencia de que somos filhos privilegiados da nagao brasileira. E' 
isso que para nos significa sentimento nacional, e achamos dificil que 
fora dai, possa significar alguma cousa mais alem de inconsciencia ou 
demagogia. A visao contraditoria do Brasil, como pais rico e na^ao po- 
bre, marca o rumo de nossa agao. E' preciso que se tome cada vez mais 
insuportavel para nos, seus filhos privilegiados, a situa^ao degiadanto 
da nagao brasileira, com uma porcentagem de analfabetos das maiores 
do mundo, e com um indice normal de mortalidade infantil igual ao 
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de um pais em guerra, esfaimado e ocupado pelo inimigo, como a Gre- 
cia durante 1943. Destacamos, ainda ha pouco, frente aos poucos mi- 
Ihares que sao os jovens brasileiros que fazem um curso superior, ou 
mesmo secundario, os milhoes de brasileiros da mesma idade, para o^ 
quais e absolutamente impossivel atingir qualquer tipo de instrugao cien- 
tifica, intelectual, ou tecnica. Mas a estes precisamos acrescentar mais 
milhoes — milhoes de fantasmas — fantasmas de brasileiros que teriam 
hoje a nossa idade, mas que morreram antes de completar um ano, ou 
pouco depois, diziamos pela sub-alimentacao e pelas doengas. 

E' essa a nacao a que pertencemos, E' essa naqao que temos o 
dever de transformar. Nos, jovens brasileiros com instrugao superior, 
temos uma responsabilidade maior do que a do cidadao medio. Como 
privilegiados da comunidade, ela exige severamente de nos deveres maio- 
res. De nosso meio surgirao os quadros dirigentes do futuro. Temos nos 
esforgado em cumprir nossos deveres de cidadao, e em nos preparar pa- 
ra as crescentes responsabilidades que nos esperam. E nem sempre 
tern sido facil cumprir o dever. 

Eramcs crian^as quando a Revolu^ao de outubro de 1930 pos fim 
a primeira Republica, a da Constituigao de 1891. E a maioria de nos 
era ainda muito jovem, quando a segunda Republica, a da Constituicao 
de 1934, foi destruida pelo golpe governamental de 10 de novembro de 
1937. De la para ca e que data a formagao ideologica e politica da 
maior parte de nossa geragao universitaria. Num Brasil sem vida po- 
litica legal e sem liberdade de imprensa, houve o perigo da esterilizacao 
civica das novas geracoes, e uma Tormagao politica democratica era 
conseguida atraves de dificuldades, algumas vezes penosamente supe- 
radas. Foram exigidos esforgo e luta, mas as consciencias democrati- 
cas assim formadas adquiriram a necessaria resistencia para as provas 
do futuro. 

Mesmo as pcssibilidades de informagao politica teorica foram di- 
ficultadas pela falta de revistas especializadas e pela escassa publicacao 
de livros. Uma das poucas obras dedicadas a assuntos politicos nacio- 
nais, publicada depois de 10 de novembro de 37, foi "A Nova Politica 
do Brasil", em varies volumes e cuja publicagao, ainda em curso, ini- 
cicu-se em 1938. Seus autores sao: o candidato da Alianca Liberal a 
presidencia da Republica em 1929, o chefe do governo provisorio revo- 
lucionario, o primeiro presidente da segunda Republica, e o atual chefe 
do governo do Estado Novo. E' uma selecao de discursos pronunciados 
pslo Sr. Getulio Vargas durante os ultimos catorze anos. 

Encontrsmos nestes volumes interessantes aspectos da vida na- 
cional em varios momentos de sua evolugao recente. O enfileiramento 
de trechos, colhidos ao acaso, nos coloca diante de analises e constata-. 
coes qus permanecem validas, durante um largo periodo da historia 
politica contemporanea do Brasil. Abrimos aspas: 

"Apesar de nem sempre terem dos fatos uma visao de conjunto, 
sao, reaimente, as classes populates, s m ligayoes oficiais, as epie sentein 
com mais nitidez, em toda a extensao 
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situagao geral do pais sobrs as suas condigoes de \ida, a necessidade 
de modificagao dos processes politicos e administra'ivos. 

\ ivemos num regime de insinceridade; o que se diz e apregoa nao 
e o que se pensa e pratica. 

A "realidade brasileira", tao exaltada pelos louvaminheiros do 
atual estado de coisas, reduz-se aos fenomenos materials da produgao 
da riqueza, adstritos as mais das vezes a censurayeis privilegios c m - 
nopolios." (Volume I, pag. 19). 

"A troca reciproca de favores, que constitui o caciquismo, o mo- 
uopolio das posigoes politicas; a p.rmuta de ardilosos auxilios que cala- 
fetam todas as Irestas por onde podem passar um sopro salutar do re- 
novagao — eis o regime vigorante, frondosamenve, no Brasil." (\'oluuu 
I, pag. 23). 

"A carestia da vida, entre nos, resulta, em boa parte, da d sorga- 
nizagao da produgao e dos servigos de transporte. O fenomeno mundial 
e, aqui, consideravelmente agravado por esses dois fatores. 

Muitas dessas anomalias decorr.m, por certo, da ncssa politica ])ro- 
tecionista; outras devem, antes, ser atribuidas a lacunosa aplicagao das 
le'is. A origem de todas, em suma, e a desorientagao govtrnamental." 
(Volume I, pag. 34). 

"A convicgao da imperiosa necessidade da decreragao da anistia 
esta, boje, mais do que nunca, arraigada na consciencia nacional. Nao 
e, apenas, esta ou aquela parcialidade partidaria que a solicita. E' o 
pais que a reclama. Trata-se, com eleito, de uma aspiragao que sa- 
turou todo o ambient2. 

Pode-se asseverar, sem temor de contradita, que a anistia que sera 
de previdencia incompleta, sem a revogagao das leis compressoras <11 
liberdade do pensamento.(Volume I, pags. 20 e 21). 

"Com ilouvavel desa;ionibro, a imprensa periodica, no Brasil. 
clamcu contra as injus igas que imperavam e apontou os erros e a in- 
canacidads dos governantes, profligando-llres os atentados e desma>- 
carando-lhes a hipocricia     

. . .Ao lado da que assim prccedia, expressando fielm nte os impetos po- 
pulares, parasitava a imprensa sem opiniao oropria, subvencionada pc'o 
governo para agredir ou elogiar, conlorme a palavra de ordem rec bida. 
Esta, sem exagero, chamada mercenaria, devapareceu com a \itciria c i 
Revolugao. Hoje, o governo nao subvenciona jornais, nao tem im- 
prensa oficiosa. " (Volume I, pags. 141 e 142). 

"  qual a perspectiva que se 
nos desenha e que porvir nos espera, com o prosseguimento do a u.ti 
estado de coisas? Um infinito saara moral, privado de sensibilidade 
sem aciistica. O povo oprimido e faminlo. O regime representatiyo 
golpeado de mor e, pela subvengao do sufragio popular. O predeminio 
das cligarquias e do profissionalismo poli'ico. As forgas armadas, guar- 
das incorruptiv is da dignidade nacional, constrangidas ao sen igo de 
guarda-costa do caciquismo politico. A brutabdade, a violencia, o su- 
borno, o malbarato dos dinheiros publicos, o relaxamento dos costumes, 
e ccroando este cenario clesolador, a advocacia administrativa a t m- 
pear em todos os ramos da governagao publica." (Volume I, pag. 62 
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Fechemos aspas. Aqui termina a citagao de trechos de discursos do 
Sr. Getiilio Vargas. 

O Brasil esta em crise. Economicamente: um desenvolvimento in- 
dustrial sem bases solidas se choca a uma estrutura agraria retrograda, 
enquanto florescem as formas parasitarias do comercio e da usura. 
Socialmente: nas cidades, uma classe media desenraizada flutua entre 
uma alta burguesia com escasso sentimento nacional, falho de virtudes 
dirigentes, presa facil dos imperialismos, e um operariado desorganizado, 
enquadrado burocraticamente num sindicalismo formal. No campo; 
entre o setcr gasto dos grandes proprietaries da terra, da lavoura e do 
rebanho, e a grande massa dos trabalhadores da terra num estado de 
sub-humanidade, vegetam as poucas e mirradas pequenas propriedades 
agncolas. Politicamente: a dilaceradora contradigao entre a perma- 
nencia de um regime que nasceu no Brasil em 1937 como reflexo das 
grandes vitorias mundiais do fascismo, e a participagao do Brasil na 
guerra contra o fascismo. 

Os grandes e urgentes problemas economicos e sociais do Brasil, 
deverao encontrar em breve, formulagoes politicas, pois, se a sua eclosao 
natural sofrer impecilhos, havera o perigo do pais ser arrastado a per- 
turbacoes que poderao culminar numa guerra civil, cujas conseqiiencias 
sao dificilmente imaginaveis. E' precis© encontrar uma solu^ao politica 
para a crise da nacionalidade. Uma solugao politica que canalise as 
grandes energias nacionais, para a quebra dos atuais impasses de nossa 
problematica social. 

O governo tern se preocupado com essa situacao. Mas as sclucoes 
que tern insinuado sao timidas, numa desproporgao flagrante com a 
escala dos problemas. Um plebiscito ou a realiza^ao de eleigoes na 
forma prevista pela Constituicao de 1937, seria tentar o reajustamento 
de uma situacao ultrapassada. 

As necessidades politicas do momento se exprimem numa palavra: 
Democratizacao. Democratizagao significa muito. Significa levar o 
Brasil a um regime legal, dotado de suficiente dinamismo para todas 
as transformacoes. Demccratizagao significa abrir o debate mais am- 
ple e livre sobre todos os problemas politicos, sociais, economiccs e 
culturais da nagao. Democratizagao significa que este debate nao pode 
se processar sem liberdade de imprensa, de reuniao e de organizacao 
de partidos politicos. Democratizagao significa a completa integracao 
na vida politica do pais, das forgas democraticas, conservadoras, libe- 
rais ou da esquerda. Democratizagao significa anistia aos presos e exi- 
lados politicos. 

Ao nosso ver, sao grandes cs males que o regime do Estado Novo 
causou ao Brasil. Mas tambem achamos que o atual governo esta em 
condigoes de evitar o mal maior; a guerra civil. O atual governo ainda 
pede participar da democratizagao do Brasil, abolindo a Constituigao 
nascida do golpe de 10 de novmebro de 1937 e se transformando em 
governo provisorio. Com representagao das oposigoes democraticas bra- 
sileiras, o governo adquirira um carater 1—ir-^1 ^^tT-'^^ratiyarlnr. oue 
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Ihe dara nao so poder, mas autoridade para dirigir um Brasil em guer- 
xa, e oriental a nacao na volta a legalidade republicana. 

Uma sugestao como esta pode parecer a muitos ingenua. Mas nos 
afirmamos, que fora da Constituigao de um Governo Nacional Demo- 
cratizador que convoque oportunamente a nagao para a eleigao de uma 
Assembleia Nacional Constituinte, nao vemos outro meio de sairmos, sem 
graves perturbacoes, da crise da ilegalidade em que vivemos, para lan- 
carmos os fundamentos solidos da Terceira Republica Brasileira. E so 
dessa maneira os brasileiros que lutam na Europa, para a conquista de 
um mundo humano,, nao terao sido ludibriados". 

Hoje e um dia solene na vida de todos nos. Queremos finalizar 
com uma afirmagao de fe. Cremos na Democracia. Cremos na liberdade 
cada vez maior para o homem. Cremos na igualdade cada vez maior 
entre os homens. Sentimo-nos solidarios com todas as forgas que no 
mundo trabalham para a emancipagao humana. As tiranias e as explo- 
racoes do homem serao varridas da face da terra. 

Os bacharelandos de 1944, da Faculdade de Filosofia, Ciencias e 
Letras da Universidade de Sao Paulo, agradecem a vossa atencao. 



rr^.r 



DISCURSO DO LICENCIADO CARLOS MARQUES PINHO, 

ORADOR DA TURMA DE 1945. 

Sauda^ao ao Paraninfo: 

A atitude serena, tao propria a Armando de Sales Oliveira, sua 
cultura invulgar, seus trabalhos na criagao da Universidade de Sao 
Paulo e da Faculdade de Filosofia, fizeram com que o escolhessemos 
nosso paraninfo. 

De nosso paraninfo, queremos beber os conceitos diretrizes para 
a vida nova que se nos defronta nos umbrais da Faculdade. Mas como, 
se Armando de Sales Oliveira e morto? 

Nao! Armando de Sales Oliveira nao morreu! Vive imperecivel- 
mente pelas suas ideias, pelas suas obras,* pela sua sabia conduta de 
lider democrata sincere, na profissao de fe na Democracia e na He 
nestidade. 

Vive o semeador na pujanca das searas verdejantes, nos pendoes 
dourados, no fulvo dos graos, escrinios de fartura e abundancia. Ar- 
mando de Sales Oliveira e o semeador que amanhou a terra uberrima, 
o povo paulista, e ai plantou a semente fecunda da Faculdade de Fi- 
losofia, que, hoje, esplende na fcrmagao de novas geragoes. E os fru- 
tos de seu trabalho, os bachareis da Faculdade de Filosofia, nao deixa- 
rao nunca apagar-se a memoria desse homem. 

Na imponencia das linhas arquitetonicas, na justaposigao das mas- 
sas. o ccnstrutor foge a destruicao da propria morte, e se imortaliza na 
imperecibilidade da pedra do edificio que ergueu. Armando de Sales 
Oliveira e o construtor, que, criando a Universidade de Sao Paulo, se 
prcjeta no futuro pelo vigor de suas proprias realizagoes. Amante ver- 
dadeiro da cultura e da ciencia, homem publico conscio das necessidades 
reais de seu pais, Armando de Sales Oliveira, pela sua obra, saiu do am- 
bito estreito onde se considera o organismo universitario como simples 
fcrmador de profissionais, para se atirar a fundagao de orgaos que pre- 
parem elementos vitais, elementos criadores. A Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras, nucleo de investigagao cientifica, altos estudos e cul- 
tura livre e desinteressada, e a concretizagao do sonho de um constru- 
tor de bases da liberdade e da grandeza de um povo. 

Na medita^ao de sua vida e na virilidade de sua obra, sentimos a 
grande lipao de civismo que Armando de Sales Oliveira nos da. E o 
mestre revive no acirrado amor civico que nos embebeda. 

Nem mesmo Ihe faltou, para apoteose de seu amor e sacrificio pela 
Patria, ser banido, em dias negros, de sua propria terra. E os mo^os 
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paulistas, ao recebe-lo de volta do exilio, com prorrompido e entusias- 
tico hino nacional, glorificaram-no. 

O preito que, hoje, publicamente, rendemos ao criador da Facul- 
dade de Filosofia e, apenas, uma so expressao do culto que os mogos 
Ihe prestam. E no reconhecimento de sua benemerencia, na memoria 
indelevel que guardaremos por toda vida do nome evocado nesta ceri- 
monia, esta a singela homenagem prestada a Armando de Sales Oli- 
veira pelos bachareis de 1945. 

* 

Senhor Doutor Julio de Mesquita Filho: 
i 

Nao foram sbmente os lagos de sangue que vos prendem a Armanda 
de Sales Oliveira que nos levaram a pedir-vos para vir representar, nesta 
solenidade, o paraninfo desta noite. Foi, tambem, vossa firmeza de ca- 
rater, comprovada, entre muitas vezes, na vossa impoluta atitude quan- 
do vos roubaram "O Estado de Sao Paulofoi, tambem, vosso trabalho 
na escolha e organizagao do corpo docente da Faculdade de Filosofia. 
Se nossa casa, a Faculdade, esta erguida, devemo-la a Armando de Sa- 
les Oliveira, Almeira Prado, Fernando de Azevedo, Teodoro Ramos e, 
tambem, a vos. 

Vos sois, pois, o mais legitimo interprete, por todos os titulos, do 
pensamento de Armando de Sales Oliveira, e a homenagem desta noite, 
tambem, a vos e tributada. 

* 

Senhores Professores: 

Muitos dentre aqueles que ocupam as catedras da Faculdade de 
Filosofia sao filhos de outras plagas, e, estrangeiros, aqui, no Brasil, 
sao expressoes fidedignas da cultura europeia e americana, que, com 
tanto zelo, divulgam e dignificam. Sao eles franceses, Portugueses, ita- 
lianos, espanhois, norte-americanos, os pioneiros que langaram as bases 
do intercambio cultural mais intense entre o Brasil e as outras nacoes. 

Representam muito para nos os nomes de Pierre Deffontaines, 
Fernand Braudel, Pierre Hourcade, Pierre Fremont, De Martonne, Fran- 
gois Perroux e tantos outros mestres franceses, antigos professores da 
Faculdade de Filosofia, que Ihes e devedora de eterno reconhecimento 
e gratidao. E' grata, tambem, para nos, a lembranga de Jean Gage, Al- 
fred Bonzon, Paul Arbousse Bastide, Pierre Monbeig e de Fernando 
de Azevedo, Milton da Silva Rodrigues, Roldao Lopes de Barros, Noe- 
my da Silveira Rudolfer, Roger Bastide, Livio Teixeira, Andre Dreyfus, 
dos quais nos orgulhamos de ter sido alunos. Nao podemos nos esque- 
cer, tambem, da personalidade inconfundivel de Jean Maugiie, de quern 
seus discipulos guardam indeleveis recordagoes. 
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O convivio diario que convosco mantivemos, caros mestres, du- 
rantes os anos do curso, semeou e desabrochou em nos as floras da ami- 
zade. Nos aprestos da partida, cumpre confessar que nos vamos con- 
fiantes de vossas sabias ligoes, e com o cora^ao pejado de saudades. A 
vossa recordagao sempre nos sera grata. 

* 

Senhores Assistentes: 

No corpo docente da Faculdade de Filosofia, nestes ultimos anos, 
injetou-se o sangue novo de novos elementos elaborados nesse organis- 
mo universitario, elite intelectual, digna, por todos os motivos, do lugar 
que ocupa. 

Sao os nossos proprios colegas que ascendem a gloria da assisten- 
cia de catedras superiores, razao de orgulho para a Faculdade, que os 
educou, e para os companherios, com quern conviveram, 

E' uma prova de eficiencia e real valor do ensino na Faculdade. os 
bachareis que coadjuvam os mais lidimos expoentes do pensamento 
brasileiro e internacional, quer no campo cientifico, literario ou de- 
dagogico. 

Sua colaboracao, Senhores Assistentes, para nossos estudos, foi 
inefavel. 

* 

Senhor Professor Dreyfus: 

Vossa simplicidade como homem, seu incomparavel valor como 
cientista, cativaram a simpatia dos alunos da Faculdade, que vos que- 
rem ter, sempre, como ate agora, amigo e mestre. 

* 

Meus Senhores: 

Ha ambivalencia nos sentimentos humanos: os mo^os que, age "a. 
atingem o ;termino de um curso iniciado ha tres anos, alegram-sc pe!o 
dever cumprido e se entristecem diante do mundo novo que se Ihes 
depara. 

Esquecem-se as vigilias, o trabalho diuturno, e o olhar que se volta 
para os dias que se foram, so encontra as visoes de estudantes alegres, 
vividas num ambiente de franca camaradagem. Da vida universitaria, 
quadra inesquecivel pelo espirito de cordialidade predominante, gu..'- 
damos a mais indelevel lembranga, e as recorda?6es vividas que nos 
moram n'alma, sao mananciais perenes de alegria. 

Por outro lado, porem, a geragao de jovens e perplexa pela tu- 
multuosidade, pelo volume, pela angiistia que oprime os problcmds fi.i 
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damentais de sua vida. Nao Ihes falta tacto suficiente para sentir a tu- 
mefacgao politica, o edema espiritual que se Ihes defronta; mas, o que 
os estarrece,, e constatar o hiato aberto entre os costumes, os mores e o 
progresso tecnico e cientifico. 

Nao evoluiram de maneira geral, paralela e simultaneamente, os 
elementos materials e espirituais. Enquanto, sob as contingencias do 
grande cataclisma, o desenvolvimento material atingiu niveis supostos 
inacessiveis, o progresso espiritual foi lento e retardado. Mas, no Bra- 
sil, e muito grande o desajustamento, a demora cultural. 

Na esteira de progresso que assoberba cutras na^des, na voragem 
de ideias sadias ou monstruosas, nossa geragao ve se arvorarem em 
defensores da Patria e ate da Humanidade, aqueles mesmos homens que 
embebedaram as gentes com um misticismo falso, atravancador, cioso 
de cristalizar a subserviencia do servo e o poderio e mando do senhor. 
Os jovens tern os olhos postos nessa massa que se empola por um es- 
nobismo balofo, sem convicgoes, que se alardeia na demagogia de ideais 
extremes, quando, na realidade, quer e pao para viver. A mocidade, 
consciente de seus deveres, nao ignora a falta de escrupulos daqueies 
que emprestam solu^oes alheias para os problemas nossos, e apontam 
aos companheiros o caminho, nao do interesse nacional, mas o de seu 
proprio interesse. 

Cultores dos mais diversos campos de estudos cientificos, literanos, 
filosoficos e pedagogicos, todos estes mo^os trazem um substratum co- 
mum, fruto, nao do acervo de conhecimentos acumulados, mas conse- 
qiiente da atitude no tratamento de seus mais variados problemas. Nao 
e mocidade credula, nem e mocidade cetica. Sua conduta esta vincada 
pela duvida sistematica que os impulsiona e orienta seus passes. Esse 
estigma que os diferencia no clima em que vivemos e, naturalmente, a 
pedra de toque de sua maior adaptagao as transformagoes dos dias que 
correm. E' indice de sua capacidade para colaborar na reforma que 
se faz necessaria. 

Sao tao efemeros em nossos dias os padroes de conduta, os valo- 
res sociais, que, mais que qualquer outro orgao da Universidade, em ra- 
zao de seus proprios objetivos, a Faculdade de Filosofia desenvolve- 
se para educar para uma civilizagao em mudanga. E* o que ela pro- 
cura e seguramente consegue, e capacitar seus alunos para pensar bem 
e agir bem. „ . • • i 

Na Faculdade, pois, ganhou o espirito destes jovens frieza no jul- 
gamento de todos os problemas. E estes mogos tern a ombridade, a ho- 
nestidade moral suficiente para abandonar e combater as ideias que 
reputam falsas. 

Reconhecem que se acentua, agora, muito mais ainda, o carater 
relative da moral que expoe aos olhos dos investigadores todas suas 
raizes adquiridas no dinamismo dos grupos, negando os fundamentos 
transcedentes que se Ihes queira emprestar. Reconhecem que essa der- 
rocada levou de roldao muitos outros preconceitos, que se acreditavam 
inabalaveis e concatenados entre si como os elos de uma corrente. Re- 
conhecem que, no torvelinho das ideias que morrem e das ideias que 
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renascem de suas proprias cinzas, firma-se e se levanta do caos a con- 
vicgao do relativism© social. 

Havera, sem duvida, quem, de um caturrismo irredutivel, nos con- 
sidere muito plasticos; mas, e que Ihes falta, do organismo social, visao 
mais ampla, mais arejada. 

Admite-se que a moral, compreendida dentro dessa ordem de ideias, 
diferencia-se no tempo e no espago; mas, entre considerar-se determina- 
dos preconceitos meros tabus, e repudia-los, a distancia e grande. Nao 
vai nisso, evidentemente, nenhuma incoerencia, ja que muitos deles se 
nos afiguram necessaries ao estado atual. Mas, as sociedades tendem ao 
processamento de uma revisao de valores eticos e nao se pode, sem o 
perigo de perecer a margem dos fatos, perseverar aferrado a um misti- 
cismo arcaico e a um sistema moral feudalizado, verdadeira heranra 
quinhentista. 

Nossa geracao, por exemplo, viu surgirem e se desenvolverem novos 
cancnes no campo da estetica. Fundamentalmente, nao Ihe repugna o 
exame das conquistas que se fizeram neste terreno. E' precise conside- 
rar, entretanto, qu? a apreciacao e valorizacao do Belo, estao condiciona- 
das pela sociedade, atraves dos tramites educacionais, em seu sentido 
mais ample, Nao se pode, portanto, pretender que os mccos se des- 
liguem do passado, de onde receberam uma volumosa heranga de valores. 
Neste terreno, como em tantcs outros, se constata a angustia que domi- 
na as preocupacoes de uma geragao sacrificada, pcrque se desenvolve 
entre dois mundos que se chocam. 

Os mcgos, ccnsiderando as tendencias hodiernas dos movimentos 
sociais, reconhecem mcribundo o individualismo e confessam, judiciosa- 
mente, sua simpatia pelas tendencias que aproximam mais o individuo do 
todo, que nao sacrificam muitos pela ganancia e falta de escrupulos de 
pcuccs, que nao deixam ao alcance da ambicao os fundamentos basicos 
do bem-estar geral. As formas politicas tern que se impregnar. pelo amor 
ou pelo sangue, de maior senso de fraternidade. E o braco viril de mui- 
tos homens tera mais repouso, nao se estafando mais, inutilmente, para 
manter a came flacida dos pontentados. 

Apesar de tudo, estes dias tumultuosos nao deixam laivcs de ceti- 
cismo e pessimism© no coragao dos mogos, que nao se intimidam diante 
da complexidade dos problemas sociais modernos e, ate mesmo, encon- 
tram no entrechoque de interesses e opinioes o acicate que os arroja a 
lica na defesa do justo e na consagragao do verdadeiro. 

No ambito de fenomencs e processes que atingem a atividade de 
individuos ou de grupos, duas sao as realidades, paradoxalmente distin- 
tas e inter-dependentes: a sociedade e o individuo. E' mister pondera- 
las. Por um lado, sentem-se as imposigoes de medidas tendentes a pro- 
duzir efeitos diretos sobre o todo. E, por cutro lado, reconhecem-se a 
impreteribilidade de solugoes adequadas a transformagao das celulas do 
grandes organismo. 

Acreditamos que existe uma formula magica para obter esses resul- 
tados mirificos pelos quais se derramaram "sangue, suor e lagrimas . No 
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labor de tres anos, nos meios universitarios, cresceu em nos a fe na pc- 
tencialidade humana para atingir o Bern e a Felicidade. 

Mas, na transformagao rapida, na conversao imediata dos quadros 
economicos, nao pode estar a panaceia do mundo. Os homens nao sao 
redutiveis a um so aspecto dos fundamentos e de sua multiforme atividade. 

Para a conquista do ideal, como lenta crisalida que se apresta para 
o voo primaveril, a metamorfose tem que ser gradual, paulatina. As for- 
gas latentes no germen social, para a eclosao de uma Idade da Paz, 
devem ser trabalhadas, dirigidas. E ao lado dessa transformagao do 
crganismo como um todo, no desenvolvimento adequado de cada indi- 
viduo, na plena iiberdade de sua formacao de cidadao do mundo para 
um Novo Mundo, esta a chave que abrira as portas do mundo livre de 
amanha. 

Esta e a prcfissao de fe dos bacharelandcs de 1945. 

I 

N 
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DISCURSO DO LICENCIADO JOSE' CAMARINHA NASCIMENTO. 

ORADOR DA TURMA DE 1947. 

Nesta tribuna, que e para mim uma satisfacao e uma honra, esfor- 
^ar-me-ei, por certo, para ser o porta-voz altissonante de nossos ideais 
e de nossa gratidao aos mestres tao queridos. 

Da Universidade de Sao Paulo aqui, hoje, se reunem os bachartis 
e licenciados da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letra?, para, no 
cumprimento de seu dever, prestar aos seus professores as mais sincera^ 
e cordials homenagens, bem como receber o premio de seus esfor ?os 
e o titulo a que fizeram jus. 

Esta despedida e um momento de saudade e de reflexao. E apro- 
veitamo-la para reverenciar a figura de nosso paraninfo, a inteligencia 
moca de Antonio Candido, o amigo que sempre foi de seus alunos e a 
fcnte exuberante de conhecimentos que nos valerao muito e que nos fa- 
cilitarao o contacto eficiente com ncssa catedra e com cs homens que 
nos cercam. 

Nao pretendemos falar de Antonio Candido de Mello e Souza, do 
critico, do literate e do sociologo, pcrque seria falarmos de nos mesmos 
porque o nosso paraninfo e uma parcela da Faculdade que nos ab: _ou 
e a qual legitimamente pertencemos. 

Senhores: quando nos bancos academicos nos era dado sendar a 
profundidade des seculos, travando tertulias com as inteligencias fulgu- 
rantes da historia, profundamente se gravou em nossos coragoes aquela 
poeira refulgente de ouro, da mais pura sabedoria, que, das Universi- 
dades de todes os tempos se chegava ao nosso conhecimento. 

E vimos, entao, como aquela gente pensou. E como pensaram as 
geracoes seguintes. Quanta coisa se criou! Quanto bem se distribuiu! 
E das Universidades, fachos absorventes se estenderam a todos os po- 
vos, a todos iluminando com os mais rutilos clardes da fe, de amor a 
ciencia, de procura constante da verdade, de preocupaqao diuturnai no 
sentido de proporcionar aos homens os melhores elementos e os me- 
Ihores meios para uma vida feliz e de paz! 

Paz! Esta ccncordia reciproca e relativa. E ja o dissera Vieira. 
tudo aquilo que e reciproco e relative, em faltando e se perdendo de 

* uma parte, necessariamente faltara e se perdera tambem de outra parte. 
Esta e a nossa preocupaqao: com os jovens das Universidades. das fa- 
bricas e dos campos, unamo-nos a geraqao que resta da mortalha da 
guerra. Sao duas partes que se completam para a garantia da exist* a 

De nossa Faculdade recebemos a-ciencia, o aperfei?oamento e no- 
vas conquistas no dominio da tecnica e do conhecimento. E ela que 
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procura suscitar e desenvolver nos individuos que a procuram o gosto 
da verdade e a ccnviccao num ideal de beleza, de perfeicao, e daquilo 
que verdadeiramente seja util a humanidade. 

Per is;o, esta sessao solene, fala por si, do seu alto e expressivo 
significado. 

Eis porque sentimos a nossa responsabilidade neste mundo de apos 
guerra em cujo cenario se avultam os mais series e complicados proble- 
mas administrativos; economicos, politicos e filcsoficos. 

Senhores, per caminharem-se os seculcs em doida correria, avo- 
lumando-se o acervo imenso da conquista dos homens, em todes seus 
setores e dominies, a ciencia mais progride e com ela novos rumos se 
abrem a humanidade que se reveza atraves das geracdes que passam e 
das geracoes que surgem. E cada vez se alteiam os direitos inaliena- 
veis; o direito a vida e ao que e mister para assegurar-lhe o desenvol- 
vimento fiiico, intelectual e moral; 

O direito ao trabalho e aos bens que com ele criamos; 
O direito a expansao individual com as limitagoes sociais que a 

exigencia do bem comum impoe; 

O direito de garantia, seguranca e defesa de sua liberdade que ora 
e ameacada ate a escravidao pela total dependencia economica. 

Justo e sentirmos esta imensa responsabilidade numa democracia 
que, para nos, nao e uma simples redugao de aparencias exteriores ou 
a aplica^ao de formulas legais de oreanizayao politica. Ela atinge a 
educacao das consciencias e visa colocar o cidadao em ccndicoes cada 
vez melhor de ter a propria opiniao pessoal e de exprimi-la e faze-la 
valer para a felicidade alheia. 

Nao cruzaremos os bragos. 

Trazemos uma mensagem de amor, de fe e de esperanga. 

Acreditamos no afeto como fundamental motivo de vida feliz e 
produtiva. 

Acreditamos na fe que alicerca os mais puros e nobres ideais, capa- 
zes, por si, de conduzir os homens a verdadeira gloria. 

Acreditamos na esperanga de urn mundo melhor onde os egois- 
mos se anulem e se extingam os odios e desaparegam as maldades, a 
descrenga e a miseria. 

Acreditamos em ti, 6 mocidade: 

"Por terra, a tunica em pedagos, 
Agonizando a Patria esta. 
O' mocidade, oigo os teus passos!... 
Beija-a na fronte, ergue-a nos bragos, 

Nao morrera! 

Turba de escravos libertina 
Nem ouve os gritos que ela da. . . 
O' mocidade, 6 louca heroina, 
Pega na espada, anna a clavina, 

Mor. 
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Rasga o teu peito sem cautela, 
Dd-lhe o teu sangue, todo, \a! 
O' mocidade heroica e bela, 
Morre a cantfir! morre porcjue ela 

Revivera! 

Ei-lo. Renasce um mundo, por tua forca, mocidade. E acredita- 
mos na patria como parcela desse mundo! 

Acreditamos nos homens que venham a compreender os seus di- 
reitcs em face dos direitos alheios, integrados em sua terra sem perder 
a consciencia de suas responsabilidades no conjunto dos povos. 

Bern disse Wilkie: o mundo e um so. Do espaco azul e imenso on- 
de brilham e refulgem os astros, nao se divisam as fronteiras politicas 
que sao ccnvencao dos homens em desrespeito as mais sabias das leis 
de solidariedade humana! 

Por isso, acreditamos na nacionalidade nao somente como unidade 
de raca, de religiao, de lingua, de territorio e de estado. 

Acreditamc-la como um ser organico, uma harmonia que e de 
ideias e de sentimentos gerais basicos e gerais, implicando, antes de 
tudo, um ato de vontade e de liberdade. Eis que, fugindo ao conceito 
juridico, aceitamos "o conceito humanistico. So e realmente brasileiro, 
quern quer ser brasileiro. 

Esta filosofia precisa ser difundida e vivida, por vos, pelcs vossos 
alunos, por nos, colegas, que recebemos hoje o mais alto e honroso ti- 
tulo de educadoi. 

Acreditamos, portanto, no poder da educacao. na forca dos labora- 
torios e das oficinas para onde ireis, vos outros, colegas, que se afastarem 
das catedras e das escolas. Pois a obra educativa e eficiente pela coope- 
racao; e criadora se impessoal; e sublime se ditada pelo amor e pela dig- 
nidade; pela mansidao e sabedoria e pela verdade da ciencia que e o 
apagagio dos que hoje se diplomam por escolas como a nossa. 

Convosco, atingiremos a meta que divisamos ansioscs — o cidadao 
do mundo, cooperador e solicito, forte e viril, bom e paciente, trabnlha- 
dor e ordeiro. 

Chamara Renan de "milagre grego'' aquela sofrosine e temperan- 
qa dos helenos, porque, dizia, ''Beleza e Verdade foram os dois elementos 
essenciais dessa civiliza^ao". 

E' convosco que se desenvolverao sentimentos universais de bele/a 
e de brasilidade sem participagao meramente historica na tradicao bra- 
sileira para ser essa brasilidade um espirito, uma filosotia fundanuntad r 
nos principios imutaveis, eternos e gerais que caiacterizam a bondade 
humana, sem fronteiras, sem raca, sem odios nem exclusivismos. 

Tendes a beleza em vossas almas e toda a pujanga capaz de elevar 
c espirito para a fraternidade universal. 

Estes, que na curvatura dos frascos e na fumaga dos gases an.di- 
saram os elementos da vida. 

Vos outros, caminhando pela imaginagao dos homens, assimilando 
na literatura e na poesia as mais puras das formas. 

Ou, aqui, explorando a materia e sua forga. 
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Ora Id, buscando na profundeza da inteligencia humana, os va- 
lores da existencia; vos, sim, tendes toda a beleza em vossas almas! 

Pois e nas ciencias, nas letras e na filosofia onde se sncontram os 
mais fortes motives da vida! 

Iremos atraves da verdade, a procura do bem. 
Esta e a nossa bandeira que desfraldamos ufanos, conscios do nosso 

papel neste mundo conturbado, ainda sangrando pelas fendas de Hi- 
roschima e ainda molhado de lagrimas das vitimas de Buchenfelde. 

Tal e a bandeira. A nossa bandeira, promissora esperanca de um 
mundo melhor. 

E a luta saimos, pelas asperezas, rumo dos astros. 
Sabemos de sombras que impedem a paz porque ha falta de brio. 
De carater e a crise, como o e tambem de uma filosofia da vida. 
Em nossos setores, soldados seremos em luta constante contra os 

males do mundo. 
E' esta a bandeira. A nossa bandeira. Estandarte de luz que pro- 

cura irradiar a todos os cantos o brado bem alto de rtimo ao trabalho 
de paz. . 

A paz pelo estudo e pela compreensao; por uma ordem socia' sem 
injusti^as e pela fraternidade. 

A paz, por uma mentalidade de paz! 
Colegas, senhores; 
Quern scmos? E para onde vamos? Sempre a mesma pergunta! A 

mesma duvida filosofica ou metafisica! _ ^ 
Ccnstituindo-nos em veiculos permanentes de aproximacao ciutu- 

ral e afetivo entre os individuos, atraves de nossa catedra e pelos co- 
nhecimentos que devemos comunicar a todos que deles necessitem, v i- 
sando a superiorizagao do homem, somos os portadores e executores de 
uma mensagem de amor, de fe e de esperanca. 

Para onde vamos? 
Com estes valores, que e a nossa filosofia, nos quais confiamcs a 

formagao do homem que sera o esteio da seguranca universal, cami- 
nhamos resolutos para o trabalho que nos exige a sociedade e que nos 
dita a consciencia de homens livres, amentes da paz. Buscamos, cada 
um de nos, na sua seccao, no seu. setor e na sua especiahdade, nao o 
relativism© das coisas, mas a afirmagao de uma verdade que conduza 
ao berrL-estar do mundo! 

Colegas, senhores: 
Este momento de despedida tambem o e de reflexao. 
Temos consciencia de serias dificuldades que nos atingem, emba- 

racando-nos ao livre desempenho de nosso mister. Sao problemas mo- 
rais e materiais. 

Ainda a grande maioria do professorado secundario nao se sente 
segura no seu cargo. A outra parte desejando ingressar no magisterio 
secundario e normal, encontra dificuldade e obstaculcs. 

Percebemos, as vezes, cambalear esta admiravel criacao de Arman- 
do de Sales Oliveira, porem, temos esperangas de que o Governo bem 
esclarecido e bem intencionado como e, sabera resolver os nossos pro- 
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blemas, de maneira equanime e justa, no sentido de s-e prestigiar o li- 
cenciado e de se Ihe dar, bem como ao tecnico de educa^ao, as oportu- 
nidades que esperam por termos de Lei. 

Ha serios problemas a veneer, dentre os quais, tambem a do edifi- 
cio condigno, necessario, imprescindivel a satisfacao das finalidades de 
nossa Casa, E se nos e possivel apontar muitos males desse fato re- 
sultantes, pior, por certo, e a falta de unidade e de cooperacao que 
entre nos existe pelas dificuldades de formagao de um espirito univer- 
sitario, fragmentados e espalhados como estivemos. 

Temos problemas, e se proclamamo-los bem alto, e porque apren- 
demos a valorizar a ciencia e compete-nos zelar pelo seu bem. Pelo 
nosso bem. Pela heranca dos grandes brasileiros. Pelo bem universal! 

Colegas: na Divina Comedia do sublime Dante, este pensamento 
encontrareis, que e um estimulo e uma forca; 

"Se como erguida torre, inabalavel, muito embora at, itada 
pelo vento." 

Que fique este pensamento bailando no meio de vos, porque ele 
resume a vida, o trabalho e a gloria. 

Colegas: sede felizes. 
Vos outros, queridos pais, que, agora, no silencio deste recinto de 

flores e de afeto, onde sentis em tumulto o coracao, com o beijo de im- 
perecivel e eterna gratidao, a nossa alma inteira junta-se as vossas pre- 
tendendo pagar-vos, com tao pouco, o imenso desvelo vosso. A vos, 
queridos pais, numa lagrima luminosa que nao se ve mas que se sente, 
todo o carinho dos vossos filhos diplomandos. 

Professores, sempre lembrados prcfessores, os nossos mais vivos 
agradecimentos. 

Per aspera ad astra. 





DISCURSO DO LICENCIADO RMJL SCHWINDEN. 

ORADOR DA TURMA DE 1948. 

A altura em que me colocou a generosidade de meus companhei- 
rcs, deixou-me, por alguns instantes, confuso. Sim, porque nao ignoro 
a responsabilidade que assumi ao aceitar a incumbencia de, neste mo 
mento de saudade e esperanca, expressar o pensamento de meus nobres 
colegas. 

Um gesto de ousadia de minha parte talvez, mas, os mogos sao ou- 
sados e aqui estou para nao faltar a este encontro de gloria. 

Sr. Paraninfo: 

Saudar-vcs, em nome dessa pleiade de novos professores, constitui 
inefavel prazer para mim, porque conheco vcssa vida de mestre. 

Quer pelo trabalho, quer pela palavra, sempre fostes para aqueles 
que tiveram a sorte de ser vossos alunos, c guia seguro a indicar-lhes o 
caminho da retidao e da verdade. 

Beiissima, porem espinhosa, e a vossa missao: transportar para 
este seculo de lutas e de angustia, em que cada homem e um misterio 
para seu semelhante, toda a historia do pensamento humano; como um 
escafandrista que mergulha pas profundezas das aguas em busca de pe- 
dras preciosas, vos, Dr. Livio Teixeira, com a serenidade dos grandes 
pesquisadores, buscais, na imensidao do passado, as joias do pensamento 
humano e as exibis, com toda a sua historia a nossa juventude estudiosa. 

Da importancia da Historia da Filosofia, diz-nos Leonel Franca: 

"For'alece a convicgao na certeza das verdades fundamentals drsta 
filosofia perens, que e o maior patrimonio intelectual da human I de, 
mostrando, dum lado, o acordo dos grandes pensadores nas sua^ \ s s 
mais importantes, e apontando, do outro, os erros e as consequeneias 
funestas das teorias, que, inspiradas numa originalidade xnalsa, t« nta- 
ram firaiar-se sobre outras bases caprichosam nte ar\oradas pelo ar- 
bitrio em principios sistematicos de Filosofia. 

A Historia da Filosofia e, ainda, de grande importancia para a 
inLeligencia perfeita da Historia da Civilizayao. Do pensamento na - 
cem as agoes dos homens. E toda revolu^ao social ou politica tem sua 
explicagao derradeira num movimento de ideias. Por outro lado, s 
grandes acontecimentos que agitam profundamente a vida dos povos 
exercem influencia poderosa na orientagao especulativa do sens p< n- 
sadores. Dai, esta rciprocidade de ayao nesta comunicabilidade do mo- 
vimento e de vida, em que os pensamentos preparam e dirigem os fatos, 
e os fatos reagem s6bre os pensamentos. Levar, pois, de par, a anaiis 
das agoes e das ideias e o melhor mcio de compreender umas e outras; 
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estudar a his'oria civil a luz da Historia da Filosofia e completar a 
primeira com a sigunda e reunir as duas partes naturais de um mesmo 
todo — que e a historia da humanidade." 

Despertar o gosto, por estudo tao desinteressado como o e a His- 
toria da Filosofia, em meio em que predomina a superficialidade e nesta 
epoca da tecnocracia e, como dissemos, missao espinhosa. Mas, nos 
precisamos de hcmens que procurem a verdade pela verdade, para po- 
dermos ser livres. 

Trazer, para o seio de nossa mocidade, aquilo que de mais belo nos 
legaram os grandes pensadores, e apelar para a regenerapao das ideias, 
para o estimulo dos estudcs, para o dominio das vontades e para a res- 
surreicao moral. 

Sr. Paraninfo, dos canteiros de vosso jardim surgirao, amanha, nos- 
sos grandes filosofos. 

Srs. Professores: D. Pedro II, conta a Historia do Brasil, dizia; 

"Se eu nao fosse imperador desejaria ser mestre. Nao conheyo 
missao maior e mais nobre que a de dirigir as inteligencias juvenis e 
prsparar os homens do future." 

A vossa ccntribuigao para o engrandecimento do Brasil, quer no 
campo da Ciencia, das Letras e da Filosofia, e incalculavel. 

Abnegados propugnadores de nossa cultura, nao tendes esmorecido 
um so instante na ardua tarefa de educar. 

V6s, que tivestes a felicidade de nascer neste bendito Torrao e vos 
elevastes a esta culminancia, e vos, que abandonastes a Patria que vos 
serviu de berco e para aqui viestes semear, honrais nossa Faculdade, 
porque langastes a clara luz de vossa sabedoria as trevas que aqui rei- 
navam. 

Prccuraremos, na profissao que abracamos, seguir o caminho que 
nos indicastes. 

% A vos, caros mestres, em recompensa ao tesouro do saber que nos 
franqueastes, nada poderemos dar, senao o nosso sincere "muito obrigado". 

Meus ccmpanheiros: 
Esta festa nao e o ponto final de nossa carreira. Ela e uma dolo- 

rcsa interrogagao, talvez, para muito de nos. O ambiente que nos es- 
pera e de inseguranca. Os nossos diplomas, os nossos direitos nada va- 
lem para determinadas autoridades. 

Individucs presungoscs, ignorantes, audazes, mascaram-se de ami- 
gos da cultura e outra coisa nao fazem senao, com seus atos indecorosos, 
no setor do ensino, desprestigiar nossa democracia nascente. 

E' preciso que a Imprensa aponte aos eleitores esses politiqueiros 
profissionais, parasitas do erario publico, inimigos da educagao, a fim 
de que, nas proximas eleigoes, sejam selecionados os valores reais, ca- 
pazes de legislar ccm inteligencia e honestidade. 

Ainda ha pouco assistimos a um espetaculo que envergenha a qual- 
quer nacao civilizada: Deputados alheios ao magisterio, sem conheci- 
mento da complexidade do ensino, nao vacilaram, diante da tenaz resis- 



— 353 — 

tencia de alguns de seus colegas, menosprezando o valor e a honra de 
ncssos catedraticos, e rejeitando o veto do Sr. Governador, em aprovar 
prcfessores reprovados em concurso, cuja validade ninguem pode con- 
testar. 

Quantos ha por ai, que se jactam de seus titulos, que poderiam, em lu- 
gar de se imiscuirem no ensino, manejar, utilmente, instrumentos de 
lavoura. 

Por mera vaidade, para que possam vangloriar-se da autoria de 
alguma coisa, propoem a criacao de estabelecimentos secundarios em 
localidades que comportam apenas grupos escolares; propoem a insta- 
lacao de Faculdades onde sao necessaries somente colegios. 

Pretendem instalar mais uma Faculdade de Filosofia no interior e, 
entretanto, nao dao um predio a que ja existe, naturalmente a espera 
de que a pedra fundamental, que ha alguns anos foi lancada, faqa o mi- 
lagre de se transformar em colossal edificio. 

Se fessem bem intencionados, certamente percorreriam as instala- 
coes de nossa Faculdade, alojada em predios improprios, muitos dos 
quais com salas de tal maneira subdivididas, que mais parecem escolinhas 
particulares do que um estabelecimento de ensino superior. 

E' preciso que acabemcs com essas realizacoes de superficie que 
tahto mal tern feito ao Brasil. 

Facamcs pouco, mas fagamos bem feito. 
Instale-se, primeiro, a Faculdade de Filosofia da Universidade de 

Sao Paulo, em predio proprio, a altura de suas realizagoes; depois, se 
as financas do Estado o permitirem e o meio comportar, criem-se outras 
Faculdades. 

A ncssa nao possui Ginasio de aplicacao, onde os licenciados pos- 
sam fazer os estagios a que estao obrigados, e no entanto. os pseudos 
Mecenas de nossa Assembleia, em alguns minutos, '"criam 60 ginasios, 
que, pcssivelmente, nada farao em beneficio de nossa cultura, mas que, 
em ccmpensagao, darao emprego a muitos protegidos politicos. 

Nao scmos contra a criacao de ginasios; desejamo-los por todos os 
recantos de Sao Paulo, onde haja elementos humano suficiente para 
esse fim. 

Instala-los em localidades, cujos grupes escolares nao possam preen- 
cher, por meio de selecao, as suas vagas, e rebaixar o grau de nosso en- 
sino, ja muito baixo. E' forgar o professor a aprovar alunos a fim de 
que o numero deles seja o exigido por lei. 

A consequencia disso e o que ja sabemos: adclescentes que se 
formam, vazios de cultura, incapazes de enfrentar a realidade da vida 
pratica cu de ingressar numa escola superior. 

Meus amigos: 

Conservemos firmes as velas do barco de nosso ideal; nao nos ains- 
temos do caminhc do dever; a onda da imoralidade sera dominada; o 
triunfo sera nosso. 





DISCURSO DO LICENCIADO ROQUE SPENCER MACIEL DE 

BARROS, ORADOR DA TURMA DE 1949. 

Nao e, sem duvida, das mais faceis a minha tarefa: falar em nome 
de uma turma de licenciados pela Faculdade de Filosofia, Ciencias e 
Letras da Universidade de Sao Paulo que hoje, simbolicamente, toma 
uma nova atitude perante a vida. E nao e facil esta tarefa, porque devo, 
em grande parte, esquecer-me a mim mesmo; a fim de que minha voz 
possa ser a de nos todos, Porque, na diversidade de nossas concepcoes. 
crencas e aspiragoes, devo encontrar algo, ao mesmo tempo legitimo e 
comum, que nos defina como turma, que seja a nossa autentica tomada 
de posigao diante da vida. 

Oriundos de ambientes diversos, de lugares diferentes, acreditando 
em ccisas desiguais, unimo-nos, ha quatro anos, na Universidade, com 
algo que ja nos era comum: um patrimomo de ideais, que nao e de ne- 
nhum de nos e que e de nos todos; a aspiracao de encontrar alguma 
coisa que respondesse aos nossos anseios de saber, ao mesmo tempo que 
nos fornecesse uma inspiracao de vida. 

Pclarizamo-nos em torno da ideia de Universidade, que era, natu- 
ralmente, diversa para cada um de nos, ao mesmo tempo que diversa 
era da propria realidade universitaria que comegavamos a viver. 

Tinhamos todos, porem, uma firme crenga de que entravamos para 
um mundo novo, onde nao havia lugar para as pequenas vaidades, para os 
baixos interesses, e onde os homens poderiam chegar a um grau de per- 
feita compreensao, gravitando todos em torno da ideia da ciencia, da 
beleza e da justiga. No fundo, esperavamos descobrir uma instituicao 
que, embora respondendo as exigencias do tempo, fosse qualquer coisa 
acima da propria historia, altm do mutavel jogo de forgas da vida. 

Aos poucos, fomos sentindo o abismo entre o sonho e a realidade. 
A Universidade era apenas uma palavra, organismo de fato inexistente. 
cuja vida se limitava a um decreto e a uma organizagao administrativa 
nem sempre razoavel. Talvez per sermos de uma das Faculdades pior 
aquinhoadas da Universidade, pudemos sentir mais de perto a falsidade- 
da instituigao. Era ela um amalgama de Faculdades heterogeneas, cria- 
das em epocas diversas, para responder a necessidades diferentes, de 
Faculdades fechadas em si mesmas, sem sentir a necessidade de uma 
seria mcdificagao. 

Ao mesmo tempo, iamos percebendo que os homens nao diferiam 
muito, em sua grande maioria, pelo simples fato de a ela pertencerem, 
daqueles que fora dela conheceramos. Os interesses iam aparecendo 
claros, os valores primordiais nao eram a ciencia, a cultura, a justiga, 
mas sim a sua representagao exterior. 
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Comecavamos a perceber que "nao era essa a Universidade dos 
nossos sonhos". 

E, ao mesmo tempo em que as ilusoes morriam, os ideais se refor- 
gavam. Cada novo defeito que nos era revelado, permitia que desco- 
bnssemos seu oposto: uma nova virtude. Assim, nossa aspiracao con- 
tinuou viva. De nada valeram contra ela os multiplos erros. Vimos 
preenchimentos de catedras, quando estas nao poderiam ser preenchi- 
das, vimos subalternos interesses politicos, imediatos e tacanhos, imis- 
cuirem-se com a organizagao a qual ligaramos nossa propria vida; vimos 
a vaidade dominar os homens e faze-los seus escravos e, com isso, ad- 
quirimos uma grande experiencia; em grande parte, compreendemos o 
que uma Universidade nao deve ser, o que, sem duvida, nao e das me- 
nores ligoes. 

E, confrontando a realidade e o sonho, pudemos de fato chegar a 
um ideal legitimo de Universidade, pelo qual creio estarmos todos dis- 
postos a lutar, ainda que ardua seja a nossa luta. 

Compreendemos, de inicio, que a Universidade, no Brasil, continua 
ainda uma aspiragao, nao um fato. Que esse reino de justi^a e de razao 
deve ser construido com sacrificio e persistencia, com luta e desprendi- 
mento. Porque ele, indubitavelmente, e uma necessidade para o destino 
cultural e moral do Pais, como o compreendeu, no momento oportuno, 
aquele que foi grande demais para ter continuadores: Armando de 
Sales Oliveira. 

* 

Mas, creio ja ser tempo de prccurar definir o que e essa Univer- 
sidade ideal. 

Homens que somos, sentimo-nos criaturas ligadas ao passageiro, ao 
mcmentaneo. "Os homens passam como as folhas caem", dizia o verso 
do poeta grego, ligando o destino do ser humano a geral mutabilidade 
das coisas. Mas, efemero, o homem sonha a vitoria sobre a mutabili- 
dade; sonha poder banhar-se eternamente nas aguas do mesmo rio, con- 
trariando a sabia ligao do filosofo de Efeso. Finite, aspira o homem a 
eternidade; mutavel, sonha com a imutabilidade; historico, deseja a 
universalidade. E, de certa forma a encontra, porque se sente ligado, ao 
mesmo tempo que ao passageiro, ao mundo ideal da razao. Sente-se 
numa "comunidade de todos os fins", mundo que, embora destruido pelo 
tempo a cada instante, nao pode ser por ele desmentido. 

A Universidade pertence aos dois mundos: ao racional e ao sensi- 
vel e passageiro, A este, porque tern uma origem, um desenvolvimento; 
porque e condicionada pela realidade, ganhando a fisionomia da epoca. 
Mas, pertence tambem aquele, enquanto aspiraqao. "Universitas" e a 
tentativa de reunir, numa institui^ao, um patrimonio comum, e uma 
definicao do mundo que os homens, uma vez realizada ela, procuram 
defender, evitando a destruigao. E' a cultura do tempo fixada, na sua 
universalidade, em uma entidade ideal que, como todo o ser, segundo 
a ligao de Spinoza, deseja perseverar no seu ser. Criando a Universi- 
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dade, deseja o homem possibilitar essa concep^ao do Universo, coroada 
por uma filosofia, vencendo o curso mutavel da Historia. Nesse sentido, 
a Universidade chega a ser uma violentacao da vida, uma tentativa de 
transformar a Historia em eternidade. 

Claro e que essa concepgao organica do mundo, que e o fundamento 
da Universidade, nao pode sustentar-se indefinidamente; a vida, movi- 
mento perpetuo, exige a transforma^ao. Contudo, a todo momento, es- 
sa entidade e uma fixagao da vida, o que ha de mais legitimo nas aspi- 
racoes de uma epoca, transformado em aspira^ao universal, no que ;e 
refere a ciencia, a arte, a moralidade. Tinham razao os positivistas, quan- 
do diziam ser as Universidades instituigoes ligadas ao passado: de fato, 
a vida caminha e a Universidade procura persistir, lutando contra o 
novo. Mas, enganavam-se em ser contra essa instituigao, pois o que 
nela ha de mais legitimo nao e a concepcao imperante num momento, 
mas o proprio fato de ser ela, sempre, uma aspiragao de universalida- 
de. Muda a sua materia, permanece a sua forma, porque, esta sim. esta 
indissoluvelmente ligada ao anelo humano de eternidade. E anelar eter- 
nidade e ficar no passado, contra o presente, contra o future. 

Assim, na sua forma, a Universidade e sempre um ideal de saber 
universalmente valido, de moralidade absolutamente incontestavel. con- 
tra a precariedade e o efemero do que em nos existe de sensivel. 

Esta Universidade ideal, que se funda num imperative moral, a 
fim de chegar a uma universal concepgao do mundo, nao a temos. 

£sse organismo que deve dar uma real educagao superior aos 'm- 
mens, preparando-os para a tentativa de realizar, uma vez fora dela. 
um mundo tao perfeito quanto o que deve la existir, e, para nos. ^6- 
mente uma aspiragao. 

Embora ainda nao o soubessemos bem definir, era o mundo que 
esperavamos encontrar e que nao encontramos. 

Nessa Universidade ideal, desempenha um papel basico a Fai j 
dade de Filosofia, Ciencias e Letras, porque cabe a esta — e nao a ouF a 
qualquer   definir as linhas teoricas fundamentais de uma concepgao 
do universo. 

De acordo com esse esquema, devem as Fajuldades de Filosc fia, 
ser um todo organizado e coerente, onde, respeitada a liberdade indis- 
pensavel para a indagacao filosofica, a pesquisa cientifica e a cnag o 
artistica, predominara um mesmo espirito: a "ccnsciencia da epoca , nao 
so no que tern de real, mas tambem na sua ideahdade. 

As varias secgoes em que, numa Universidade moderna, por exi- 
gencias de ordem tecnica, se subdivide uma Faculdade de H osot a, 
Ciencias e Letras, respondem a propria dilatagao desse universo que se 
quer conceber. C "progresso" das ciencias, o crescimento contmuo do 
passado filosofico e literario, exigem essa divisao de trabalho. A um- 
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dade, entretanto, precisa de ser mantida, a fim de que esse organismo 
possa preencher suas funcoes, dentro da entidade a qual pertence, 

Deve, pois, essa Faculdade, chegando a uma visao unitaria do uni- 
verso, inspirada por sua secgao de Filosofia, que fornece os principios 
e os ideais da institui^ao, ser o fundamento da Universidade, As outras 
Faculdades relacionam-se mais diretamente ao mundo que convencio- 
namos chamar sensivel. Nelas, o individuo aprendera as formas pelas 
quais pode aproximar o real do ideal; isto e, a de receber o ideal, cons- 
tituido numa Faculdade de Filosofia, a fim de cuidar de sua aplicagao 
pratica, no terreno do sensivel. 

Todavia, nao pode, ate hoje, nossa Faculdade de Filosofia, Cien- 
cias e Letras desempenhar o papel que Ihe cabe de direito, seja em 
virtude das dificiencias gerais da Universidade, seja devido as suas 
proprias deficiencias. A Universidade, ccmo acentuavamos ha pouco, e 
composta de Faculdades totalmente separadas, que tern vida propria e 
nao se reconhecem a si mesmas enquanto partes de um organismo mais 
vasto. Por sua vez, as varias seccoes da Faculdade de Filosofia, Cien- 
cias e Letras, praticamente, ignoram umas as outras. Falta-lhes uma 
unidade pedagogica que as oriente num sentido unico, falta-lhes um ideal 
comum. Os alunos das diferentes secgoes de nossa Faculdade so se en- 
contram no fim do curso, nao para receber uma legitima filosofia da 
educagao que, so ela, poderia dar essa reclamada unidade de ideais, mas 
para tomar contacto com as funcoes especificamente praticas que Ihes 
sao atribuidas. 

Assim, constituida de compartimentos estanques, nossa Faculdade 
nao chega a tomar real consciencia de sua unidade de fins. Os conhe- 
cimentos especializados, que se aprendem nas diversas seccoes, nao che- 
gam a ser travados numa diregao unica. Falta-nos, de um lado, uma 
unidade de fundamentos, de outro, uma unidade de objetivos. Porque, 
de nada adianta que as leis assim o estabelegam, se essa visao organica 
nao se incorpora ao nosso sentimento da vida, a nossa concepcao do 
universe e do homem. 

Mas, nao e so por isso que a Faculdade de Filosofia nao pode cum- 
prir totalmente sua missao. Como nos demais organismos universitarios, 
embora nesse ponto estejamos bem mais adiantados, nao se tomou ainda 
consciencia, em nossa Faculdade, desse espirito que deve dirigir todas 
as nossas acoes. E e por isso que assistimos nela a um espetaculo seme- 
Ihante ao de outras escolas superiores. E' a prematura realizagao de 
concursos, antes da estruturagao de uma carreira e de um espirito uni- 
versitario; e o desejo dos titulos, mais do que o saber; e a intromissao 
de interesses estranhos a vida do espirito. 

Mas, trabalhando contra o exito de nossa Faculdade, existem tam- 
bem — e em muito maior escala — a incompreensao e os desservigos 
dos poderes publicos. Exigimos um predio na Cidade Universitaria — 
coisa que as nossas autoridades nao conseguem, por estreiteza mental, 
compreender — e nos dao um alojamento que, se resolve provisoria- 
mente alguns problemas, nao chega sequer a contribuir para a solugao 
das questoes fundamentals. Reclamamos bibliotecas especializadas, in- 
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dispensaveis a realizagao de trabalhos nrvelhores do que os ate agora 
realizados, e recebemos a resposta de oue nao ha verbas, essas mesmas 
verbas distribuidas para todos os fins possiveis, desde que sejam eleito- 
ralmente interessantes. Lutamos pelo estabelecimento da carreira do pro- 
fessor e nos respondem com concursos ilegais, que violam uma legislacao 
de ensino mais do que clara. Pugnamos pela melhoria de nosso ensino se- 
cundario e a resposta dos poderes publicos e fazer nomeacoes a granel 
de professores, sem perguntar pela sua formacao e competencia, obede- 
cendo apenas a injunqoes politico-partidarias. Procuramos mostrar os 
erros e vicios de nosso ensino medio, e os nossos pedagogos, por delega- 
cao do Ministerio da Educacao, elaboram um projeto de "Diretrizes e 
Bases da Educacao Nacionar1 que, uma vez aprovado, talvez venha a 
ccnstituir-se no maior inimigo desse ensino. Lutamos pelo estabeleci- 
mento do tempo integral, para alunos e professores, com o conseqiiente 
fcrnecimento da bolsas de estudo aos estudantes capazeE e necessitadcs, 
a fim de que a Universidade possa render o maximo, e os nossos depu- 
tados, numa prova de sua total ignorancia a respeito dos problemas edu- 
cacicnais, criam uma ridicula e absurda Universidade noturna, para 
quern nao tern tempo para eitudar. 

Ora, em tal clima, nao e possivel a Faculdade de Filcsofia, Ciencias 
e Letras cumprir sua missao. Internamente, impera o desentendimento 
entre suas seccoes, a pontb mesmo de algumas delas chegarem a pro- 
per o desdobramento de nossa escola; externamente, encontramos a ma 
ventade e a incompreemao des pederes publicos, aliadas a seus imp- 
resses exclusivapiente politiccs, nao no sentido mais nobre dessa pala- 
vra, mas na sua acepcao mais vulgar e rasteira. 

Aquela Universidade ideal que definiramos — e com ela a Facul- 
dade de Filcsofia, Ciencias e Letras — diante dessa realidade que apre- 
sentamo?, se distancia, se perde no futuro, ao lado de cutras muitas as- 
piracoes. Nao e ela qualquer coisa de imediatamente realizavel. 

Contudo, nao e isso razao para que desistamos. No longinquo ama- 
nha em que atingiremos esse ideal, ainda que so de maneira aproxima- 
da, realizando essa Universidade, certamente lutaremos para impo-lo 
ao mundo do sensivel e passageiro. Hoje, que esse ideal e ainda semen- 
te a procura de solo para germinar, necessario se faz que batalhe- 
mcs para submeter a ele a instituigao que o deve realizar. E' precise, 
dentro da Universidade e fcra dela, pugnar por essa aspiragao, consti- 
tuir essa personalidade moral e esse centro de sabei univei salmei te 
^valido. 

* * 
* 
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Mas, ao mesmo tempo, se impoem a nos, que nos^ juntamos hoje 
aos demais licenciados pela Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras 
da Universidade de Sao Paulo, tarefas concretas, que precisamos de 
realizar sem temor ou vacilagoes. 

Em nossas maos estao os jovens que devem receber, no ensino se- 
cundario, uma concepgao de vida, necessaria para faze-los cidadaos cons- 
cientes no amanha. E, diante da grandeza desse objetivo, devemos in- 
clusive, se necessario, esquecer nossos direitcs postergados, as injusticas 
de que certamente iremos ser vitimas e a eventual inccmpreensao da- 
queles que nao se elevaram ate esse ideal de justiga e de moralidader 

pondo, acima de tudo, nossa missao. Sim, e verdade que temos direitos. 
Mas, e mais verdadeiro ainda que temos deveres,. que importam mais do 
que esses direitos. Desde que sintamos em nos, intensamente, essa fe uni- 
versitaria, ao mesmo tempo em que a compreendamcs, perceberemos que 
ela se impoe 3 nos como um dever ser, como um imperative categoiico 
a regular nossas agoes. Nossos direitos deverao nascer dos nossos de- 
veres, pois, no universe racional que reclamamos, so o dever cumpndo 
cria o direito. 

Nao ha de ser sem luta que as geragoes futuras poderao ser melhores 
do que as nossas. E luta supoe sacrificios, decepgoes e tristezas, antes que 
cs resultados aparegam radicsos, como a manha que se vai esbogando 
acs poucos na madrugada, ate nascer numa floragao de luzes. 

Precisamos de infundir na juventude essa messianica confianga no 
future, fazendc-a, ao mesmo tempo, compreender que o amanha so se- 
ra diverse do hoje se o ccnstruirmos a cada instante. Precisamos de 
dar a essa juventude uma concepgao de vida de a:6rdo com o mundo 
moderno, sem esquecer-nos de que neste mundo ha sempre uma exi- 
gencia para o melhor; a universalidade da razao, impondo-se como tor- 
ma de conduta a tedes os homens. 

E' necessario faze-los ccmpreender, como acredito que compreen- 
damcs, que uma nacionalidade nao e um esquema geografico, mas uma 
tradigao que se acrescenta e se renova, voltada para o future. E que so 
esta autentica nacionalidade pode, inclusive, fazer-nos superar a estrei- 
teza dos nacionalismos para, adquirida uma personalidade cultural co- 
mo povo, darmos a nossa contribuigao para o estabelecimento de uma 
humanidade racional, aspiragao que o seculo XVIII nos legou como a 
maior de suas conquistas. Uma Utopia, talvez, mas que responde aos 
ideais mais autenticos que carregamos todos, nessa ansia de "humaniza- 
gao" dos homens. 

Somos, por excelencia, educadores. Nossa missao, pois, e fornecer 
a juventude a concepgao do universe e do homem que responda aos 
ideais do nosso tempo e, paralelamente, como pesquisadores, dilatar es- 
se universo, empurrando sempre as fronteiras do desconhecido ate onde 
o permitir a condigao humana. 
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Professor Joao Cruz Costa: escolhemo-lo para paraninfo, porque 
V. Excia. e uma expressao desses ideais. Foi V. Excia. a primeira pes- 
soa que, acreditando sinceramente na recem-fundada Faculdade de Fi- 
losofia, Ciencias e Letras, matriculou-se, no ja longmquo ano de 1 -34. 
como o seu primeiro aluno. Uma vez licenciado, continuou V. Excia. 
a fazer desta escola o motive central de sua vida. procurando, na >ec- 
gao em que leciona, criar um ambiente propicio a investigacao filos ica. 

Escolhemo-lo para paraninfo porque V. Excia. representa r.u'to 
bem a probidade intelectual, tao rara em nossa terra onde pulula::. os 
aventureiros, os improvisados, sem formacao e sem carater, que acredi- 
tam ser a vida intelectual uma forma de subir no conceito publico e na 
escala social. Porque V. Excia. representa o trabalho honesto e o amor 
a pesquisa, condigoes essenciais para que cheguemos aquela Universi- 
dade ideal, tal como a concebemos. 

Escolhemo-lo para paraninfo, Professor Joao Cruz Costa, pcrque 
V. Excia. ncs deu uma liqao de modestia e de bom senso, ensinando-r.os 
entre outras coisas, um pessimismo que e sadio, porque serve para equi- 
librar o nosso idealismo, as vezes quixotesco. 

Escclhemo-lo para paraninfo, Professor Joao Cruz Costa, porque 
V. Excia e o simbolo de uma geracao intimamente ligada a nossa. c lu 
ncs esta transmitindo ainda uma experiencia, legando-nos um patri- 
monio de problemas e estabelecendo uma tradicao cultural a ser con- 
tinuada. 

Por tudo isso, Professor Joao Cruz Costa, foi que o escolhercos. 
Porque tudo isso e o exemplo vivo daquilo que queremos atingir, nao 
como norma de vida de uma pessoa apenas, mas, como modelo de urc.: 
geraqao que acredita no futuro e reconhece esta crenca intimamente li- 
gada a ideia de uma verdadeira Universidade. 

Professor Euripedes Simoes de Paula: decidimos homenagsa-lo 
pcrque V. Excia. tambem representa esse ideal. Porque V. Excia. tern 
sido, quer como professor, quer como vice-diretor da Faculdade de F - 
losofia, Ciencias e Letras, um modelo de dignidade moral e intelect .!. 
Aluno da primeira turma de nossa Faculdade, pos V. Excia., da mesma 
forma que o professor Joao Cruz Costa, a vida a seiviqo dela. A ft 
que tern V. Excia. na Universidade e em nossa Faculdade, que coat: iu 
viva apesar de todas as decepqoes que temos scfrido tcdos, e axgo qut 
se nos impoe, como mcdelo a imitar, ncs mementos de desanimo e tra- 
queza. Sim, e um modelo a imitar, pcrque V. Excia. nunca teve mo- 
mentos de fraqueza ou de desanimo, mantendo sempre essa fe, que v, u 
mais que a nossa, porque venceu ja uma longa experiencia que ainda 
nao vencemos. 

Decidimos prestar-lhe uma homenagem para mostrar que reet e- 
cemos em V. Excia. um dos grandes defensores da Universidade: ur 
pessoa digna, que da dignidade faz a sua maior forca. nao transq, : 
com as situaqoes, coisa rara em homens que ocupam cateduis e a ^ 

Decidimos homenagea-lo, ao mesmo tempo que convidavanc > o 
Professor Joao Cruz Costa para paraninfo, a tim de mostrar que s 
mos escolher simbolos. 



Sim, que sabemos escolher simbolos, porque Vv. Excias., Profes- 
■sores Joao Cruz Costa e Euripedes Simoes de Paula, representam, nesta 
«olenidade, mais do que os lentes que nos acostumamos a admirar. 

Vv. Excias., da mesma forma que outros prcfessores de igual es- 
tirpe, representam para nos a propria Universidade: nao esta que co- 
nhecemos, com suas imperfeicoes e miserias, na qual Vv. Excias. sao 
excecoes, mas aquela Universidade ideal, que se projeta no future, e 
na qual homens assim nao hao de ser excecoes e acascs, mas a regra 
verdadeira de um verdadeiro mundo de saber e de justica: realizacao 
da "Universitas'' que sonhamos e que ate agora nao pudemos contemplar. 



VII. — Movimento Escolar. 
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CONCURSO DE HABILITACAO 

1939 

Cursos. Inscritos. 

Filosofia   40 

Ciencias Matematicas   35 

Ciencias Fisicas   9 

Ciencias Quimicas   52 

Ciencias Naturais  23 

Geografia e Historia   52 

Ciencias Sociais e Politicas  45 

Letras Classicas e Portugues   37 

Linguas Estrangeiras   48 

Total   341 

1940 

Cursos. Inscritos. 

Filosofia   9 

Matematica   35 

Fisica   3 

Quimica   41 

Historia Natural  15 

Geografia e Historia  53 

Ciencias Sociais   45 

Letras Classicas   27 

Letras Neolatinas  31 

Letras Anglo-Germanicas  J 

Pedagogia   ^ 

Total   2 72 

Aprovados. 

20 

21 

3 

16 

15 

26 

21 

25 

30 

177 

Aprovados. 

7 

14 

2 

22 

8 

22 

18 

23 

24 

6 

5 

151 
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1941 

Cursos. Inscritos. f 

Filosofia   4 

Matematica   22 

Fisica   ^ 

Qirimica   48 

Historia Natural   13 

Gecgrafia e Historia  31 

Ciencias Sociais   29 

Letras Classicas   25 

Letras Neolatinas  28 

Letras Anglo-Germanicas   14 

Pedagcgia   3 

Total   222 

1942 

Cursos. Inscritos. 

Filosofia   10 

Matematica   68 

Fisica   7 

Quimica  79 

Historia Natural  43 

Gecgrafia e Historia  95 

Ciencias Sociais   48 

Letras Classicas   53 

Letras Neolatinas  50 

Letras Anglo-Germanicas   55 

Pedagogia   37 

Total   545 

Aprovados. 

0 

10 

1 

11 

3 

6 

6 

7 

9 

6 

4 

63 

Aprovados. 

6 

14 

3 

26 

12 

25 

14' 

23 

28 

24 

19 

194 
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1943 

Cursos. Inscritos. Aprovados. 

Filosofia   4 
Matematica  11 
Fisica  

3 
Quimica   19 
Historia Natural  10 
Geografia e Historia .... 13 
Ciencias Sociais   7 
Letras Classicas   9 
Letras Neolatinas  13 
Letras Anglo-Germanicas   28 6 
Pedagogia   14 

Total   109 

1944 

Inscritos e Matriculados. 

Filcsofia   5 

Matematica  33 

Fisica   8 

Quimica  20 

Historia Natural  21 

Geografia e Historia   29 

Ciencias Sociais   22 

Letras Classicas   20 

Letras Neolatinas   24 

Letras Anglo-Germanicas   20 

Pedagogia . . . :   17 

Total   219 

(«) . — Neste ano foram admitidos nos cursos da Faculdade todos os candidatos ao Concur^-* 
de Habilitagao, em conseqiiencia do Decreto Federal 6.247 de S-2-44 e portan. - 
3 e 4 da Divisao do Ensino Superior, da mesma data, que dcterminou exame dc 
selegao apenas para os cursos em que o numero de uis~ri?6es excedesse o de - 
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1945 

Cursos. Inscritos. 

Filcsofia   

^ • 27    

. . 29 
Fisica  

Quimica  

Historia Natural   ^ 

Gecgrafia e Historia   

Ciencias Sociais   8 

Letras Classicas   ^ 

Letras Neolatinas  ^ 

Letras Anglo-Germanicas  

Pedagogia   

Total   216 

1946 

Cursos. Inscritos. 

Filcsofia   

Matematica  ^2 

Fisica   ^ 

Quimica  8 2 

Historia Natural    

Geografia e Historia   ^8 

Ciencias Sociais   

Letras Classicas   8 

Letras Neolatinas  88 

Letras Anglo-Germanicas  15 

Pedagogia   4 

Total   265 

Aprovados. 

9 

4 

3 

10 

7 

I 

6 

6 

5 

6 

3 

60 

Aprovados. 

15 

2 

4 

18 

13 

4 

9 

8 

14 

14 

3 

114 
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1947 

Cursos. Inscritos. Aprovados. 

Filosofia   18 8 

Matematica  15 7 

Fisica  19 10 

Quimica  48 15 

Historia Natural  18 10 

Geografia e Historia  14 10 

Ciencias Scciais   17 17 

Letras Classicas   13 8 

Letras Neolatinas  31 23 

Letras Anglo-Germanicas   24 18 

Pedagogia   6 6 

Total   223 132 

1948 

Cursos, Inscritos. Aprovados. 

Filosofia   14 9 

Matematica  35 8 

Fisica  2 7 10 

Quimica  41 16 

Historia Natural  34 20 

Geografia e Historia   47 -{] 

Ciencias Sociais   13 1 

Letras Classicas   27 13 

Letras Neolatinas   • • 37 

Letras Anglo-Germanicas   23 ! 

17 S Pedagogia   1' 

Total   340 177 
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1949 

Cursos. Inscritos. Aprovados. 

Filosofia    34 23 

Matematica  43 

Fisica * . • • 39 H 

Quimica   . . . . 42 0 

Historia Natural   50 21 

Gecgrafia e Historia   33 29 

Ciencias Sociais   33 2^ 

Letras Classicas   17 10 

Letras Neolatinas  60 36 

Letras Anglo-Germanicas  47 30 

Pedagogia   31 1^ 

Total    434 224 

R E S U M G . 

Total geral das inscrigoes de 1939 a 1949: 3.415. 

Total geral das aprovagoes de 1939 a 1949: 1.620. 

* 

I 



MATRICULAS 

1939 

Nas tres series e no Curso de Didatica. 

Cursos. Ma sc. Fem. T otal. 

Filosofia   8 31 
Ciencias Matematicas     27 10 37 
Ciencias Fisicas   1 12 
Ciencias Quimicas   14 46 
Ciencias Naturais  11 31 
Geografia e Historia   47 68 
Ciencias Sociais e Politizas ....   26 7 33 
Letras Classicas e Portugues , . .   20 21 41 
Linguas Estrangeiras     10 28 38 
Didatica  17 32 

Total     205 164 369 

1940 

Nas tres series e no Curso de Didatica. 

Cursos. Masc. Fem. T otal. 

Filosofia   19 11 30 

Matematica   28 10 38 

Fisica   8 2 10 

Quimica   32 26 58 

Historia Natural   25 22 47 

Geografia e Historia   22 51 73 

Ciencias Sociais  33 15 48 

Letras Classicas  24 35 59 

Letras Neolatinas (1.° ano de funcionamen- 
to). Linguas Estrangeiras (2.° e 3.° ancs) 13 42 55 

Letras Anglo-Germanicas (1.° ano de fun- 

cionamento)  :. 3 3 6 

Pedagogia (1.° ano de funcionamento) .. 2 3 5 

Didatica   19 17 36 

Total 228 237 465 
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1941 

Nas tres series e no Curso de Didatica 

Cur sos. 

Filosofia   
Matematica   
Fisica   
Quimica   
Historia Natural   
Geografia e Historia  
Ciencias Sociais  
Letras Classicas  
Letras Neolatinas (1.° e 2.° anos) e Lin- 
guas Estrangeiras (3.° ano)   
Letras Anglo-Germanicas (1.° e 2.° anos) 
Pedagogia (1.° e 2.° anos)   
Didatica    

Total   

i 

Masc. Fem. T otal. 

14 7 21 

30 8 38 

6 4 10 

33 21 54 

19 12 31 

14 37 51 

29 13 42 

21 39 60 

14 46 60 

3 8 11 

2 5 7 

66 68 134 

251 268 519 

1942 

Nas tres series e no Curso de Didatica. 

Cur sos. 

Filosofia   
Matematica   
Fisica   
Quimica   
Historia Natural   
Geografia e Historia . . • 
Ciencias Sociais  
Letras Classicas  
Letras Neolatinas   
Letras Anglo-Germanicas 
Pedagogia   
Didatica   

Masc. Fem. Total. 

10 3 13 

32 10 42 

5 2 7 

31 21 52 

6 16 22 

20 30 50 

16 23 39 

17 40 57 

6 52 58 

4 26 30 

9 17 26 

13 14 27 

Total 169 254 423 
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1943 

Nas tres series e no Curso de Didatica 

Cursos. Masc. Fem. T otal. 

Filosofia   3 9 
Matematica   16 40 
Fisica   1 7 
Quimica   23 57 
Historia Natural     7 18 25 
Gecgrafia e Historia    19 40 • 59 
Ciencias Sociais    7 19 26 
Letras Classicas     15 27 42 
Letras Neolatinas     4 48 52 
Letras Anglo-Germanicas     4 42 46 
Pedagogia     11 25 36 
Didatica     34 53 87 

Total     171 315 486 

1944 

Nas tres series e no Curso de Didatica. 

Cur sos. Masc. Fem. T otal. 

Filosofia     11 5 16 
Matematica     36 26 62 
Fisica     12 2 14 

Quimica    35 29 64 

Historia Natural     14 28 42 

Geografia e Historia      23 50 73 

Ciencias Sociais     13 28 41 

Letras Classicas     20 35 55 

Letras Neolatinas     3 59 62 

Letras Anglo-Germanicas    7 50 57 

Pedagogia     16 31 47 

Didatica     34 44 78 

Total     224 387 611 
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1945 

Nas tres series e no Curso de Didatica. 

Cursos. Masc. Fem. Total. 

Filosofia  
Matematica   
Fisica   
Quimica   
Historia Natural   
Geografia e Historia . . . . 
Ciencias Sociais   
Letras Classicas   
Letras Neolatinas   
Letras Anglo-Germanicas 
Pedagogia  
Didatica   

Total   

15 5 20 

18 25 43 

18 2 20 

37 24 61 

11 23 34 

15 36 51 

12 18 30 

14 24 38 

4 42 46 

5 32 37 

10 30 40 

51 104 155 

210 365 575 

1946 

Nas quatro series e no Curso de Didatica 

Cursos. Masc. Fem. Total. 

Filosofia  
Matematica   
Fisica   
Quimica   
Historia Natural   
Geografia e Historia . . . . 
Ciencias Sociais  
Letras Classicas  
Letras Neolatinas   
Letras Anglo-Germanicas 
Pedagogia  
Didatica   

42 12 54 
15 16 31 
14 2 16 
32 20 52 

9 23 32 
13 23 36 
26 16 42 
16 21 37 
11 42 53 
4 38 42 
5 19 24 

40 89 129 

Total 227 321 548 
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1947 

Nas quatro series e nos Cursos de Didatica e Especializagao • 

Cursos. Masc. Fern. T otal. 

Filcsofia     33 14 47 
Matematica     18 14 32 
Fisica     19 5 24 
Quimica     40 31 71 
Historia Natural     13 28 41 
Geosrafia e Historia    23 38 61 
Ciencias Scciais     23 28 51 
Letras Classicas     18 26 44 
Letras Neolatinas      9 58 67 
Letras Anglo-Germanicas . . .   7 52 59 
Pedagogia     4 39 43 

Didatica .      9 9 18 

Total     216 342 558 

1948 

Nas quatro series, no Curso de Didatica, e no Curso de Especializacao 

Cursos. 

Filcscfia   
Matematica   
Fisi:a   
Quimica   
Historia Natural   
Geografia e Historia . . . 
Ciencias Sociais  
Letras Classicas  
Letras Neolatinas   
Letras Anglo-Germanicas 
Pedagcgia  
Didatica   

Masc. Fem. Total. 

27 18 45 
23 13 36 
30 4 34 
33 34 67 
19 30 49 
24 51 75 

26 33 59 
28 27 55 
10 77 87 

8 53 61 
6 36 42 
6 9 15 

Total 240 385 625 
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1949 

\ 

Nas quatro series, no Curso de Didatica, e no Curso de Especiahzagao 

Cnrsos, Masc. Fem. Total. 

36 21 57 

34 9 43 

34 3 37 

26 28 54 

56 
Historia Natural   26 30 

28 65 93 

40 30 70 

Letras Classicas  41 25 66 

Letras Neolatinas   15 99 114 

Letras Anglo-Germanicas   12 69 81 

Pedagogia   3 49 52 

2 z 

Total   295 430 725 

TOTAIS DAS MATRICULAS ENTRE 1939 E 1949. 

Masc. Fem. Total 

1939   205 164 369 

1940   228 237 465 

1941   241 268 509 

1952   169 254 . 423 

1953   171 315 486 

1944   224 387 611 

1945   210 365 
> 

574 

1946   227 321 548 

1947   216 342 558 

1948   240 385 625 

1949   295 430 725 

2.426 3.468 5.894 
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VIII. — Concursos para a catedra 





CONCURSOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE 

PROFESSOR CATEDRATICO. 

Cnada a Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras em 1934, foram 
todas as suas cadeiras, como alias nao poderia deixar de ser, providas 
por professores contratados. Todavia, ja em 1937 realizou-se o pn- 
meiro concurso para o provimento efetivo de uma catedra, cabendo es- 
sa prioridade a Cadeira de Biologia Geral, regida, desde o inicio dos 
cursos, sob regime de contrato, pelo Prof. Andre Dreyfus. Aberto o cc n- 
curso, inscreveu-se apenas um candidate, o proprio professor interino 
da Cadeira. Realizadas as provas do concurso de 22 a 24 de setembro 
de 1937, tornou-se o Prof. Andre Dreyfus professor catedratico da Fa- 
culdade, nomeado por decreto de 19 de outubro e empossado a 30 do 
mesmo mes. As provas deste concurso foram acampanhadas pelo Con- 
selho Universitario, funcionando como Congregacao da Faculdade. Con - 
tituiram a comissao examinadora deste primeiro concurso os Profs. Al- 
varo Osorio de Almeida, Altino de Azevedo Antunes, Lauro Travassos, 
Carvalho Lima e Ernest Marcus. A tese apresentada pelo candidato 
— "Contribuicao para o estudo cromosomico e da determinacao do sexo 
em Rhabdias Fiilleborni, Trav. 1926" — aprovada com distincao. veio 
a constituir o Boletim n.0 1 de Biologia Geral (1) . 

No ano de 1939 realizaram-se os concursos para o provimento de 
mais quatro cadeiras — Etnografia Brasileira e Lingua Tupi-Guarani, 
Historia da Civilizacao Brasileira, Fisiologia Geral e Animal e Filologi i 
Portuguesa. 

Todos esses concursos foram realizados antes que a Faculdade ti- 
vesse seu proprio regimento de concurso; regeram-nos as mesmas nor- 
mas adotadas pelos demais institutes universitarios. So em 1943, pelo 
decreto n.0 13.426, de 23 de junho, foi baixada a regulamenta^ao dos 
concursos para professor catedratico e para a livre-docencia. Os pn- 
meiros concursos sob esse dispositivo legal tiveram lugar em sett mbio 
de 1944 para provimento das Cadeiras de Mecanica Racional e Analise 
Matematica. 

De 1939 a 1949, 14 cadeiras foram providas por concurso. a Saber, 
pela ordem cronologica: Etnografia Brasileira e Lingua Tupi-Guaran . 
Historia da Civilizagao Brasileira, Fisiologia Geral e Animal, Filologia 

(1). — Noticia mais pormenorizada sobre esse concursb podera ser encontrada no Anu » dc 
1937-1938, nas paginas 122-126. 
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Portuguesa, Mecanica Racional e Mecanica Celeste, Anahse Matematica, 
Literatura Brasileira, Zoologia, Geografia do Brasil, Mineralogia e pe- 
tro^rafia, Historia da Civilizacao Antiga e Medieval, Histona da Civi- 
lizagao Americana, Quimica Organica e Biologica, e Geologia e Paleon- 
tologia. 

Tal como no caso do concurso de Biologia, todos os atos relativos 
a estes concursos tiveram de ser submetidos ao Conselho Universitano, 
que funcionou como Congregagao, visto nao possuir a Faculdade numero 
suficiente de professores efetivos para deliberar sobre atos desta na- 
tureza. 

Para estes concursos contou a Faculdade com a colaboragao, nas 
comissoes examinadoras, de professores de outros institutes umversi- 
tarios, bem como de pessoas de notorio saber nos dominios de suas 
especialidades. 

Assim, ao encerrar-se o ano letivo de 1949, contava a Faculdade 
com 20 professores catedraticos, sendo 15 mediante concursos realizados 
na propria Faculdade e 5 por transferencia do Institute de Educacao, 
extinto em julho de 1938. 

Na relagao que se segue, figuram indicagoes mais precisas sobre 
cs concursos realizados: datas, nomes dos candidates inscritos, titulos 
das teses, composigao das bancas examinadoras e indicacoes biblio- 
graficas r'eferentes as teses publicadas pela propria Faculdade sob a 
forma de Boletins. 

1   ETNOGRAFIA BRASILEIRA E LINGUA TUPI-GUARANI. 

Data: 23 a 27 de marco de 1939. 
Candidate); Plinio Marques da Silva Ayrosa. 
Tese: "Dos indices de relagao determinativa de posse no tupi- 

guarani" (Boletim n.0 XI, Etnografia Brasileira n.o 1 — 
1939). 

Comissao examinadora: Professores Afonso d E. Taunay, Ve- 
nancio Malta Machado, Bernardino Jose de Souza, Basilio 
de Magalhaes e Herbert Baldus (indicados pelo Conselho 
Universitario) . 

2. — HISTORIA DA CIVILIZACAO BRASILEIRA. 
Data: 24 a 29 de margo de 1939. 
Candidato: Alfredo Ellis Junior. 
Tese: "Meio seculo de bandeirismo" (Boletim n.0 IX, Historia 

da Civilizacao Brasileira n.0 1 — 1939). 
Comissao examinadora: Professores Ernesto de Moraes Leme, 

Afonso d'E. Taunay, Basilio de Magalhaes, Pedro Calmon 
e Max Fleiuss (indicados pelo Conselho Universitario). 



FISIOLOGIA GERAL E ANIMAL. 
Data: 25 a 30 de setembro de 1939. 
Candidato: Paulo Sawaya. 
Tese: "Sobre a mudanga de cor nos Crustaceos — Contribuicao 

para o estudo da fisiologia dos Cromatoforos e dos Hor- 
monios dos Invertebrados" (Boletim n.0 XIII, Zoology 
n.0 3, pp. 1-110 — 1939). 

Comissao examinadora: Professores Zeferino Vaz, Max de Bar- 
ros Erhart, Andre Dreyfus, Ernest Marcus e J. E. Santos 
Abreu (indicados pelo Conselho Universitario) . 

* 

FILOLOGIA E LINGUA PORTUGUESA (2). 

Data: 18 de outubro a 18 de novembro de 1939. 
Candidates: 1, — Francisco da Silveira Bueno. Tese: ''O Au- 

to das regateiras de Lisboa, composto por 
hum frande loyo, filho de huma dellas". 

2- — Jose de Sa Nunes. Tese: "Comentarios a 
'Replica' de Rui Barbosa, visando exclmi- 
mente os arcaismos". 

3. — Jose Guedes de Azevedo. Tese: "Jornada 
Filologica". 

Comissao examinadora: Professores Jorge Americano, Luciano 
Gualberto, Mario Pereira de Souza Lima, Urbano Canuto 
Scares e Americo de Mcura (indicados pelo Conselho Uni- 
versitario) , 

MECANICA RACIONAL E MECANICA CELESTE. 

Data: 29 de agosto a 5 de setembro de 1944. 
Candidato: Mario Schenberg. 
Tese: "Principios da Mecanica". 
Comissao examinadora: Professores Paulo Menezes Mendes da 

Rocha e Telemaco van Langendonck (indicados pelo Conse- 
lho Universitario) e Carlo Tagliacozzo, Achille Bassi s F. 
M. de Oliveira Castro (indicados pelo Conselho Tecnica 
Administrative). 

* 

ANALISE MATEMATICA. 

Data: 25 a 30 de setembro de 1944. 
Candidato: Omar Catunda. 

Dos tres candidatos inscritos, o terceiro desistiu durante as provas e, os dois res 
tantes foram habilitados, tendo sido o prof. Francisco da Silveira Bueno indicado para 
a regencia da Catedra e o prof. Jose de Sa Nunes para a livre-docencia. 
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Tese: "Sobre os fundamentos da teoria dos funcionais anahticos". 
Comissao examinadora:Professores Paulo Menezes Mendes da 

Rocha e Telemaco van Langendonck (indicados pelo Co 
Iho Universitario) e Carlo Tagliacozzo, Achille Bassi e F M. 
de Oliveira Castro (indicados pelo Conselho Tecmco-A - 
ministrativo). 

* 

7   LITERATURA BRASILEIRA (3). 

Data- 23 de julho a 4 de agosto de 1945. 
Candidates: 1. — Antonio Candido de Mello e Souza Tese. 

"Introdugao ao metodo cntico de Silvio 
Romero". 

2   Antonio Salles Campos. Tese: "Ongem e 
evolugao dos temas da primeira gera- 
gao de poetas romanticos brasileiros 

2. — Manuel Cerqueira Leite. Tese: Do fato 
literario, do ponto de vista funcional . 

4   Mario Pereira de Souza Lima. Tese: CK 
problemas esteticos na poesia brasileira 
do parnasianismo ao modernismo." 

5   Jose Oswald de Souza Andrade. Tese: UA 
Arcadia e a Inconfidencia". 

6. — Jamil Almansur Haddad. Tese; "O roman- 
tismo brasileiro e as sociedades secre- 
tas do tempo". 

Comissao examinadora: Professores Jorge Americano e Gaba^ 
de Rezende Filho (indicados pelo Conselho Universitario) 
e Afonso Arinos de Mello Franco, Leonel Vaz de Barros 
e Guilherme de Almeida (indicados pelo Conselho Tecn^- 
co-Administrative) . 

8. — ZOOLOGIA. 
Data: 10 a 18 de agosto de 1945. 
Candidato: Ernest Marcus. o t -7 i 
Tese: "Sobre Catelunida brasileiros" (Boletim n. LXXI, Zooio- 

gia n.0 10 — 1946) . 
Comissao examinadora: Professores Zeferino Vaz e Paulo Sawaya 

(indicados pelo Conselho Universitario) e Renato Locchi, 
Oliveiros de Oliveira Castro e Hugo Souza Lopes (indica- 
dos pelo Conselho Tecnico-Administrativo) . 

/ 3)   Todos os candidates inscritos foram habilitados, tendo sido o Prof. Mario Pereira 
Souza Lima indicado para a regencia da Catedra pelo Conselho Un.versitano e 
demais para a livre-docencia. 
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9. — GEOGRAFIA DO BRASIL. 

Data: 22 a 26 de cutubro de 1945. 
Candidato: Aroldo Edgard de Azevedo. 
Tese: "Os suburbios orientals de Sao Paulo". 
Ccmiisao examinadora: Professores Ernesto de Moraes Lem^ e 

Francisco Borges Vieira (indicados pelo Conselho Univer- 
sitario) e Octavio Barbosa, Francis Ruellan e Alberto Ri- 
beiro Lamego (indicados pelo Conselho Tecnico-Adminis- 
trativo. ) 

10. — MINERALOGIA E PETROGRAFIA. 

Data: 16 a 19 de julho de 1946. 
Candidato: Reynaldo Ramos de Saldanha da Gama. 
Tese: "Estudo de jazida de wolframita de Inhandajara" (Bole- 

tim n.0 LX, Mineralogia n.0 8 — 1946) . 
Comis&ap exammadora: Professores Paulo Menezes Mendes da 

Rccha e Adriano Marchini (indicados pelo Conselho Uni- 
versitario) e Ettore Onorato, Viktor Leinz e Djalma Gui- 
maraes (indicados pelo Conselho Tecnico-Administrativo) . 

11. — HISTORIA DA CIVILIZAgAO ANTIGA E MEDIEVAL (4). 

Data: 22 a 26 de julho de 1946. 

Candidates: 1. — Euripedes Simoes de Paula. Tese: "Marro- 
cos e suas relagoes com a Iberia na An- 
tiguidade1' (Boletim n.0 LVII. Historia 
da Civilizacao Antiga e Medieval n.0 4 
— 1946). 

2. — Jose Ferreira Carrato. Tese: "Uma vereda 
romana ao caminho da democracia"". 

Ccmissao examinadora: Professores Gabriel de Rezende Filho e 
Ernesto de Moraes Leme (indi:ados pelo Conselho Uni- 
versitario) e Francisco Isoldi, Jayme Coelho e Eremildo 
Luiz Viar^a (indicados pelo Conselho Tecnico-Administra- 
tivo) . 

(4) — O candidate Jcse Ferreira Canato desistiu do concurso antet do inicio das provat. 
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12. — HIST6RIA DA CIVILIZACAO AMERICANA (5). 

Data: 30 de julho a 7 de agosto de 1946. 

Candidatos: 1. — Astrogildo Rodrigues de Mello. Tese: "Os 
'servigos pessoais' na fainas agricolas 
em Nova Espanha" (Boletim n.0 LXIX, 
Historia da Civilizagao Americana n.0 

3 — 1946). 
2. — Odilon Araujo Grellet. Tese: "A escravi- 

dao na America Espanhola". 
3. — Alice Piffer Canabrava. Tese: "A industria 

do agucar nas ilhas inglesas e france- 
sas do mar das Antilhas, 1697-1755''. 

Comissao examinadora: Professores Jorge Americano e Zeferino 
Vaz (indicados pelo Conselho Universitario) e Jayme Cce- 
Iho, Eremildo Luiz Viana e Sergio Buarque de Holanda 
(indicados pelo Conselho Tecnico-Administrative) . 

* 

13. _ QUIMICA ORGANICA E BIOL6GICA 

Data: 31 de agosto a 5 de setembro de 1946. 
^ Candidate: Heinrich Hauptmann. 

Tese: "Sobre alguns mercaptois esteroidicos" (Boletim n.0 

LXXIX, Quimica n.0 2 — •1947). 
Comissao examinadora: Professores Jose de Mello Moraes e 

Linneu Prestes (indicados pelo Conselho Universitario) e 
Quintino Mingoia, Renato Fonseca Ribeiro e Jayme A. 
Cavalcanti (indicados pelo Conselho Tecnico-Administra- 
tivo) . 

14 -- GEOLCGIA E PALEONTOLOGIA. 

Data: 30 de novembro a 3 de dezembro de 1949. 
Candidate: Viktor Leinz. 
Tese: "Contribuicao a geologia dos derrames basalticos no sul 

do Brasil" (Boletim n.0 CIII, Geologia n.0 5 — 1949). 
Comissao examinadora: Professores Reynaldo Ramos de Sal- 

danha da Gama e Octavio Barbosa (indicados pelo Con- 
selho Universitario) e Othon Leonardos, Rui de Lima e 
Silva e Luciano Jacques de Moraes (indicados pelo Con- 
selho Tecnico-Aaministrativo) . 

(5) — Todos cs candidatos fcram habilitadcs, tendo sido indicado para a Catedra o Prof. 
Astrog Ido Rodrigues de Mello e os dtrrals para a livre-docencia. 



DISCURSO PROFERIDO PELO PROF. PLINIO AYROSA, DE SAU- 
DAQAO AOS NOVOS CATEDRATICOS, PROFESSORES EURIPE- 
DES SIMOES DE PAULA, REYNALDO RAMOS DE SALDANHA 
DA GAMA, ASTROGILDO RODRIGUES DE MELLO E HEINRICH 
HAUPTMANN, QUANDO DA SUA RECEPQAO SOLENE PELA 

CONGREGACAO EM 25 DE OUTUBRO DE 1946 (:::). 

A honrosa e alta missao de apresentar aos novos catedraticos e ve- 
Ihos amigos as saudacoes fraternais da nossa Faculdade, da-me opo; tu- 
nidade, nao so para demonstrar, de publico, o quanto os estimo e admiro. 
como tambem para tecer alguns breves comentarios acerca da posicao 
social e da conduta magisterial do professor universitario. 

Nao, e claro, para insinuar o que quer seja, a quem quer que me ou- 
ca, mas para expor, somente, as minhas ideias, rigorosamente pessoais, so- 
bre tao contravertido assunto, decorrentes de mais de trinta anos de aluno 
e professor. E ao receber professores, julgo, nao soarao elas muito mal. 
podendo dar-se o caso de serem ouvidas com algum proveito. 

Mas, antes disso, quero pedir licenca para focalizar tres acontecimen- 
tos que me parecem sobremodo memoraveis, todos deste ano, deste ano 
de 1946, que ficara entre os doze outros ja decorridos desde a fundacao 
desta Casa, marcado pelo encanto e pelo brilho das datas festivas ines- 
queciveis. 

Dispares e aparentemente desarticulados, tern a meu ver, unidade 
impressionante e articulagao perfeita. 

Todos provem de anseios de independencia, de ordem e de morali- 
dade, em busca da liberdade, da seguranga e da disciplina. 

Partindo de pontos diferentes, todos atingem, direta ou indiretamen- 
te, a nossa esfera universitaria. 

Se nao, vejamos: 

* * 

A Constituigao, que e um diploma de maturidade nacional e urn titu- 
lo de hierarquia social, foi, neste ano, outorgada ao Brasil. 

Ja podemos, por isso, invocar a letra da lei magna,— votada e assi- 
nada pelos eleitos do povo — para afirmar que, em nossa Patria, "a edu- 
cacao deve inspirar-se nos principios de liberdade, e nos ideais de solida- 
riedade humana; que, para o provimento das catedras, no ensino secunda- 

7*7 Desse discurso falta um trecho om que i Prof. PHnio Avro^a da alguns dados blogra- 
ficos dos hcmenaseados. Em ncme desrtes folou ff Prof. Revnaldo Ramos de Said- 
nha da. Gama. Tnfelizmente a Sec^ao de Publica^oes nao pnde publicar o discurso de 
agradecimento, em virtude dele ter stdo feito de improviso. 
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rio oficial, e no superior, oficial ou livre, exigir-se-a concurso de titulos e 
provas". E mais, que "e garantida a liberdade de catedra". 

Quantos povos deste mundo atual compreenderao bem essa lingua- 
gem nova, que nos parece estranha a forga de vivermos afastados dela? 
Onde esta o homem de estado, o juiz, o sacerdote ou o professor brasilei- 
ro que se nao sinta ofuscado em face de tanta luz e aturdido diante de tan- 
ta tolerancia legal? Que significam, entretanto, "principios de liberdade, 
ideais de solidariedade humana e liberdade de catedra", para nos? 

Apenas o direito de praticarmos, em nome da lei, o que sempre pro- 
curamos praticar, em nossa Universidade, em nome da dignidade de ho- 
mens livres. 

Tanto e tao pouco. Tanto para os que se iam quase conformando com 
a propria servidao; pouco para os que nunca puzeram em hasta publica 
a sua propria consciencia. 

Em todo caso, vitoria do bem eterno sobre o mal passageiro; da 
liberdade sobre a opressao; da cordura que propicia entendimentos en- 
tre desentendidos, sobre a violencia que gera odios irredutiveis entre ir- 
maos. Que os homens dignos e livres de todo o mundo se rejubilem conos- 
co por esse acontecimento de 1946! 

❖ 

A recente "crise universitaria", que nao foi planejada por ninguem, 
e que a ninguem procurou ferir, eclodiu com a forga insopitavel da conjun- 
gagao de sentimentos nobres e justos, recalcados; surgiu do fundo da 
consciencia de cada um de nos, professores e alunos universitarios, com o 
irradiante fulgor dos gestos expontaneos, e com impeto irresistivel de um 
principio em marcha, quando e impelido pela uniao de todos a servigo 
de uma causa comum. 

Nao visou tal movimento senao a dignidade da Universidade, que 
ha de existir sempre em funcao da dignidade de cada um de nos. Abas- 
tardem-se os seus professores e desmeregam-na os seus alunos e ela Caira 
rapidamente no descredito do povo, que a sustenta economicamente, e 
no desdem dos que podem honra-la culturalmente. 

Mante-la bem no alto, bela pela sua unidade e altiva pela altivez 
de seus membros, parece-me, foi a razao unica desse confortador e for- 
moso movimento de opiniao universitaria. Que os universitarios do Brasil 
se rejubilem conosco por esse acontecimento de 1946. 

* 

A ocorrencia da efetivacao de quatro novos catedraticos de nossa 
Faculdade nao foi, como nao o foram as duas ocorrencias referidas, pla- 
nejada, e nem prevista, por ninguem. E' apenas conseqiiencia logica de 
um desejo que ha dez anos acalentamos, e que ha dez anos nos enche 
de esperanga e de alegria: esperanga de dar a nossa Faculdade o direito 
de viver por si, e a alegria de senti-la livre no ambito largo da Universida- 
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de, com a sua Congregacao capaz de todos os atos que a lei garante as 
Congregagoes das suas irmas mais velhas. 

Desde ha muitos anos, por isso, pacientemente, vagorosamente, cons- 
cienciosamente5 estamos a preencher as nossas catedras, uma a uma, com 
os cuidados, aparentemente excessivos, de quern teme alguma surpreza 
no caminho. O que para muitos poder-se-ia fazer num ou dois anos, va- 
mos realizar talvez em dois decenios. Nao importa, porque realmente 
tememos surprezas e emboscadas. O terreno que a Faculdade de Filoso- 
fia palmilha e novo e asperc e e perigoso. E sabemos que todos os 
cuidados nao bastam para garantir o sucesso de uma empresa qualquer 
e, conseqiientemente, muito menos desta, que e complexa e decisiva. 

Dai a singularidade deste instante, oue por certo nao mais se repet i 
tao cedo. Quatro novos catedraticos, de uma so assentada, vem reforcar, 
hoje, o nucleo inicial de nossa Congregagao, constituido exatamente por 
quern dirige os nossos destinos. E ninguem mais ansioso que o ilustre Di- 
retor da Faculdade — Prof. Dreyfus — por ve-la definitivamente const - 
tuida, mas ninguem mais temeroso, tambem, de mal servi-la. 

De public© faco questao de testemunhar esse desejo e esse temor. pa- 
tentes nas simples conversas soltas de amigo, e nitidas nas reunioes do 
ncsso Conselho Tecnico-Administrativo. Ao proposito de aumentar o nu- 
mero de catedraticos, sempre no espirito do Prof. Dreyfus e, felizmente, 
no de seus antecessores, sempre se sobrepos o de so completa-lo quando 
fosse oportuno, e da melhor maneira possivel. 

Assim, os quatro doutores que hoje tomam a borla e o capelo azul- 
turqueza, podem exibi-los de cabega erguida e de coragao sossegado. 
Contra a posse digna e altamente honrosa das catedras que vao honrar e 
dignificar nao ha, por minimo que seja, argument© algum." Vieram de 
onde devem vir todos os professores universitarios, passaram pelos lon- 
gos caminhos de um longo noviciado professoral, e submeteram-se a todas 
as provas a que se submetem os que confiam com serenidade no propno 
esforgo, e aos quais repugna ser mais do que podem sei, paia sei. em 
verdade, muito mais do que simples decretos podem dizer que sao. Que os 
universitarios de Sao Paulo se rejubilem conosco poi este a or.tt l i- 
mento de 1946. 

* 

Srs. Professores: A tranquilidade deste instante, que sobrevem as 
afligoes e ao atropelo das provas por que passastes, sucedem-se, ineluta 
velmente, aquelas "secretas preocupagoes diuturnas" que povoam a cons- 
ciencia dos magistrados e dos professores, ao arbitrio dos qua.s osta 1 

destino de um seu semelhante. \ 
Julgar, para condenar ou albsolver, ou para aprovar ou reprovar, foi 

sempre a mais nobre e a mais torturante das missoes que as sociedades 
humanas concedem a uns poucos previlegiados. 

Ter diante de si um mogo, isto e — uma promessa e uma esperan- 
ga, um futuro e um anseio — a esperar de nos um sim ou um nao, e posi- 
tivamente, e no campo moral, fungao que so encontra simile na frieza de 
Atropos, a cortar o fio das existencias humanas. 
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E nao ha, parece-me, sobre a terra, quem julgue com relative acer- 
to, sem que se tenha primeiro julgado a si mesmo no tribunal da propria 
consciencia, capaz de julgar, isto e, isento do que reprova e, do que apro- 
va, possuidor. 

E tambem me parece, que para bem julgar, quem se julgue em con- 
dicoes de ser juiz, e condicao primeira manter-se livre de paixoes, tanto 
quanto a vida Ihe permita; que, no circulo das restricoes minimas impos- 
tas pelo grupo social de que faga parte, seja livre, completamente livre 
de quaisquer influencias sectarias, sempre restrictivas e prepotentes. Nao 
tenho duvida alguma sobre a justeza e validade da lei moral que impoe,. 
ao professor, seja apenas professor. 

E para os verdadeiros professores nao ha delicia maior, nem maior 
felicidade, que viver entre os seus livros, no seu laboratorio; entre os seus 
alunos, na sua sala de aula. 

Os que apregoam a necessidade de professores universitarios cui- 
darem de politica, envolverem-se em questoes administrativas do Esta- 
do, meterem-se na industria, no comercio e na lavoura, sao apenas os que 
pretendem, com generalizacoes perigosas, enquadrar situacoes pessoal- 
mente convenientes. 

Para bem servir a Humanidade, a Patria ou a cultura basta, e basta 
mesmo, que cada um cumpra rigorosamente o seu dever, no seu lugar, de 
acordo com a sua epoca. Que o professor fique na catedra, o fazendeiro 
na fazenda e o politico no Parlamento, porque todos, a seu tempo, serao 
igualmente recompensados pelo respeito dos contempomneos e pela grati- 
dao dos vindouros. 

Julgo, enfim, que tanto quanto permitirem as nossas forgas e nos- 
sas peculiaridades mentais, devemos ter sempre diante dos olhos o exem- 
plo inestimavel de Erasmo de Roterdao, que nos serve, sobretudo, por 
ter resistido ao desgaste de quatro seculos e a limagem de criticos de 
todos os portes; desse Erasmo de Roterdao, "doctor universalis", tao 
distante e tao proximo de nos, que na palavra sensata e luminosa de Al- 
cantara Machado, foi o humanista insigne, cuja obra traz o sinal especi- 
fico das obras de eleicao: a oportunidade constante, a modernidade pe- 
rene, o privilegio magnifico de parecer contemporaneo da posteridade 
mais remota. 

Realmente, ninguem mais do que Erasmo saboreou a doce volupia 
de saber. 

"Onde quer que procuremos situa-lo, em qualquer dos pousos de sua 
existencia errante, em que tentemos surpreende-lo, na Holanda como na 
Franca, na Inglaterra como na Belgica, em Roma como em Friburgo, 
Basileia ou Constanca, nao podemos imagina-lo, senao -talqualmente no- 
lo mostra o estupendo retrato de Holbein; grave, calmo, tranqiiilo, junto 
a escrivaninha em que trabalha, com o barrete doutoral a cabeca, a pena 
entre os dedos e um livro aberto diante dos olhos claros". 

"Dar-se-a que, continua Alcantara Machado, abismado na medita- 
cao criadora ou embebido na admiracao dos tesouros da Antiguidade, ele 
se mantenha indiferente aos interesses imediatos, insensivel a sorte da ci- 
vilizacao ocidental, nesse instante dramatico, em que a Europa se ve amea- 
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cada externamente pe!a invasao otcmana e internamente pela quebra da 
unidade religiosa? 

"Nao. Porque ninguem como ele se empenha em colocar a erudicao 
ao service da vida, em funcao do memento. E' certo que se recusa teimc- 
samente a sair de sua celula, em que vive, cercado de pergaminhos e de 
codices, para se envolver nesses tumultos, de que fala com horror, e to- 
mar o partido de uma das faccoes em luta, que Ihe parecem cabecas d> 
ferentes da mesma hidra, ou metades de um monstro so: a intolerancia. 
Mas, na imagem de Stefan Zweig, vemo-Io subir de quando em quando as 
ameias da torre de marfim, onde se abriga, contemplar o mundo com o 
olhar penetrante e lucido, no sincero esfor^o de compreende-lo, e dizer 
afinal, desassombradamente, a palavra serena da razao. Para denunciar 
um abuso, interrompe a reconstrucao de um texto evangelico. Deixa em 
suspense o livro iniciado, para condenar a luta armada entre poves e acon- 
selhar que se entregue a um tribunal composto de sabios, sacerdotes, ma- 
gistrados, a decisao dos ccnflitos internacionais. Arranca-se ao convivio 
saboroso dos classicos, para dar combats ao preconceito, a supersticao, 
ao fanatismo, onde quer que se estadeiem, orgulhosos de seu venenc, cu 
se dissimulem, conscientes de sua monstruosidade. 

''Desapaixonada e serena, conciliatoria e pacifica, a voz de Erasmo 
ressoa de modo estranho naquele meio trepidante de qiierelas e contro- 
versias, naquele ambiente tresvairado pelas paixoes. 

"O que desconcerta a imensa maioria dos seus contemporaneos, que 
o acusam de ceticismo e ccvardia, e, entretanto, o que mais o recomsnda 
a nossa admiracao. 

Nao perde jamais o sangue frio na tormenta e, no terremoto, o equi- 
librio. 

"Repugnam-lhe os desatinos a que leva o orgulho dos que se arro- 
gam os direitos de unicos senhores e possuidores da verdade. quando o 
certo e que ninguem a possui e que todos a procuram, cada oual a sua 
maneira." 

Nao pactua, nem com as doutrinas que Ihe parecem condenaveis, 
nem com as perseguigoes que se desencadeiam para extirpa-las da cons- 
ciencia alheia. 

Numa palavra, que nao e minha: procura compreender quase sempre 
e quase nunca afirmar. 

Entre as licoes que Ihe devemcs, outra nao ha mais luminosa, nem 
mais salutar e oportuoa do oue o exemplo, que ncs deixa a nos, e aos dis- 
cipulos que devemos formar, de compfeensao, ssrenidade e independen- 
cia. 

Sei que sois, senhores Professores, veteranos do ensino, de carater 
firme e de consciencia clara; sei que nao sou quern deva aconselhar-vos, 
mas sinto que sou, pela cordialidade fraternal que sempre nos uniu, quem 
vos pode dizer, sem eivas de suspeigao, o que almejo para a nova i ise da 
vossa carreira, nesta Faculdade. 

Sao contingencias inevitaveis da vida, eu sei, que levam, as ve/es, 
alguns Professores a afastar-se das catedras ou a te-las por simples refor- 
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essa a razao do afastamento. . . 

Para obviar a infidelidade forgada ha remedio, e ele tem sido dado 
razoavelmente pelo Governo: e o regime de tempo integral. Contra a in- 
fidelidade magisterial, filha da ambigao ou da vaidade, poganga nao ha em 
maos de ninguem, senao na propria conciencia do infiel; e dela nao e de 
e.sperar-se que desga para corrigenda do erro. 

Ate pelo contrario, e de supor-se que o crescimento da ambigao e o 
embalonamento da vaidade — que por definigao crescem a recrudecem 
sem cessar — acabem por deixar a catedra tao diminuida e humilhada 
que, a quern a procure custara encontra-la, e quando a encontre, cre-la-a 
anonima e sem dono, 

Que os numes tutelares de cada um de vos permitam que continueis, 
como catedraticos que scis de 6ra em diante, a servir com desassombro, 
com paciencia e com exatidao os vossos arduos e altissimos deveres; que, 
como Erasmo, so deixeis a catedra para combater — pela palavra inde- 
pendente e sabia, no momento oportuno — a intolerancia, a violencia, o 
desrespeito a dignidade humana, em prol dos principios de liberdade, que 
e, para nos, o supremo bem. 

So para isto, sem compromissos com quern qusr que seja estranho 
a Universidade, e sem interesses pessoais de qualquer especie, fora do 
ambiente salutar e amoravel do ensino. 

Sr. Prof. Reinaldo Saldanha da Gama, Sr. Prof. Euripedes Simoes 
de Paula, Sr. Prof. Astrogildo Rodrigues de Mello, Sr. Prof. HeinriCh 
Hauptmann, — em nome de nossa Faculdade de Filosofia, eu vos saudo 
afetuosamente, como colega e como irmao. 
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CONCURSOS PARA A LIVRE-DOC^NCIA. 

Tal como nos casos dos concursos para provimento de cargos de 
professor catedratico, os primeiros concursos para a livre-docencia fo- 
Tam realizados antes mesmo que a Faculdade tivesse sua propria regu- 
lamentacao. Coube a prioridade a Cadeira de Zoologia, para cuja livre- 
docencia foi candidate o Prof. Paulo Sawaya, na epoca (1937) assistente 
cientifico da Cadeira, Realizaram-se as provas de 22 a 25 de outubro 
daquele ano e a comissao examinadora assim esteve constituida: Pro- 
fessores Benedito Montenegro, Flaminio Favero, Ernest Marcus, Paulo 
de Toledo Artigas e Renato Locchi. A tese apresentada pelo candida- 
te — "Sobre o genero Siphonops WAGLER, 1828 — Amphibia-Apoaa, 
com descricao de duas variedades novas S. annulatus (Mikan) var, m:.r- 
mcratus e S. paulensis BOETT. var. maculatus" acha-se publicada no 
Boletim n.0 1 de Zoologia (1). 

Na relacao que se segue, figuram indicacoes mais precisas sobre os 
concursos realizados de 1940 a 1949: datas, nomes dos candidates ins- 
critcs, titulos das teses, composigao das comissoes examinadoras e indica- 
coes bibliograficas referentes as teses publicadas pela propria Faculdade 
sob a forma de Boletins, 

* 

1. — DIDATICA GERAL E ESPECIAL. 
Data: 18 de outubro a 7 de novembro de 1940. 
Candidata: Dora Caldeira de Barros. 
Tese: "Fungao didatica do piano no ensino: piano de curso e 

piano de aula". 
Comissao examinadora: Professores Alfredo Ellis Junio , J i ge 

Americano, Luciano Gualberto, Linneu Prestes e Zeferino 
Vaz (indicados pelo Conselho Universitario) . 

* 

2.   LITERATURA PORTUGUESA. 

Data: 22 a 30 de novembro de 1947. 
Candidate: Antonio Augusto Scares Amora. 
Tese: <lEl-rei D. Duarte e o 'Leal Conselheiro" (Boletim n.0 

XCIII, Letras n.0 5 — 1948). 

(j),   Noticia mais pormenorizada pode ser encontrada no Anudrio di 19J 19.^8. i j* 
—• paginas 126-132. 



Comissao examinadora: Professores Luiz Amador Sanchez e 
Francisco da Silveira Bueno (indicados pelo Conselho Uni- 
versitario) e Americo de Moura, J. F. de Almeida Prado e 
Jose Scares de Mello (indicados pelo Conselho Tecnico- 
Administrativo) . 

ECONOMIA POLITICA E HISTORIA DAS DOUTRINAlS 
ECONOMICAS. 

Data: 14 a 21 de agosto de 1948. 
Candidato: Dorival Teixeira Vieira. 
Tese: '"A obra economica de Amaro Cavalcanti". 
Comissao examinadora: Professores Paul Hugon e Theotonio 

Monteiro de Barrcs (indicados pelo Conselho Universita- 
rio) e J. J. Cardoso de Mello Neto, Tullio Ascarelli e Ale- 
xandre Kafka (indicados pelo Conselho Tecnico-Adminis- 
trativo) . 

POLITICA. 

Data: 24 a 29 de outubro de 1949. 
Candidato: Lourival Gomes Machado. 
Tese: "O 'Tratado de Direito Natural' de Tomaz Antonio Gon- 

zaga". 
Comissao examinadora: Professores Charles Moraze e Fernando 

de Azevedo (indicados pelo Conselho Universitario) e Hil- 
debrando Leal, Vicente Rao e Sergio Buarque de Holanda 
(indicados pelo Conselho Tecnico-Administrativo) . 

FILOLOGIA ROMANICA. 

Data: 24 a 28 de novembro de 1949. 
Candidato: Theodoro Henrique Maurer Junior. 
Tese: "A unidade da Romania ocidental" (Boletim n.0 126, Filo- 

logia Romanica n.0 2 — 1951). 
Comissao examinadora: Professores Urbano Canute Scares e 

Mario Pereira de Souza Lima (indicados pelo Conselho Uni- 
versitario) e Ernesto de Faria, Antenor Nascentes e Jorge 
Bertolaso Stella (indicados pelo Conselho Tecnico-Adminis- 
trativo) . 
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DOUTORAMENTOS 

O regimento que estabelece o processo de doutoramento na Facul- 
dade de Filosofia, Ciencias e Letras, foi aprovado pelo Conselho Uni- 
versitario em sessao de 9 de dezembro de 1941 e publicado no ''Diario 
Oficial' de 4 de Janeiro de 1942. Todavia, desde os primeiros anos de 
atividade da Faculdade, o problema do doutoramento, como etapa ne- 
cessaria da carreira universitaria, foi considerado pelos orgaos diretores 
da Faculdade, que contou com a colaboracao, mdispensavel alias, dos Pro- 
fessores das diversas Cadeiras. Dessa colaboracao, resultou o regulamcnto 
aprovado, pelo qual vem se regendo, desde 1942, as provas para a obten- 
cao dos graus de Doutor em Filosofia, em Ciencias, em Letras e em Peda- 
gcgia. Ccnstam essas provas de defesa de uma tese, elaborada sob a 
orientacao do professor da Cadeira sobre a qual versar o assunto e dos 
exames de duas materias subsidiarias, livremente escolhidas entre cinco 
indicados pelo crientador da tese e versando programas apresentados 
pelos respectivcs prcfessores. A partir de 1947, ligeira modificacao foi 
introduzida no processo de doutoramento, visando facultar aos diplo- 
madcs pelos cursos de especializacao a substituicao dos exames das ma- 
terias subsidiarias pelos referidcs cursos de especializacao. Esta propos- 
ta de modificacao foi aprovada pelo Conselho Tecnico-Administrativo 
e pela Congregacao da Faculdade. 

Embora, de acordo com o regulamento da Faculdade, somente os 
assistentes sejam obrigados ao doutoramento, numerosos sao os licen- 
ciados ou bachareis que, espontaneamente, tern se submetido as provas 
para a obtengao do grau de Doutor, numa atividade que constitui como 
que um complemento dos estudos realizados na Faculdade. 

Ate 1949, 66 licenciados cu bachareis ja se doutoraram, mediante 
defesa de teses ineditas, versando quase sempre assuntos do mais alto 
interesse e quase todas ja publicadas pela propria Faculdade sob a tor- 
ma de Bcletins. Para esses doutoramentos, a Faculdade contou sempre 
com a colaboracao, nas bancas examinadoras, de professores de outros 
institutoi universitarios, bem como de pessoas de notorio saber nos do- 
minios de sua especialidade. 

E' a seguinte a distribuigao desses doutoramentos pelas diversas es- 
pecialidades: Quimica, 15; Zoologia, 8; Historia, 7, Geografia. 5; Bota- 
nica, 4; Biologia, 3; Geologia, 3; Filosofia, 2; Matematica, 2; Psicologia, 
2; Estatistica, 2; Mineralogia, 2; Filologia, 2; Fisica, 2; Sociologia, 2; 
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Politica, 1; Economia Politica, 1; Antropologia, 1; Literatura Portugue- 
sa, 1; Lingua Tupi-Guarani, 1. 

Crcnologicamente, assim se distribuem os doutoramentos realiza- 
dos: 1942, 13; 1943, 3; 1944, 11; 1945, 9; 1946, 8; 1947, 5; 1948, 13; 
1949, 4. 

Na relagao abaixo publicada, em crdem cronologica, dos doutora- 
mentos realizados ate 1949, figuram os nomes dos doutorandos, os titulos 
das teses e a composicao das comissoes examinadoras e as indicagoes 
biblicgraficas referentes as teses ja publicadas. 

1942. 

1. - SIMAO MATHIAS. 

Data: 12-1-1942. 
Tese: "Sobre mercaptanas bivalentes e sulfeto-dimercaptenas*' (Bc- 

letim n.o XIV, Qmmica n.o 1, pp. 75-142 — 1942). 

Comissao examinadora: Profs. Heinrich Rheinboldt, Heinrich Haupt- 
mann, Gleb Wataghin, Giuseppe Occhialini e Venancio Malta 
Machado. 

2. - JANDIRA FRANCA. 

Data: 12-3-1942. 
Tese: "Sobre o cafesterol e alguns de seus derivados" (Boletim n.0 

XIV, Qmmica n.0 1, pp. 143-180 — 1942). 

Comissao examinadora: Profs. Heinrich Hauptmann, Heinrich 
Rheinboldt, Paulo Sawaya, Dorival Fonseca Ribeiro e Hen- 
rique Tastaldi. 

3. - F'ASCHOAL ERNESTO AMERIGO SENISE. 

Data: 17-4-1942. 
Tese: "Sobre a natureza dos acidos coleicos" (Boletim n.0 XIV, 

Quimica n.0 1, pp. 35-74 — 1942). 

Comissao examinadora: Profs. Heinrich Rheinboldt, Heinrich 
Hauptmann, Andre Dreyfus, Mario Domingues e Milton Es- 
tanislau do Amaral. 

4. - MICHEL PEDRO SAWAYA. 

Data: 24-4-1942. 
Tese: "Sobre a cloaca dos Siphonops" (Boletim n.0 XXV, Zoolo- 

gia n.0 6, pp. 3- 56 — 1942). 

Comissao examinadora: Profs. Ernest Marcus, Felix Rawitscher, 
Heinrich Hauptmann, Andre Dreyfus, Renato Locchi. 
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5. - EURIPIDES SIM6ES DE PAULA. 

Data: 19-9-1942. 

Tese: "O comercio varegue e o Grao-Principiado de Kiev' (Bole- 
tim n.0 XXVI, Historia da Civiliza^ao Antiga e Medieval n.0 

3 ~ 1942). 
Comissao examinadora: Profs. Jean Gage, Plinio Ayrosa, Alfredo 

Ellis Junior, Pierre Monbeig e Conde Emmanuel Bennigsen. 

6. - JO AO CRUZ COSTA. 

Data: 11-11-1942. 
Tese: "Ensaio sobre a vida e a obra do filosofo Francisco San- 

chez" (Boletim n.0 XXIX, Filosofia n.0 1 — 1942). 
Comissao examinadora: Profs. Jean Maugiie, Braulio Sanchez Saez, 

Roldao Lopes de Barros, Paul Arbousse Bastide e Jean Gage. 

7. - CANDIDO LIMA DA SILVA DIAS. 

Data: 12-11-1942. 
Tese: "Sobre a regularidade dos funcicnais defimdos no campo 

das fungoes localmente analiticas". 
Comissao examinadora: Profs. Omar Catunda. Fernando Furquim 

de Almeida, Milton da Silva Rodrigues, Gleb Wataghin e Ma- 
rio Schenberg. 

8. — ALICE PIFFER CANABRAVA. 

Data: 13-11-1942. a - 
Tese: "O comercio portugues no Rio da Prata de 1580 a 1040 

(Boletim n.0 XXXV, Historia da Civilizagao Americana, n0 

2 _ 1945). 
Comissao examinadora: Profs. Jean Gage, Phmo Ayrosa. Pie:re 

Monbeig, Alfredo Ellis Junior e E. Simoes de Paula. 

9. - LOURIVAL GOMES MACHADO. 

Data: 13-11-1942. 
Tese* "Alguns aspectos atuais do problema do metodo. dneto e 

divisao da Ciencia Pohtica" (Boletim n.0 XXXI. Pohtica n; 
1 _ 1943). , „ , 

Comissao examinadora: Profs. Paul Arbousse Bastide Radchtte- 
Brcwn, Fernando de Azevedo, Roger Bastide e Joao e i uz 
Costa. 

10. — CICERO CHRISTIANO DE SOUZA. 

Data: 13-11-1942. ,. . 
Tese: "Introdugao ao estudo de alguns problemas metodologicos 

da Psicologia". 
Comissao examinadora: Profs, Noemy S. RudoUer, Jean Maugue, 

Ponl Arbousse Bastide, Paulo Sawaya e Joao Cruz Ci'st.u 
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11. - FRANCISCO BERTI. 

Data: 14-11-1942. 
Tese: "Estudos sobre sistemas binaries organicos". 
Comissao exam^jnadora: Profs. Heinrich Rheinboldf;, Heinrich 

Hauptmann, Henrique Tastaldi, Paulo Sawaya, Felix Rawits- 
cher. 

12. - ASTROGILDO RODRIGUES DE MELLO. 

Data: 14-11-1942. 
Tese: "As encomiendas e a politica colonial de Espanha" (Boletim 

n.0 XXXIV, Historia da Civilizagao Americana, n.0 1 — 1945). 
Comissao examinadora: Profs. Jean Gage, Alfredo Ellis Junior, 

Braulio Sanchez Saez, Emilio Willems e E. Simoes de Paula. 

13. - EDUARDO ALCANTARA DE OLIVEIRA. 

Data: 14-11-1942. 
Tese: "A concentragao demografica no Brasil" (Boletim n.0 XLVII, 

Estatistica n.0 1 — 1944). 
Comissao examinadora: Profs. Milton da Silva Rodrigues, Paul 

Hugon, Roger Bastide, Walter Leser e Authos Pagano. 

1943 

14. - BENEDITO CASTRUCCI. 

Data: 4-8-1943. 
Tese: "Sobre uma nova definigao de cubica plana". 
Comissao examinadora: Profs. Omar Catunda, Fernando Furquim 

de Almeida, Candido Lima da Silva Dias, Gleb Wataghin e 
Abrahao de Moraes. 

15. - JOSE' QUERINO RIBEIRO. 

Data: 12-11-1943. 
Tese: "A Memoria de Martim Francisco sobre a reforma dos es- 

tudos na Capitania de Sao Paulo" (Boletim n.0 LIII, Historia 
da Civilizacao Brasileira n.0 5 — 1945), 

Comissao examinadora: Profs. Alfredo Ellis Junior, Roldao Lopes 
de Barros, Paul Arbousse Bastide, Astrogildo Rodrigues de 
Mello e Joao Cruz Costa. 

16. - ROSINA DE BARROS. 

Data: 19-11-1943. 
Tese: "O parenquima de Triclades do genero Euplanaria" (Bole- 

tim n.0 XXXVI, Biologia n.0 4, pp. 73-118 — 1943). 
Comissao examinadora: Profs. Andre Dreyfus, Ernest Marcus, Ze- 

ferino Vaz, Felix Rawitscher e 1* || 
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1944 

17. - MARIO GUIMARAES FERRI. 

Data: 20-4-1944. 
Tese: "Transpiragao de plantas permanentes dos "cerrados" (Bo- 

letim n.0 XLI, Botanica n.0 4, pp. 155-224 — 1944). 
Comissao examinadora: Profs. Felix Rawitscher, Ernest Marcus, 

Paulo Sawaya, Zeferino Vaz e Theodureto de Camargo. 

18. - RUI RIBEIRO FRANCO. 

Data: 26-5-1944. 
Tese: "A faixa estanifera do Rio Grande do Sul" (Boletim n.0 XLIV, 

Mineralogia n.0 6 — 1944). 
Comissao examinadora: Profs. Reynaldo Ramos de Saldanha da 

Gama, Heinrich Rheinboldt, Heinrich Hauptmann, Felix Ra- 
witscher e Rui de Lima e Silva. 

19. - JOSUE' CAMARGO MENDES. 

Data: 27-5-1944. 
Tese: "Lamelibranquios triassicos de Rio Claro" (Boletim n.0 XLV, 

Geologia n.0 1, pp. 41-76 — 1944). 
Comissao examinadora: Profs. Luciano Jacques de Morais, Ernest 

Marcus, Heinrich Hauptmann, Octavio Barbosa e Matias G. 
de Oliveira Roxo, 

20. - LI'VIO TEIXEIRA. 

Data: 14-7-1944, 
Tese: "Nicolau de Cusa" (Publicada na Revista de Historia, n.0s 

5-6-7 — 1951). 
Comissao examinadora: Profs. Jean Mangiie, Paul Arbousse Bastide, 

Joao Cruz Costa, Jean Gage e Roldao Lopes de Barros. 

21. - TEODORO HENRIQUE MAURER JONIOR. 

Data: 24-7-1944. 
Tese: "A morfologia e sintaxe do genitivo latino" (Boletim n.0 LV, 

Filologia Romanica n.0 1 — 1948). 
Comissco examinadora: Profs. Urbano Canute Scares, Otoniel Mo- 

ta, Mario Pereira de Souza Lima, Fernando de Azevedo e Fran- 
cisco Silveira Bueno. 

22. - ERASMO GARCIA MENDES. 

Data: 3-8-1944. 
Te*e: "Contribuigao para a fisiologia dos aparelhos respiratorio e 

circulatorio de Siphonops annulatus" (Boletim n.0 XLVIII, 
Zoologia n.0 9 pp. 25-68 — 1945). 

Comissao examinadora: Profs. Paulo Sawaya, Ernest Marcus, Hein- 
rich Hauptmann, Franklin de Moura Campos e Paulo Eneas 

1 T » / I 
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23. - WILLIAM GERSON ROLIM DE CAMARGO. 

Data: 24-8-1944. 
Tese: "Sobre a genese da jazida de molibdenita de Vacacai, Rio 

Grande do Sul" (Boletim n.0 XLIX, Mineralogia, n.0 7 pp. 
29-74 — 1945). 

Comissao examinadora: Profs. Rui Ribeiro Franco, Luciano Jac- 
ques de Morais, Othon H. Leonardos, Heinrich Rheinboldt e 
Alceu Fabio Barbosa. 

24. - MARIA DE LOURDES PAULA MARTINS. 

Data: 18-10-1944. 
Tese: "A influencia indigena no portugues do Brasil1'. 
Comissao examinadora: Profs. Francisco da Silveira Bueno, Plinio 

Ayrosa, Mario Pereira de Souza Lima, Americo de Moura e 
Juan Francisco Recalde. 

25. - OLGA PANTALEAO. 
Data: 11-11-1944. 
Tese: "A penetragao comercial da Inglaterra na America Espanho- 

la de 1713 a 1783" (Boletim n.0 LXII, Historia da Civilizacao 
Mcderna e Contemporanea n.0 1 — 1946) . 

Comissao examinadora: Profs. Jean Gage, Alfredo Ellis Junior, As- 
trogildo Rodrigues de Mello, Pierre Monbeig e Kennth J. 
Swann, 

26. - CRODOWALDO PAVAN. 
Data: 14-11-1944. 
Tese: "Os peixes cegos das cavernas de Ipcranga e a evolucao" (Bo- 

letim n.0 LXXIX, Biologia n.0 6 — 1945). 
Comissao examinadora: Profs. Andre Dreyfus, Frederico Brieger, 

Carlos Krug, Luciano Jacques de Morais e Ernest Marcus, 

27. - MARIA DA CONCEigAO VICENTE DE CARVALHO. 
Data: 23-11-1944. 
Tese: "Santos e a gecgrafia humana do literal paulista". 
Comissao examinadora: Profs. Pierre Monbeig, Alfredo Ellis Junior, 

Roger Bastide, Aroldo de Azevedo e Emilio Willems, 

1945 

28. — ANNITA DE CASTILHO E MARCONDES CABRAL. 

Data: 23-4-1945. 
Tese: "O cpnflito dos resultados dos experimentos sobre a memo- 

ria de formas" (Boletim n.0 LXXIV, Psicologia n.0 2 — 1946). 
Comissao examinadora: Profs. Roger Bastide, Emilio Willems, Lou- 

rival Gomes Machado, Joao Cruz Costa e L. Ombredanne. 

29. - LA VI NT A COSTA VILELA. 
Data: 4-5-1945. 
Tese: "Algumas dangas populares no Estado de Sao Paulo". 
Comissao examinadora: Profs. Roger Bastide F^dio 

nando de Azevedo, Pierre Monb 
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30. - LUCILLA HERMANN. 

Data: 12-6-1945. 
Tese: "Evolugao da estrutura social de Guaratingueta num pen'odo 

de 300 anos" ("Revista de Administragao" n.0s 5-6, margo-junho 
de 1948). 

Comissao examinadora: Profs. Roger Bastide, Pierre Monbeig. Joao 
Cruz Costa, Fernando de Azevedo e Emilio Willems. 

31. - DORIVAL TEIXEIRA VIEIRA. 
' Data: 31-8-1945. 

Tese: "Evolugao do sistema monetario brasileiro" ("Revista de Ad- 
ministracao" n.0 2, julho de 1947). 

Comissao examinadora: Profs. Paul Kugon, Roger Bastide, Alfredo 
Ellis Junior, Eduardo Alcantara de Oliveira e Abelardo Ver- 
gueiro Cesar. 

32. - MART A VANNUCCI MENDES. 

Data: 3-9-1945. 
Tese: "Hydroida Theraphora do Brasil". 
Comissao examinadora: Profs. Ernest Marcus, Paulo Sawaya, Andre 

Dreyfus, Felix Rawitscher e Kenneth E. Caster. 

33. - PEDRO MOACYR CAMPOS. 

Data: 29-9-1945. 
Tese: "Alguns aspectos da Germania antiga atraves dos autores clas- 

sicos" (Boletim n.0 LXIV, Historia da Civilizacao Antiga e Me- 
dieval n.0 5 — 1946) . 

Comissao examinadora: Profs. E. Simoes de Paula, Jean Gage, Pe- 
dro de Almeida Moura, Alfredo Ellis Junior e Pierre Monbeig. 

34. - EGON SCHADEN. 

Data: 26-10-1945. 
Tese: "Ensaio etno-sociologico sobre a mitologia heroic^ de algumas 

tribos indigenas do Brasil" (Boletim n.0 LXI, Antropologia n.0 

1 _ 1946). 

Comissao examinadora: Profs. Emilic Willems, Fernando de Aze- 
vedo, Herbert Baldus, Plinio Ayrosa e Roger Bastide. 

35. - ARY FRANCA. 
Data: 16-11-1945. 
Tese: '"Estudo sobre o clima da bacia de Sao Paulcv (Boletim n.0 

LXX, Geografia n.0 3 — 1946). 
Comissao examinadora: Profs. Pierre Monbeig, Aroldo de Azevedo, 

Joao Dias da Silveira, Francis Ruellan e Felix Rawitscher. 

36. - EDUARDO d'OLIVEIRA FRANCA. 
Data: 22-11-1945. 
Tese: "O poder real em Portugal e as origens do absolutismo (Bo- 

letim n.0 LXVIII, Historia da Civilizacao Antiga e Medieval 
n.o 6 — 1946). 
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Comissao examinadora: Profs. E. Simoes de Paula, Jean Gage, Al- 
fredo Ellis Junior, Astrogildo Rodrigues de Mello e Lourival 
Gomes Machado. 

1946 

37. - EDMUNDO FERRAZ NONATO. 

Data: 14-6-1946. 
Tese: "Sobre sanguessugas do genero Liostoma" (Boletim n.0 LXXX, 

Zoologia n.0 11 — 1946). 
Comissao examinadora: Profs. Ernest Marcus, Paulo Sawaya, Oli- 

verio Mario de Oliveira Pinto, Odorico Machado de Souza e 
Andre Dreyfus. 

38. - WALDOMIRO PREGNOLATO. 
Data: 19-2-1946. 
Tese: "Analise termica de sistemas binaries de compostos organicos". 
Comissao examinadora: Profs. Heinrich Rheinbcldt, Heinrich Haupt- 

mann, Simao Mathias, Paschoal Senise e Alexandre Vancolle. 

39. — GIUSEPPE CILENTO. 

Data: 12-10-1946. 
Tese: "Isosterismo, Isologia e Isomorfismo". 
Comissao examinadora: Profs. Heinrich Rheinboldt, Heinrich Haupt- 

mann, Rui Ribeiro Franco, Simao Mathias e Giorgio Renato 
Levi. 

40. - GERMINIO NAZARIO. 

Data: 26-10-1946. 
Tese: "Estudo sobre a substituicao isomorfa dos halogenios e pseu- 

do-halogenios na posigao beta da molecula da Naftalena". 
Comissao examinadora: Profs. Heinrich Rheinboldt, Heinrich Haupt- 

mann, Simao Mathias, Jandira Franca e Paulo Guimaraes da 
Fonseca. 

41. - ANTONIO AUGUSTO SOARES AMORA. 

Data: 30-10-1946. 
Tese: "O Nobiliario do Conde D. Pedro de Barcelos" (Boletim n.0 

XCII, Letras n.0 4 — 1948). 
Comissao examinadora: Profs. Fidelino de Figueiredo, E. Simoes 

de Paula, Luiz Amador Sanchez, Joao Cruz Costa e Astro- 
gildo Rodrigues de Mello. 

42. - CARLOS DRUMOND. 

Data: 8-11-1946. 
Tese: "Da particula hab.a do tupi-guarani" (Boletim n.0 LXVI, 

Etnografia n.0 12 — 1946). 
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Comksao examinadora: Profs. PHnio Ayrosa, Aluisio de Faria Coim- 
bra, Alfredo Ellis Junior, Arcldo de Azevedo e Jara Troche. 

43. - JOAO DIAS DA SILVEIRA. 

Data: 21-11-1946. 
Tese: "Estudo geografico dos contrafortes ocidentais da Serra da 

Mantiqueira", 
Comissao examinadora: Profs. Pierre Monbeig, Astrogildo Rodrigues 

de Mello, Alfredo Ellis Junior, Aroldo de Azevedo e Felix Ra- 
witscher. 

44. - NICE LECOCQ MOLLER. 

Data: 22-11-1946. 
Tese: "Tipos de sitiantes em algumas regioes do Estado de Sao 

Paulo'" (Boletim n.0 132, Gecgrafia n.0 7 — 1951). 
Comissao examinadora: Profs. Pierre Monbeig, Roger Bastide, Emi- 

lio Willems, Aroldo de Azevedo e Joao Dias da Silveira. 

1947 

45. - RUY 0Z6R10 DE ERE IT AS. 

Data: 7-5-1947. 
Tese: "Geologia e petrologia da Ilha de Sao Sebastiao" (Boletim 

n.0 LXXXV, Geologia n.0 3 — 1947). 
Comissao examinadora: Profs. Kenneth E. Caster, Reyraldo Ramos 

de Saldanha da Gama, Rui Ribeiro Franco, Arcldo de Azevedo 
e Alceu Fabio Barbosa. 

46. - GABRIELLA ZUCCARI. 

Data: 3-6-1947. 
Tese: "Condicdes de divisao e regeneraqao de Naididae"" (Boletim 

n.0 LXXX, Zoologia n.0 12 — 1947). 
Comissao examinadora: Profs. Ernest Marcus, Paulo Sawaya, Oli- 

verio Mario de Oliveira Pinto, Kenneth E. Caster e Zeferino 
Vaz. 

47. - MERCEDES RACHID. 

Data: 11-6-1947. 
Tese: "Transpiracac e sistemas subterraneos da vegetagao de wmd 

dos campos cerrados de Emas (Boletim n." LXXX. Botarica 
n.0 5 — 1947). 

Comissao examinadora: Profs. Felix Rawitscher, Andre Drej :us. 
Ernest Marcus, Theodureto de Camargo e Karl Silberschmidt. 

48. - MADELEINE PERRIER. 

Data: 14-11-1947. 
Tese: "Estudo sistematico sobre a substituigao isomorfogcnia dcs 

atomos e pseudo-atomos halogenios e de grupos pseudo-ha'o- 
genios na posi^ao 1 da 2.4-dinitrobenzena". 
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Comissao examinadora: Profs. Heinrich Rheinboldt, Heinnch Haupt- 
mann, Simao Mathias, Rubens S. Pereira e Henrique Tas- 
taldi. 

49. - ERNESTO GIESBRECHT. 
Data: 22-11-1947. 
Tese: "Estudo sistematico sobre o isomorfismo de eteres, sulfetos e 

teluretos aciclicos". 
Comissao examinadora: Profs. Heinrich Rheinboldt, Heinrich Haupt- 

mann, Simao Mathias, Quintino Mingoja e Karl Slotta. 

1948 

50. - LINDO FAVA. 

Data: 23-3-1948. 
Tese: "Contribuigao para o estudo das series estatisticas a duas 

dimensoes". 
Comissao examinadora: Profs. Milton da Silva Rodrigues, Eduardo 

Alcantara de Oliveira, Omar Catunda, Frederico Brieger e 
Pedro Egidio de Carvalho. 

51. - DOMINGOS VALENTE. 

Data: 9-4-1948. 
Tese: "O mecanismo da respiragao do Trichodactylus petropoli- 

tanus (Goeldi)" (Boletim n.0 XCIII, Zoologia n.0 13 — 1948). 
Comissao examinadora: Profs. Paulo Sawaya, Ernest Marcus, Paulo 

Galvao, Jose Ribeiro do Vale e Michel Pedro Sawaya. 

52. - DIVA DINIZ CORREA. 

Data: 13-4-1948 
Tese: "A embriologia de Bugula flabellata" (Boletim n.0 CXIII,. 

Zoologia n.0 13 — 1948). 
Comissao examinadora: Profs. Ernest Marcus, Paulo Sawaya, Ze- 

ferino Vaz, Oliverio Mario de Oliveira Pinto e Flavio Fonseca. 

53. - ERIK A ANNA LUISA RAWITSCHER. 

Data: 29-4-1948. 
Tese: "Improcedencia da potometria em medidas de transpiragao" 

("Anais da Academia Brasileira de Ciencias", tcmo XXI, n.0 2 
— 1949). 

Comissao examinadora: Profs. Felix Rawitscher, Ernest Marcus, 
Heinrich Rheinboldt, Karl Silberschmidt e Agesilau Antonio 
Bittancourt. 

- WALTER LOEWENSTEIN. 
Data: 4-5-1948. 
Tese: "Estudo sobre o conteudo em hafnio dos minerais de zir- 

conio da regiao de Pogos de Caldas". 
Comissao examinadora: Profs. Heinrich Rheinboldt, Heinrich Haupt- 

mann, Simao Mathias, Reynaldc Ramos de Saldanha da Gama 
e Francisco Joao Humberto Maffei. 

54. 

V 
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55. - SETEMBRINO PETRI. 

Data: 15-9-1948. 
Tese: "Contribuigao para o estudo do devoniano paranaense" (Bo- 

letim n.0 129 do Departamento da Producao Mineral"' — 
1948). 

Comissao examinadora: Profs. Viktor Leinz, Kenneth E. Caster, 
Reynaldo Ramos de Saldanha da Gama, Ernest Marcus e Octa- 
vio Barbosa. 

56. - RENATO DA SILVEIRA MENDES. 

Data: 23-10-1948. 
Tese: "Paisagens culturais da Baixada Fluminense" (Boletim n." 

CX, Geografia n.0 4 — 1950). 
Comissao examinadora: Profs. Pierre Gourou, Aroldo de Azevedo, 

Jcao Dias da Silveira, Alfredo Ellis Junior e Eduardo Alcan- 
tara de Oliveira. 

57. - ALFREDO LEVY. 

Data: 30-10-1948. 
Tese: "Estudos sobre a influencia do comprimento da cadeia car- 

bonica na formagao de solugoes solidas em ccmpostos or- 
ganicos". 

Comissao examinadora: Profs. Heinrich Rheinboldt. Simao Mathias, 
Heinrich Hauptmann, Theodureto Souto e Paulo Krumholz 

58. - WALDEMAR SAFFIOTI. 

Data: 13-11-1948. 
Tese: "Sobre compostos de adigao de sulfoxidos e seneloxidcs" . 
Comissao examinadora: Profs, Heinrich Rheinboldt, Simao Mathias. 

Heinrich Hauptmann, Francisco Berti e Rui Ribeiro Franco. 

59. - LUCY LACERDA NAZARIO. 

Data: 16-11-1948. 
Tese: "Sobre alguns constituintes das folhas de Cassia Alata", 
Comissao examinadora: Profs. Heinrich Hauptmann, Simao M itlnas, 

Heinrich Rheinboldt, Ricardo Wasicky e Jayme A. Cavalcanti. 

60. - IIANNA A. ROTHSCHILD. 

Data: 20-11-1948. 
Tese: "Acido anacardico, Anacardol e substancias correlatas" . 
Comissao examinadora: Profs. Heinrich Hauptmann, Simao Mathias. 

Heinrich Rheinboldt, Klaus Neiser e Paschoal Senise. 

61. - ANTONIO BRITO CUNHA. 

Data: 26-11-1948. 
Tese: "Contribuigao a analise do polimorfismo". 
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Comissao examinadora: Profs. Andre Dreyfus, Paulo Sawaya, Er- 
nest Marcus, Theodozius Dobhzansky e Carlos Arnaldo Krug. 

62. - BERTA LANGE DE MORRETES. 

Data: 27-11-1948. 
Tese: "Ciclo evolutive de Pilacrella Delectans" (Boletim n.0 C, Bo- 

tanica n.0 8 — 1950) . 
Comissao examinadora: Profs. Felix Rawitscher, Ernest Marcus, 

Andre Dreyfus, Floriano de Almeida, Edgar Barroso do Amaral. 

1949 

63. - BLANKA WLADISLAW. 

Data: 19-3-1949. 
Tese: "O comportamento de compostos de enxofre em presenca 

de niquel de Raney". 
Comissao examinadora: Profs. Heinrich Hauptmann, Simao Mathias, 

Heinrich Rheinboldt, Paulo Krumholz e Mauricio da Rocha 
e Silva. 

64. - MARIA DOLORES UNGARETTI. 

Data: 4-6-1949. 
Tese: "Sobre a fisiologia da digestao e da respiracao das Temno- 

cephala" (Boletim n.0 XCIX, Zoologia n.0 14 — 1949). 
Comissao examinadora: Profs. Paulo Sawaya, Zeferino Vaz, Mau- 

ricio da Rocha e Silva, Ernest Marcus e Jose Tibeiro do Vale. 

65. — PAULUS AULUS POMPEIA. 

Data: 17-10-1949. 
Tese: "O problema estatistico das ocorrencias casuais e os conta- 

dcres Geiger-Mueller". 
Comissao examinadora: Profs. Gleb Wataghin, Marcelo Damy de 

Souza Santos, Candido Lima da Silva Dias, Abrahao de Mo- 
raes e Omar Catunda. 

66. - PAULO TAQUES BITTENCOURT. 

Data: 29-11-1949. 
Tese: "Esquema de desintegracao do Te. 121". 
Comissao examinadora: Profs. Marcelo Damy de Souza Santos, 

Oscar Sala, Hans Stammreich, Abrahao de Moraes e Leon 
Rubin „ 



XI. — Congregacao e Conselho Tecnico- 

Administrativo (*) 

Em face da enorme documentagao existente nos Lfvros de Alas, resolveu n Se<.i .. do 
Puhlicag5es estampar apenas as atas de instalacao di. Congrega^. o < do . onv Ho 
recnico-Administrativo, por serem documentos de alto valor hist6nco para a Faciod.uie. 



■ 
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ATA DA SESSAO DE INSTALAQAO DOS TRABALHOS DA CON- 
GREGAgAO DA FACULDADE DE FILOSOFIA, CmNCIAS E 

LETRAS DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO. 

Aos sete dias do mes de agosto de 1941, na sala da Congregacao, 
instalada no 3.° andar do edificio da Escola "Caetano de Campos , sede 
provisoria da Faculdade, realizou-se, com inicio as dezesseis horas, a 
primeira sessao da Congregagao da Faculdade de Filosofia, Ciencias e 
Letras da Universidade de Sao Paulo, constituida na forma do decreto 
estadual n.0 12.038, de 1.° de julho de 1941, e convocada pela circular 
n.0 32/41, de 4 de agosto. Presidiu a sessao o Diretor da Faculdade, 
Prof. Dr. Fernando de Azevedo, secretariando os trabalhos o Secreta- 
rio da Faculdade, Dr. Ruy Bloem. Compareceram a sessao os segumtes 
professores: Joao Cruz Costa, professor contratado da la. Cadeira (Fi- 
losofia); Jean Maugiie, professor contratado da 2a. Cadeira (Historia da 
Filosofia); Roger Bastide, professor contratado da 4a. Cadeira (Socio- 
Icgia); Paul Arbousse-Bastide, professor ccntratdo da 5a. Cadeira (Po- 
litica); Luigi Galvani, professor contratado da 6a. Cadeira (Estatistica 
Geral e Aplicada); Fernando Furquim de Almeida, professor contra- 
tado da 7a. Cadeira (Critica dos Principios e Complementos de Mate- 
matica); Omar Catunda, professor contratado da 8a. Cadeira (Analise 
Matematica); Giacomo Albanese, professor contratado da 9a. Cadeira 
(Geometria Analitica, Projetiva e Descritiva); Heinrich Hauptmann, 
professor contratado da 14a. Cadeira (Quimica Geral e Inorganica e 
Quimica Analitica); Andre Dreyfus, professor catedratico da 17a. Ca- 
deira (Biologia Geral); Ernest Marcus, professor contratado da 18a. 
Cadeira (Zoologia); Paulo Sawaya, professor catedratico da 19a. Ca- 
deira (Fisiologia Geral e Animal); Felix Rawitscher, professor contra- 
tado da 20a. Cadeira (Botanica); Ctorino De Fiore di Cropani, profes- 
sor contratado da 21a. Cadeira (Geologia e Paleontologia); Reynaldo 
Ramos de Saldanha da Gama, professor contratado da 22a. Cadeira (Mi- 
neralcgia e Petrografia); Joao Dias da Silveira, professor contratado 
da 23a. Cadeira (Geografia Fisica); Pierre Monbeig, professor contra- 
tado da 24a. Cadeira (Geografia Humana); Euripedes Simoes de Pau- 
la, professor contratado da 26a. Cadeira (Historia da Civilizacrao An- 
tiga e Medieval); Jean Gage, professor contratado da 27a. Cadeira (His- 
toria da Civilizacao Moderna e Contemporanea); Alfredo Ellis Junior, 
professor catedratico da 28a. Cadeira (Historia da Civilizacao Brasi-I 
leira): Plinio Ayrosa, professor catedratico da 29a. Cadeira (Etnogialia 
e Lingua Tupi-Guarani); Paul Hugon, professor contratado da 31a. Ca-fi 
deira ^(Economia Politica e Historia das Dcutrinas Economicas); Urba- 
nn rnnntn Snares, orofessor contratado da 32a. Cadeira (Lingua c Li- 
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teratura Latina); Vittorio De Falco, professor contratado da 33a. Ca- 
deira (Lingua e Literatura Grega); Francisco da Silveira Bueno, pro- 
fessor catedratico da 34a. Cadeira (Filologia e Lingua Portuguesa); 
Jose Maria Marques da Cruz, professor contratado da 35a. Cadeira (Li- 
teratura Portuguesa); Mario Pereira de Souza Lima, professor contra- 
tado da 36a. Cadeira (Literatura Brasileira); Alfred Bonzon, professor 
contratado da 38a. Cadeira (Lingua e Literatura Francesa); Braulio 
Sanchez-Saez, professor contratado da 40a, Cadeira (Lingua Espanhola 
e Literatura Espanhola e Hispano-Americana); Douglas Redshaw, pro- 
fessor contratado da 41a. Cadeira (Lingua Inglesa e Literatura Inglesa 
e Anglo-Americana); Pedro de Almeida Moura, professor contratado 
da 42a. Cadeira (Lingua e Literatura Alema); Cicero Christiano de 
Souza, professor substitute da 43a. Cadeira (Psicologia Educacional), 
Onofre de Arruda Penteado Junior, professor catedratico da 46a. Ca- 
deira (Didatica Geral e Especial); Maria de Lourdes Batista dos San- 
tos, professora substituta da 48a. Cadeira (Biologia Educacional, Fun- 
damentos Biologicos da Educagao e Higiene Escolar) e Fernando de 
Azevedo, professor catedratico da 49a. Cadeira (Sociologia Educacio- 
nal) — num total de trinta e cinco professores. Compareceu ainda o 

sr. prof. Emilio Willems, livre-docente e professor contratado da disci- 
plina de Antropologia, sem direito de voto nas deliberacoes. Deixaram 
de comparecer por motive justificado os srs. professores Marcelo Damy 
de Souza Santos, professor contratado da 12a. Cadeira (Fisica Geral e 
Experimental); Gleb Wataghin, professor contratado da 13a. Cadeira 
(Fisica Teorica e Fisica Matematica); Heinrich Rheinboldt, professor 
contratado da 15a. Cadeira (Quimica Organica e Quimica Biologica); 
Giuseppe Urgaretti, professor contratado da 39a. Cadeira (Lingua e 
Literatura Italiana); Roldao Lopes de Barros, professor catedratico da 
45a. Cadeira (Historia e Filosofia da Educagao) e Milton da Silva Ro- 
drigues, professor catedratico da 47a. Cadeira (Estatistica Educacional). 
As Cadeiras n.0s 3 (Psicologia), 10 (Complementos de Geometria e 
Geometria Superior), 11 (Mecanica Racional e Mecanica Celeste), 16 
(Fisico-Quimica e Quimica Superior), e 44 (Administragao Escolar e 
Educacao Comparada) nao se fizeram representar, por nao terem ainda 
professor catedratico ou contratado, sendo os respectivos cursos minis- 
trados, no corrente ano, inteiramente, pelos seguintes professores: Joao 
Cruz Costa e Jean Mauglie (Psicologia); Giacomo Albanese (Comple- 
mentos de Geometria e Superior); Gleb Wataghin (Mecanica Racional 
e Mecanica Celeste); Heinrich Rheinboldt e Heinrich Hauptmann (Fi- 
sico-Quimica e Quimica Superior); e Milton da Silva Rodrigues (Ad- 
ministracao Escolar e Educacao Comparada) . As Cadeiras ns. 25 (Geo- 
grafia do Brasil), 30 (Historia da Civilizacao Americana) e 37 (Filo- 
logia Romanica) achavam-se vagas, so devendo funcionar no proximo ano 
de 1941, quando se instalar a 3a. serie dos cursos a que se refere o de- 
creto 12.038. Abrindo a sessao, o Sr. Diretor ccngratulou-se com os 
srs, professores por motivo da instalagao dos trabalhos da Congregagao, 
cujas atribuigoes, ate o presente, em virtude da IckLl /i. ,1. . .. 

r 
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exercidas pelo Conselho Universitario. Tendo o Decreto 12.038, de 1.° 
de julho do corrente ano, constituido a Congregacao da Faculdade, da 
qual fazem parte todos os seus professores. catedraticos ou contratadc^. 
apressou-se em convocar a presente reuniao, antes mesmo da instalac ao 
solene que projetava realizar, a fim de ouvir a Congregacao a respeito 
de assuntos urgentes a deliberar. Nao podia, contudo, deixar de ma- 
nifestar a sua satisfagao em ver reunida a Congregacao da Faculdade 
porque, em conseqiiencia do Decreto 12.038, a administragao do es^a- 
belecimento sera exercida pela Diretoria, pelo Conselho Tecnico-Admi- 
nistrativo e pela Congregacao, o que representava para a Faculdade de 
Filosofia, Ciencias e Letras a sua carta de maioridade. 

ATA DE INSTALACAO DO CONSELHO TECNICO-ADMINISTRA- 
TIVO DA FACULDADE DE FILOSOFIA, CmNCIAS E LETRAS. 

Aos vinte e cinco dias do mes de agosto de 1941, na sala da Di- 
retoria da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade 
de Sao Paulo, compareceram, devidamente convocados pelos oficios n.0s 
878 a 881, de 21 do mesmo mes os Srs. Professores Milton Camargo 
da Silva Rcdrigues, Paulo Sawaya, Plinio Ayrosa e Andre Dreyfus. 
Presentes no mesmo local, as 15,30 horas, o senhor professor Fernando 
de Azevedo, Diretcr e Ruy Bloem, Secretario da Faculdade, usou da 
palavra o Professor Fernando de Azevedo, para comunicar que, de acor- 
do com a indicacao da Congregacao da Faculdade haviam sido pelo 
Sr. Secretario da Educagao nomeados os quatro mencionados prcfe^- 
sores para constituirem o Conselho Tecnico-Administrativo, nas seamn- 
tes condicoes, conforme ato daquele titular publicado no Diario Oticial 
de 20 de agosto: Os professores Milton Rodrigues e Paulo Sawaya. pelo 
prazo de dois anos, e os professores Plinio Ayrosa e Andre Dreyfus, pelo 
prazo de um ano, a fim de ser possivel a renovagao periodica do Con- 
selho Tecnico-Administrativo, na forma regulamentar. Prosseguindo. o 
Sr. Diretor declarou empossados os referidos membros do Conselho Ti - 
nico-Administrativo, com os quais se congratulou, por que a instalacao 
do Conselho Tecnico-Administrativo correspondia ao ultimo passo pa- 
ra a conquista da autonomia da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Le- 
tras, cuja diregao, depois de sete anos, passara a ser exercida, em con- 
junto, pela Diretoria, pela Congregacao e pelo Conselho Tecnico-Admi- 
nistrativo, como os demais institutes universitarios. 






