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APRESENTAQAO 

Cumprindo determinagao do Exmo. Sr. Diretor, Professor Euripedes 
Simoes de Paula, a Sec^ao de Publicagdes tem a satisfagao de apresentar 
o Anuario da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade 
de Sao Paulo, relative ao ano de 1950. 

Idealizado e realizado num piano inteiramente diverse do que foi 
seguido pela Faculdadej nas publicagoes congeneres, relativas aos seus 
primeiros anos de vida, o volume ora publicado procurou atingir um 
unico objetivo: retratar, de maneira simples, pcrem exala, as atividades 
da Instituigao que, fundada ha dezesseis anos apenas, e hoje a segunda, 
na Universidade de Sao Paulo (quanto ao numero de matriculas), e cujo 
renome ultrapassou, ha muito, as fronteiras do pais. 

O presente volume refere-se apenas a 1950. Para os anos anteriores, 
desde 1938 (data da publicagao do ultimo Anuario), a Secgao de Publi- 
cagdes prepara um volume retrospective, destinado a preencher esse claro 
na historia da Faculdade, uma vez que o tempo ja transcorrido desde 
aquele ano constitui serio impedimento a realizagao de um trabalho com- 
plete. De agora em diante, a Secgao de Publicagdes conta poder, anual- 
mente, editar o Anuario, evitando, tanto quanto estiver ao seu alcance, 
que se repitam as falhas dos anos anteriores. 

A Secgao de Publicagdes, criada e organizada pelo Exmo. Sr. Diretor, 
Prof. Euripedes Simoes de Paula, com o objetivo de atender a uma das 
maiores necessidades da Faculdade, em conseqiiencia de seu proprio de- 
senvolvimento, reconhece as dificuldades de um trabalho desta natureza, 
mas confia na colaboragao de todos os Srs. Professores, e, no que Ihe dis- 
ser respeito, nao medira sacrificios para que o nome da Faculdade, tao 
caro a todos os que a ela se acham ligados, se projete, cade vez mais, no 
cenario cultural de nossa terra. 

Finalizando, a Secgao de Publicagdes sente-se no dever de testemu- 
nhar muitos agradecimentos: ao Senhor Diretor, sem cujo apoio, com- 
preensao e colaboragao, jamais teria sido possivel este trabalho; aos Se- 
nhores Professores, Assistentes e Auxiliares de Ensino, pelas informagoes 
prestadas para a parte mais importante do Anuario — as atividades das 
Cadeiras e Departamentos — na qual vao transcritos os relatorios envia- 
dos; ao Departamento de Cultura da Universidade de Sao Paulo, pelas 
informagoes fornecidas sobre o trabalho de extensao universitaria e inter- 
cambio cultural; por fim, a todas as Secgoes Administrativas da Facul- 
dade que facihtaram a coleta de dados indispensaveis a elaboragao deste 
Anuario. 
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I -SECC5ES E CURSOS 



. 



I. SECQAO DE FILOSOFIA 

Curso de Filosofia 

Filosofia (Introdugao a Filosofia Geral, Logica, £tica e Es- 
tetica ) 

Psicologia 
Historia da Filosofia 

II. SECQAO DE ClfiNCIAS 

1. Curso de Matematica 

Analise Matematica 
Geometria Analitica, Projetiva e Descritiva 
Calculo Vetorial 
Complementos de Matematica 
Critica dos Principios 
Fisica Geral e Experimental 
Fisica Teorica e Matematica 
Mecanica Racional e Celesto 
Analise Superior 
Geometria Superior 

2. Curso de Fisica 

Analise Matematica 
Geometria Analitica, Projetiva e Descritiva 
Calculo Vetorial 
Fisica Geral e Experimental 
Fisica Teorica e Matematica 
Fisica Superior 
Mecanica Racional e Celeste 

3. Curso de Quimica 

Complementos de Matematica 
Fisica Geral e Experimental 
Quimica Geral e Inorganica 
Quimica Organica e Biologica 
Quimica Superior 
Quimica Analitica 
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Fisico-quimica 
Mineralogia 

4. Curso de Historia Natural 

Biologia Geral 
Zoologia 
Botanica 
Fisica Geral e Experimental 
Quimica 
Mineralogia e Petrografia 
Geologia e Paleontologia 
Fisiologia Geral e Animal 

5. Curso de Geografia e Historia 

Geografia Fisica 
Geografia Humana 
Geografia do Brasil 
Antropologia 
Historia da Civilizagao Antiga e Medieval 
Historia da Civiliza^ao Moderna e Contemporanea 
Historia da Civilizagao Americana 
Historia da Civilizagao Brasileira 
Etnografia Brasileira e Lingua Tupi-Guarani 
Elementos de Geologia 
Elementos de Cartografia 

6. Curso de Ciencias Socias 

Complementos de Matematica 
Sociologia 
Economia Politica e Historia das Doutrinas Economicas 
Historia da Filosofia 
Geografia Humana 
Estatistica 
Psicologia Social 
Antropologia 
Politica 
Etnografia 
£tica 

SECgAO DE LETRAS 

1. Curso de Letras Classicas 

Lingua e Literatura Latina 
Lingua e Literatura Grega 
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Filologia e Lingua Portuguesa 
Literatura Portuguesa 
Literatura Brasileira 
Filologia Romanica 
Glotologia Classica 
Historia Greco-Romana 

2. Curso de Letras Neolatinas 

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

3. Curso de Letras Anglo-Germanicas 

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

SECQAO DE PEDAGOGIA 

Curso de Pedagogia 

Complementos de Matematica 
Historia da Filosofia 
Sociologia 
Fundamentos Biologicos da Educagao 
Psicologia Educacional 
Historia e Filosofia da Educagao 
Administragao Escolar e Educagao Comparada 
Higiene Escolar 
Estatistica 
Pedagogia 





CORPO DOCENTE 





PROFESSORES 

ABRAHAO DE MORAES — Licenciado em Ciencias Fisicas e Mate- 
Paulo — Prof, substitute de Mecanica Racional e Mecanica 
Celeste. 

ALFRED BONZON — Licenciado em Letras; Bacharel em Teologia; 
Diploma de Estudos Superiores de Letras; "Agrege" de Letras — 
Prof, contratado de Lingua e Literatura Francesa. 

ALFREDO ELLIS JUNIOR — Bacharel em Ciencias Juridicas e So- 
ciais — Prof, catedratico de Historia da Civilizagao Brasileira. 

ALUIZIO DE FARIA COIMBRA — Licenciado em Letras Classicas; 
Bacharel em Ciencias Juridicas e Sociais — Prof, contratado de 
Lingua e Literatura Grega. 

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

ANNITA DE CASTILHO E MARCONDES CABRAL — Licenciada 
em Filosofia e em Ciencias Sociais; Mestre em Ciencias Sociais; 
Doutora em Filosofia — Prof, interina de Psicologia. 

AROLDO DE AZEVEDO — Licenciado em Geografia e Historia; 
Bacharel em Ciencias Juridicas e Sociais — Prof, catedratico 
de Geografia do Brasil. 

ASTROGILDO RODRIGUES DE MELLO — Licenciado em Geogra- 
fia e Historia; Doutor em Ciencias; Bacharel em Ciencias Juri- 
dicas e Sociais — Prof, catedratico de Historia da Civilizagao 
Americana. 

BENEDITO CASTRUCCI — Licenciado em Ciencias Matematicas; 
Doutor em Ciencias; Bacharel em Ciencias Juridicas e Sociais 
— Prof, interino de Geometria Analitica, Projetiva e Descri- 
tiva. 

CANDIDO LIMA DA SILVA DIAS — Licenciado em Ciencias Ma- 
tematicas; Doutor em Ciencias — Prof, interino de Geometria 
Superior. 
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CHARLES MORAZfi — Licenciado em Letras; "Agrege" de Historia 
— Prof, contratado de Politica. 

EDISON FARAH — Licenciado em Ciencias Matematicas; Doutor 
em Ciencias — Prof, interino de Analise Superior. 

EDUARDO ALCANTARA DE OLIVEIRA — Licenciado em Filoso- 
fia e em Ciencias Sociais; Doutor em Ciencias — Prof, contra- 
tado de Estatistica (l.a cadeira). 

EMILE G. LEONARD — Doutor em Letras; Prof, da "Ecole des Hautes 
fitudes" — Prof, contratado de Historia da Civilizagao Mo- 
derna e Contemporanea. 

EMILIO WILLEMS — Doutor em Filosofia — Prof, contratado de 
Antropologia. 

ERNESTO MARCUS — Doutor em Filoscfia — Prof, catedratico de 
Zoologia. 

EURIPEDES SIMOES DE PAULA — Licenciado em Geografia e 
Historia; Doutor em Ciencias; Bacharel em Ciencias Juridicas 
e Sociais — Prof, catedratico de Historia da Civilizagao An- 
tiga e Medieval. 

FELIX RAWITSCHER — Doutor em Filosofia — Prof, contratado 
de Botanica. 

FERNANDO DE AZEVEDO — Bachare! em Ciencias Juridicas e 
Sociais; Curso superior de Linguas e Literaturas Classicas — 
Prof, catedratico de Sociologia (2.a cadeira). 

FERNANDO FURQUIM DE ALMEIDA — Licenciado em Ciencias 
Matematicas — Prof, interino de Critica dos Principios e Com- 
plementos de Matematica. 

FIDELINO DE FIGUEIREDO — Diploma de Estudos Superiores de 
Letras — Prof, contratado de Literatura Portuguesa. 

FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO — Doutor em Direito Cano- 
nico — Prof, catedratico de Filologia e Lingua Portuguesa. 

GILLES GASTON GRANGER — Licenciado em Filosofia; Diploma 
de Estudos Superiores de Filosofia; "Agrege" de Filosofia — 
Prof, contratado de Logica e Estetica. 
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HANS STAMMREICH — Doutor em Filosofia — Prof, contrata- 
.do de Fisica Superior. 

HEINRICH HAUPTMANN — Doutor em Filosofia — Prof, catedra- 
tico de Quimica Organica e Biologica. 

HEINRICH RHEINBOLDT — Doutor em Filosofia — Prof, contra- 
tado de Quimica Geral e Inorganica e Quimica Analitica. 

ITALO BETTARELLO — Licenciado em Linguas Estrangeiras — 
Prof, contratado de Lingua e Literatura Italiana. 

JOAO CRUZ COSTA — Licenciado em Filosofia; Doutor em Filo- 
sofia — Prof, interino de Filosofia. 

JOAO DIAS DA SILVEIRA — Licenciado em Geografia e Historia; 
Doutor em Ciencias — Prof, catedratico de Geografia Fisica. 

JOHN FRANCIS TUOHY — Prof, contratado de Lingua e Litera- 
ture Inglesa. 

JOSE QUERINO RIBEIRO — Licenciado em Ciencias Sociais; Dou- 
tor em Ciencias — Prof, contratado de Administracao Escolar 
e Educagao Comparada. 

LIVIO TEIXEIRA — Licenciado em Filosofia; Doutor em Filoso- 
fia; Bacharel em Teologia e em Ciencias Juridicas e Sociais 
— Prof, interino de Historia da Filosofia. 

I 

LOUIS PAPY — Doutor em Letras; "Agrege" de Geografia — Prof, 
contratado de Geografia Humana. 

LUIS AMADOR SANCHEZ — Bacharel em Direito — Prof, contra- 
tado de Lingua e Literatura Espanhola. 

MARCELLO DAMY DE SOUZA SANTOS — Licenciado em Cien- 
cias Fisicas — Prof, contratado de Fisica Geral e Experimen- 
tal. 

I 

MARIO DE SOUZA LIMA — Bacharel em Ciencias Juridicas e So- 
ciais — Prof, catedratico de Literatura Brasileira. 

MARIO SCHENBERG — Licenciado em Ciencias Fisicas; Engenhei- 
ro civil — Prof, catedratico de Mecanica Racional e Mecanica 
Celeste (em licenga). 
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MILTON DA SILVA RODRIGUES — Engenheiro civil — Prof, ca- 
tedratico de Estatistica (2.a cadeira). 

NOEMY DA SILVEIRA RUDOLFER — Professora normalista; Di- 
ploma de especializagao em Psicologia Educacional — Prof, ca- 
tedratica de Psicologia Educacional. 

OMAR CATUNDA — Engenheiro civil — Prof, catedratico de Ana- 
lise Matematica. 

ONOFRE DE ARRUDA PENTEADO JUNIOR — Professor nor- 
malista — Prof, catedratico de Didatica Geral e Especial. 

OSCAR SALA — Licenciado em Fisica — Prof, contratado de Fisica 
Nuclear. 

PAUL HUGON — Doutor em Direito — Prof, contratado de Econo- 
mia Politica e Historia das Doutrinas Economicas. 

PAULO SAWAYA — Doutor em Medicina — Prof, catedratico de 
Fisiologia Geral e Animal. 

PEDRO DE ALMEIDA MOURA — Bacharel em Ciencias Juridi- 
cas e Sociais — Prof, contratado de Lingua e Literatura Alema. 

PLINIO AYROSA — Engenheiro civil — Prof, catedratico de Etno- 
grafia Brasileira e Lingua Tupi-guarani. 

ROGER BASTIDE — Licenciado em Filosofia; "Agrege" de Filoso- 
fia — Prof, contratado de Sociologia (l.a cadeira). 

ROLDAO LOPES DE BARROS — Bacharel em Ciencias Juridicas 
e Sociais — Prof, catedratico de Historia e Filosofia da Edu- 
cagao. 

REYNALDO RAMOS DE SALDANHA DA GAMA — Engenheiro 
civil — Prof, catedratico de Mineralogia e Petrografia. 

SIMAO MATHIAS — Licenciado em Ciencias Quimicas; Doutor em 
Ciencias — Prof, contratado de Fisico-quimica. 

THEODORO HENRIQUE MAURER JUNIOR — Licenciado em Le- 
tras Classicas; Doutor em Letras; Bacharel em Teologia — 
Prof, contratado e livre-docente de Filologia Romanica. 

URBANO CANUTO SOARES — Doutor em Letras — Prof, con- 
tratado de Lingua e Literatura Latina. 
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VIKTOR LEINZ — Doutor em Filosofia — Prof, catedratico de Geo- 
logia e Paleontologia. 

ASSISTENTES 

AMELIA AMERICANO DOMINGUES DE CASTRO — Licenciada 
em Geografia e Historia; Doutora em Pedagogia — Ass. de 
Didatica Geral e Especial. 

ANTONIO AUGUSTO SOARES AMORA — Licenciado em Letras 
Classicas; Doutor em Letras; Livre-docente e Ass. de Litera- 
tura Portuguesa. 

ANTONIO BRITO CUNHA — Licenciado em Historia Natural; Dou- 
tor em Ciencias — Ass. de Biologia Geral. 

ANTONIO CANDIDO DE MELLO E SOUZA — Licenciado em 
Ciencias Sociais; Livre-docente de Literatura Brasileira — Ass. 
de Sociologia (2.a cadeira). 

ARMANDO TONIOLI — Licenciado em Letras Classicas — Ass. de 
Lingua e Literatura Latina. 

ARRIGO L. ANGELINI — Licenciado em Pedagogia — Ass. de 
Psicologia Educacional. 

ARY FRANQA — Licenciado em Geografia e Historia; Doutor em 

Ciencias — Aes. de Geografia Humana. 

ASTREA MENNUCCI GIESBRECHT — Licenciada em Quimica — 
Ass. de Fisico-quimica. 

AYLTHON BRAND AO JOLY — Licenciado em Ciencias Naturais; 
Doutor em Ciencias — Ass. de Botanica. 

CARLOS CORREA MASCARO — Licenciado em Ciencias Sociais 
— Ass. de Administracao Escolar e Educagao Comparada. 

CARLOS DRUMOND — Licenciado em Geografia e Historia; Dou- 
tor em Ciencias — Ass. de Etnografia Brasileira e Lingua Tupi- 
guarani, 

CAROLINA MARTUSCELLI — Licenciada em Pedagogia — Ass. 
de Psicologia. 
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CRODOWALDO PAVAN — Licenciado em Ciencias Naturais; Dou- 
tor em Ciencias — Ass. de Biologia Geral. 

DEUSDA MAGALHAES MOTA — Licenciado em Geografia e His- 
toria — Ass. de Historia da Civilizagao Americana. 

DINORAH DA SILVEIRA CAMPOS PECORARO — Licenciada 
em Letras Neolatinas — Ass. de Filologia e Lingua Portuguesa. 

DIVA DINIZ CORRltA — Licenciada em Ciencias Naturais; Doutora 
em Ciencias — Ass. de Zoologia. 

DOMINGOS VALENTE — Licenciado em Ciencias Naturais; Dou- 
tor em Ciencias — Ass. de Fisiologia Geral e Animal. 

EDUARDO D'OLIVEIRA FRANQA — Licenciado em Geografia e 
Historia; Doutor em Ciencias; Bacharel em Ciencias Juridicas 
e Sociais — Ass. de Historia da Civilizagao Modema e Con- 
temporanea. 

EGON SCHADEN — Licenciado em Filosofia; Doutor em Ciencias 
— Ass. de Antropologia. 

ELINA DE OLIVEIRA SANTOS — Licenciada em Geografia e His- 
toria — Ass. de Geografia Fisica. 

ELZA FURTADO GOMIDE — Licenciada em Matematica; Doutora 
em Ciencias — Ass. de Analise Matematica. 

ENNIO SANDOVAL PEIXOTO — Licenciado em Letras Neolati- 
nas; Bacharel em Ciencias Juridicas e Sociais — Ass. de Lingua 
e Literatura Espanhola. 

ERASMO GARCIA MENDES — Licenciado em Ciencias Naturais: 
Doutor em Ciencias — Ass. de Fisiologia Geral e Animal. 

ERNESTO GIESBRECHT — Licenciado em Quimica; Doutor em 
micas — Ass. de Fisica Geral e Experimental. 

FLAVIO AURELIO JOSfi PUCCI — Licenciado em Ciencias Qui- 
Ciencias — Ass. de Quimica Geral e Inorganica. 

FLORESTAN FERNANDES — Licenciado em Ciencias Sociais; Mes- 
tre em Ciencias Sociais — Ass. de Sociologia (2.a cadeira). 
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GERALDO DOS SANTOS LIMA FILHO — Licenciado em Mate- 
matica — Ass. de Estatistica (l.a cadeira) e de Geometria 
Analitica, Projetiva e Descritiva. 

GILDA ROCHA DE MELLO E SOUZA — Licenciada em Ciencias 
Sociais; Doutora em Ciencias — Ass. de Sociologia (l.a 

cadeira ). 

HELIO SCHLITTLER SILVA — Licenciado em Ciencias Sociais — 
Ass. de Economia Politica e Historia das Doutrinas SEcono- 
micas. 

HYGINO ALIANDRO — Licenciado em Linguas Estrangeiras; Dou- 
tor em Letras — Ass. de Lingua e Literatura Inglesa. 

ISAAC NICOLAU SALUM — Licenciado em Letras Classicas e em 
Linguas Estrangeiras; Bacharel em Teologia — Ass. de Fi- 
lologia Romanica. 

JAYME TIOMNO — Licenciado em Fisica; "Master of Arts" — Ass. 
de Mecanica Racional e Celeste. 

JANDYRA FRANCA BARZAGHI — Licenciada em Ciencias Quimi- 
cas; Doutora em Ciencias — Ass. de Quimica Organica e Bio- 
logica. 

JOAO BATISTA CASTANHO — Licenciado em Matematica; Dcu- 
tor em Ciencias — Ass. de Critica dos Principios e Comple- 
mentos de Matematica. 

JOAO CUNHA ANDRADE — Licenciado em Filosofia — Ass. de 
Historia da Filosofia. 

JOSE ADERALDO CASTELLO — Licenciado em Letras Classicas; 
Doutor em Letras — Ass. de Literatura Erasileira. 

JOSE FRANCISCO CAMARGO — Licenciado em Filosofia e em 
Ciencias Sociais — Ass. de Economia Politica e Historia das 
Doutrinas Economicas. 

JOSE LAZZARINI JUNIOR — Licenciado em Letras Classicas — 
Ass. de Lingua e Literatura Grega. 

JOSE MOACYR VIANNA COUTINHO — Licenciado em Historia Na- 
tural — Ass. de Mineralogia e Petrografia. 

JOSE RIBEIRO DE ARAUJO FILHO — Licenciado em Geografia 
e Historia; Doutor em Ciencias — Ass. de Geografia do Brasil. 
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JOSE SEVERO DE CAMARGO PEREIRA — Licenciado em Peda- 
gogia; Doutor em Pedagogia — Ass. de Estatistica (2.a ca- 
deira). 

JOSUE CAMARGO MENDES — Licenciado em Ciencias Naturais; 
Doutor em Ciencias; Livre-docente e Ass. de Geologia e Pa- 
leontologia. 

LAERTE RAMOS DE CARVALHO — Licenciado em Filosofia — 
Ass. de Filosofia e de Historia e Filosofia da Educagao. 

LINDO FAVA — Licenciado em Ciencias Sociais; Doutor em Cien- 
cias — Ass. de Estatistica (2.a cadeira). 

LOURIVAL GOMES MACHADO — Licenciado em Ciencias So- 
ciais; Doutor em Ciencias; Livre-docente de Politica; Bacharel 
em Ciencias Juridicas e Sociais — Ass. de Politica. 

LUCY LACERDA NAZARIO — Licenciada em Ciencias Quimicas; 
Doutora em Ciencias — Ass. de Quimica Organica e Biologica. 

LUIZ HENRIQUE JACY MONTEIRO — Licenciado em Matema- 
tica — Ass. de Gecmetria Superior. 

MADELEINE PERRIER — Licenciada em Quimica; Doutora em 
Ciencias — Ass. de Quimica Geral e Inorganica. 

MAFALDA P. ZEMELLA — Licenciada em Geografia e Historia — 
Ass. de Historia da Civilizagao Brasileira. 

MARCELO DE MOURA CAMPOS — Licenciado em Quimica; Dou- 
tor em Ciencias — Ass. de Quimica Organica e Biologica. 

MARIA DOLORES PEREZ GONZALES — Licenciada em Historia 
Natural; Doutora em Ciencias — Ass. de Fisiologia Geral e 
Animal. 

MARIA JOSE DE BARROS FORNARI AGUIRRE — Licenciada 
em Pedagogia — Ass. de Psicologia Educacional. 

MARIA JOSE GARCIA — Licenciada em Pedagogia — Ass. de Ad- 
ministragao Escolar e Educagao Comparada. 

MARIO ALVES GUIMARAES — Licenciado em Fisica; Doutor em 
Ciencias — Ass. de Fisica Superior. 

MARIO GUIMARAES FERRI — Licenciado em Ciencias Naturais; 
Doutor em Ciencias — Ass. de Botanica. 
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MARLYSE MEYER — Licenciada em Letras Neolatinas — Ass. de 
Lingua e Literatura Francesa. 

MARTA VANNUCCI — Licenciada em Ciencias Naturais; Doutora 
em Ciencias — Ass. de Zoologia. 

MERCEDES RACHID — Licenciada em Ciencias Naturais; Dou- 
tora em Ciencias — Ass. de Botanica. 

MICHEL P. SAWAYA — Licenciado em Ciencias Naturais; Doutor 
em Ciencias — Ass. de Zoologia. 

NAGIB FERES — Licenciado em Ciencias Sociais — Ass. de Esta- 
tistica (l.a cadeira). 

NATHALIA VOINOFF — Licenciada em Filosofia — Ass. de Psi- 
cologia. 

ODETTE LOURENQAO — Licenciada em Pedagogia — Ass. de Psi- 
cologia Educacional. 

PASCHOAL ERNESTO SENISE — Licenciado em Ciencias Quimi- 
cas; Doutor em Ciencias — Ass. de Quimica Geral e Inorganica. 

I 

PAULO LEAL FERREIRA — Licenciado em Fisica — Ass. de Fisi- 
ca Teorica e Matematica. 

PAULO SERGIO MAGALHAES MACEDO — Licenciado em Fisica 
— Ass. de Mecanica Racional e Celeste. 

PEDRO MOACYR CAMPOS — Licenciado em Geografia e His- 
toria; Doutor em Ciencias; Bacharel em Ciencias Juridicas e 
Sociais; Livre-docente e Ass. de Historia da Civilizagao An- 
tiga e Medieval. 

RAFAEL GRISI — Licenciado em Filosofia — Ass. de Didatica Ge- 
ral e Especial. 

ROMULO RIBEIRO PIERONI — Licenciado em Ciencias Fisicas; 
Doutor em Medicina — Ass. de Fisica Geral e Experimental. 

ROSINA DE BARROS — Licenciada em Ciencias Naturais; Doutora 
em Ciencias — Ass. de Biologia Geral. 

RUY OZORIO DE FREITAS — Licenciado em Geografia e Histo- 
ria e em Historia Natural; Doutor em Ciencias — Ass. de Geo- 
logia e Paleontologia. 
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RUY RIBEIRO FRANCO — Licenciado em Ciencias Naturais; Dou- 
tor em Ciencias — Ass. de Mineralogia e Petrografia. 

SE i EMBRINO PETRI — Licenciado em Ciencias Naturais; Dou- 
tor em Ciencias — Ass. de Geologia e Paleontologia. 

SYLVIA B. F. DIRICKSON — Licenciada em Letras Anglo-germa- 
nicas; Doutora em Letras — Ass. de Lingua e Literature 
Alema. 

VERA TONETTI — Licenciada em Letras Neolatinas — Ass. de 
Lingua e Literatura Italiana. 

WALTER CAMARGO SCHUTZER — Licenciado em Fisica; Dou- 
tor em Ciencias — Ass. de Mecanica Racional e Celeste. 

WILLIAM GERSON ROLIM DE CAMARGO — Licenciado em 
Ciencias Naturais; Doutor em Ciencias — Ass. de Mineralogia 
e Petrografia. 

ASSISTENTES EFETIVOS DO ANTIGO INSTITUTO DE EDU- 

CAQAO DA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO, TRANSFERIDOS 

PARA A FACULDADE 

BEATRIZ DE FREITAS WEY — Professora normalista — Ass. de 
Psicologia Educacional. 

EULALIA ALVES DE SiQUEIRA — Diploma do curso de aperfei- 
goamento do Institute de Educagao da Universidade de Sao 
Paulo — Ass. de Psicologia Educacional. 

JOSEPHINA TALMADGE — Professora normalista — Ass. de Es- 
tatistica (2.a cadeira). 

JUDITH HALLER — Diploma do curso de aperfei^oamento do Ins- 
titute de Educagao da Universidade de Sao Paulo — Ass. de 
Estatistica (2.a cadeira). 

MARIA DA CONCEIQAO ALMEIDA DIAS BAPTISTA — Profes- 
sora normalista — Ass. de Estatistica (2.a cadeira). 

MARIA DA PENHA POMPEU DE TOLEDO — Diploma do curso 
de aperfeicoamento do Institute de Educagao da Universidade 
de Sao Paulo — Ass. de Psicologia. 
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NILONTINA GONQALVES — Professora normalista — Ass. de Psi- 
cologia Educacional. 

ZENITH MENDES DA SILVEIRA — Licenciada em Ciencias So- 
ciais — Ass. de Economia Politica e Historia das Doutrinas 
Economicas. 

AUXILIARES DE ENSINO V 

AIDA COSTA — Licenciada em Letras Classicas — Aux. de Ens. de 
Didatica Geral e Especial. 

ALBERTINO PIASON — Licenciado em Letras Classicas — Aux. 
Ens. de Filologia e Lingua Portuguesa. 

ALDO JANOTTI — Licenciado em Geografia e Historia — Aux de 
Ens. de Historia da Civilizacao Antiga e Medieval. 

ANDREA WATAGHIN — Licenciado em Fisica — Aux. de Ens. de 
Fisica Teorica e Matematica. 

ANTONIETA BRUNO — Licenciada em Historia Natural — Aux. 
de Ens. de Fisiologia Geral e Animal. 

ANTONIO ROCHA PENTEADO — Licenciado em Geografia e His- 
toria — Aux. de Ens. de Geografia do Brasil. 

ARISTOTELES ORSINI — Doutor em Medicina; Professor cate- 
dratico da Faculdade de Farmacia e Odontologia da Univ. de 
Sao Paulo — Aux. de Ens. de Fisica Geral e Experimental. 

AZIZ NACIB AB' SABER — Licenciado em Geografia e Historia — 
Aux. de Ens. de Geografia Fisica. 

BERENICE CORRfeA GONCALVES — Licenciada em Fisica e em 
Matematica — Aux. de Ens. de Didatica Geral e Especial. 

BERTA LANGE DE MORRETES — Licenciada em Ciencias Natu- 
rais; Doutora em Ciencias — Aux. de Ens. de Botanica. 

BLANKA WLADISLAW — Licenciada em Quimica; Doutora em 
Ciencias — Aux. de Ens. de Quimica Organica e Biologica. 

EDNA CHAGAS CRUZ — Licenciada em Letras Anglo-germanicas 
— Aux. de Ens. designada para a Secgao de Publicagoes. 
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ELLSA DO NASCIMEN TO PEREIRA — Licenciada em Historia Na- 
tural — Aux. de Ens. de Biologia Geral. 

GEORGE SCHWACHHEIN — Licenciado em Fisica — Aux. de Ens. 
de Fisica Teorica e Matematica. 

<v. — / 4 r 

GERALDO DE ALMEIDA VIDAL — Licenciado em Linguas Es- 
trangeiras — Aux. de Ens. de Lingua e Literatura Francesa. 

>- I 

GILDA MARIA REALE — Licenciada em Letras Classicas — Aux. 
de Ens. de Lingua e Literatura Grega. 

GIOCONDA MUSSOLINI — Licenciada em Ciencias Sociais; Mes- 
tra em Ciencias Sociais — Aux. de Ens. de Antropologia. 

. --v 

HANS ALBERT MEYER — Curso livre de Fisica — Aux. de Ens. 
de Fisica Teorica e Matematica. 

HILDA PENTEADO DE BARROS — Cursos livres de Letras Clas- 
sicas e Linguas Estrangeiras — Aux. de Ens. de Lingua e Litera- 
tura Grega. 

JOAO SOUKUP — Cartografo — Aux. de Ens. de Geografia Fisica, 
encarregado do curso de Cartografia. 

JURN JACOB PHILIPSON — Licenciado em Letras Neolat.inas — 
Aux. de Ens. de Etnografia Brasiieira e Lingua Tupi-guarani. 

LINNEU CAMARGO SCHUTZER — Licenciado em Filosofia — 
Aux. Ens. de Historia da Filosofia. 

LUCY RIBEIRO DE MOURA — Licenciada em Letras Neolatinas 
— Aux. de Ens. de Lingua e Literatura Espanhola. 

LUIZ ROBiiRl O MORAES PITOMBO — Licenciado em Quimica 
— Aux. de Ens. de Quimica Geral e Inorganica. 

MANOEL CERQUEIRAa LEITE — Licenciado em Letras Classicas; 
Doutor em Letras; Livre-docente de Literatura Brasiieira   
Aux. de Ens. designado para a Seccao de Publicacoes. 

MARCO ANTONIO CECCHINI — Licenciado em Quimica — Aux. 
de Ens. de Quimica Geral e Inorganica. 

MARIA DULCE NOGUEIRA GARCEZ — Licenciada em Filosofia 
— Aux. de Ens. de Psicologia Educacional. 
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MARIA DIC LOURDES JOYCE — Licenciada em Geografia e His- 
toria — Aux. de Ens. de Etnografia Brasileira e Lingua Tupi- 
guarani. 

MARIA DE LOURDES DE SOUZA RADESCA — Licenciada em 
Geografia e Historia — Aux. de Ens. de Geografia Fisica. 

MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MACHADO — Diploma do 
curso de aperfeicoamento do Institute de Educagao da Univer- 
sidade de Sao Paulo — Aux. de Ens. de Administra^ao Escolar 
e Educagao Comparada. 

MARIA SUZANA DE BARROS ELIEZER — Licenciada em Cien- 
cias Sociais — Aux. de Ens. de Economia Politica e Historia das 
Dcutrinas Economicas. 

MYRIAM ELLIS — Licenciada em Letras Neolatinas — Aux. de Ens. 
de Historia da Civilizagao Brasileira. 

NEWTON FREIRE MAIA — Cirurgiao-dentista; Curso livre de 
Biologia — Aux. de Ens. de Biologia Geral. 

NICE LECOCQ MULLER — Licenciada em Geografia e Historia; 
Doutora em Ciencias — Aux. de Ens. de Geografia Humana. 

PAULA BEIGUELMANN — Licenciada em Ciencias Sociais — Aux. 
de Ens. de Politica. 

RAIL GEBARA — Licenciada em Historia Natural — Aux. de Ens. 
de Didatica Geral e Especial. 

RENATO SILVEIRA MENDES — Licenciado em Geografia e His- 
toria; Doutor em Ciencias — Aux. de Ens. de Geografia Hu- 
mana. 

ROZENDO SAMPAIO GARCIA — Licenciado em Geografia e His- 
toria — Aux. de Ens. de Historia da Civilizagao Americana. 

SEGISMUNDO SPINA — Licenciado em Letras Classicas; Doutor 
em Letras — Aux. de Ens. de Literatura Portuguesa. 

SERGIO ESTANiSLAU DO AMARAL — Licenciado em Historia 
Natural — Aux. de Ens. de Mineralogia e Petrografia. 





Ill - ABERTURA DOS CURSOS 





Em sessao solene da Congregagao, realizou-se, no dia 15 de mar- 
go de 1950, a cerimonia da abertura dos Cursos. Nessa mesma ocasiao, 
tomou posse do cargo de Professor Catedratico da XXI Cadeira (Geo- 
logia e Paleontologia), o Dr. Viktor Leinz, que foi saudado pelo Prof. 
Paulo Sawaya. Conforme praxe ha muito seguida na Faculdade, coube 
ao Dr. Viktor Leinz, como Professor Catedratico mais recente, pro- 
ferir a aula inaugural. 

SAUDAgAO AO PROFESSOR DR. VlKTOR LEINZ, AO SER RECEBIDO PELA 
CONGREGAgAO EM SESSAO SOLENE DE 15-3-1950. 

A Congregacao da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras de- 
liberou que o Professor Viktor Leinz fosse recebido em sessao solene 
e o ilustre Diretor desta casa houve por bem indicar-nos para apre- 
sentar ao novo colega, em nome de seus pares, as nossas boas vindas. 
A solenidade festiva que ora presenciamos e excelente sintoma de ro- 
bustez do corpo que forma, no conjunto, a nossa Faculdade, Quer di- 
zer, a longinqua esperanca de quinze anos atras transformou-se em 
pujante realidade. Nossa Faculdade de Filosofia, a despeito dos inu- 
meros obices que teve de veneer, conseguiu impor-se entre os demais 
institutes universitarios, para o que muito concorreu, sem duvida, o 
seu corpo docente, no qual hoje ingressa, em carater efetivo o Profes- 
sor Viktor Leinz. 

E' costume dizer-se que as catedras se conquistam, e aqui, entre 
nos, essa conquista e trabalhosa. A praxe tradicional, herdada das 
faculdades que mais tarde se reuniram para formar a nossa Universi- 
dade, exige para o ingresso a catedra, concurso de titulos e de pro- 
vas. Nao e conquista facil, e, no caso do Professor Leinz, foi, como 
nao podia deixar de ser, bem ardua. Aqui, porem, deu-se tambem o 
inverse: o Professor Leinz foi conquistado pela Faculdade. A sua 
reputagao de geologo, de cientista, fez que a Faculdade o fosse bus- 
car no Museu Nacional, para continuar entre nos a tradi^ao da Ca- 
tedra de Geologia e Paleontologia que, como as demais da Secgao de 
Historia Natural, se iniciara sob tao auspiciosos augurios. Como to- 
das as outras dessa Secgao, partiu do ponto zero, em 1935, pois todo 
o seu material era constituido apenas de uma pequena caixa de mi- 
nerals, a chamada colegao Kranz que, como Professor interino dessa 
Cadeira, diriamos melhor, de emergencia, entregamos ao seu primeiro 
titular — o Professor Barao Ottorino de Fiore de Cropani — que 
orientou a Catedra nos moldes classicos da Paleontologia. Essa caixa 
Kranz avultou nas maos desse Professor que, a despeito das dificulda- 
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des inherentes as organizagoes novas, conseguiu dotar a Cadeira de 
formoso museu, provide de numerosas colegoes geologicas e paleonto- 
logicas. Veio depois o Professor Luciano Jacques de Moraes, enge- 
nheiro de minas, geolcgo dos mais ilustres na linha tradicional dos 
grandes engenheiros de minas brasileiros. Continucu S. Excia. o tra- 
balho do Professor De Fiore e o passou as maos do joven Professor 
Kenneth Caster, contratado nos Estados Unidos. S. Excia. manteve 
o Departamento de Geologia e Paleontologia em constante atividade: 

enriqueceu as cole^oes, especialmente a biblioteca; ministrou os cur- 
sos especiais; cclaborou ativamente em varies setores da vida de nos- 
sa Faculdade. Regressando aos Estados Unidos, passou a dire^ao do 
Departamento ao Professor Viktor Leinz. Foi este, na realidade, uma 
conquista da Faculdade. O substancioso curriculo do "Doctor Phi- 
losophiae Naluralis" de Heidelberg, recomendava-o para o lugar. Ain- 
da na Alemanha, ja se havia familiarizado com a America do Sul. 
As cousas do nosso Pais nao Ihe eram de todo estranhas. Nem era 
— para empregar uma palavra que anda em moda — jejuno em 
materia de assuntos brasileiros, pois, especialista na perquirigao dos 
sedimentos oceanicos do A'lantico Sul, estudou as amostras levadas 
pela expedigao "Meteor" que por aqui andou, por volta de 1926. Leinz 
comecou a conhecer o Brasil, por assim dizer, "por baixo", exami- 
nando o substrate das profundezas do oceano que Ihe banha as cos- 
tas. Dentro em breve haveria de conhece-lo melhor, ao perscrutar-lhe 
as profundezas do solo. Na investigacao dos sedimentos oceanicos 
distinguiu-se como cientista serio. Com seus trabalhos adquiriu re- 
puta^ao, o que Ihe valeu convite para vir ao Brasil ocupar o cargo 
de tecnico no Departamento Nacional da Producao Mineral. Com 
seus conhecimentos de geologia e de paleontologia prestou relevantes 
servigos aquele Departamento. Adquiriu — mais uma conquista do 
Professor Leinz — posigao de relevo entre os seus colegas. Veio co- 
nhecer o nosso Pais, e a ele se afeigoou de tal forma que o adotou 
como segunda patria, pois e cidadao brasileiro, desde 1948. Esteve 
no Rio Grande do Sul supervisionando os trabalhos de mineragao do 
Cobre, do Estanho e do Tungstenio, e ainda conseguiu tempo para 
tratar dos assuntos carboniferos, de vital importancia para o Pais, na 
fase aguda da crise dos carburantes, determinada pelo estado de 
guerra. Em todos esses trabalhos, Leinz houve-se com tal corregao 
e seriedade, que o seu conceito alcangou nivel impar entre os respon- 
saveis pela produgao mineral entre nos. A recompensa foi a estima 
e a elevada consideragao que grangeou. Alemao de nascimento, ten- 
do vindo ao Brasil a convite do Governo Brasileiro e tendo-se o nosso 
Pais declarado em estado de guerra com a Alemanha, Leinz soube 
corresponder, de forma plena, a confianga nele depesitada. Arduas e 
ingentes foram as tarefas que se Ihe atribuiram, mas como verdadei- 
ro cientista em todas elas se houve a altura da confianga que nele se 
depositara. 
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Vaga a Cadeira de Geologia e Paleontologia de nossa Faculda- 
de, seu nome foi apontado por unanimidade para o cargo. Partindo 
da geologia de laboratorio de Heidelberg, onde Ihe era dado pensar 
demoradamente nos grandes problemas geologicos, ao vir para o Bra- 
sil, tomou contato com a aplicagao dos conhecimentos adquiridos na 
famosa e centenaria Universidade. Aqui veio para pesquisar os se- 
dimentos de petroleo e de carvao, e, de fato, foi essa sua ocupagao 
nos dois primeiros anos de vida entre nos. Naquela epoca, porem, 
como ainda agora sucede em muitos setores cienlificos, o ambiente 
nao comportava especializagoes, e dai ser ele solicitado por varies 
setores diferentes. Bern podemos imaginar as dificuldades de Leinz ao 
sair de um pais, como a Alemanha, que atingira um grau tao elevado 
de especializagao em quase todos os ramos da Ciencia, onde o nu- 
mero de geologos era maior que o de todos os nossos cientistas jun- 
tos, onde um jovem estudante encontrava campo para dedicar-se, 
por exemplo, ao estudo dos sedimentos oceanicos de uma regiao tao 
distante como a do Atlantic© Sul, para vir adaptar-se a ambiente tao di- 
verso do a que se havia habituado. Chegando ao Brasil, encontrou 
um grupo de engenheiros de minas de valor, afeigoados a Geologia — 
uma das ciencias de tradigao em nossa terra, gracas ao nucleo celebre 
de Ouro Pretc. O ambiente de estudo ja entao nao era mais o labora- 
torio bem aparelhado, onde se pedia trabalhar com calma e seguran- 
ca. Um laboratorio maior, muito maior, Ihe fora dado: toda a vasta 
regiao brasileira. Bem podemos avaliar, ainda, a diferenca entre as 
suas atividades nas planicies do Sul, onde iria topar com problemas 
multiples, cuja solugao se requeria pronta e imediata, muitas vezes 
sem os meios adequados a investiga^ao e a pesquisa metodica dos 
sedimentos petrograficos, por exemplo, dos mares de Toba do Norte 
da Sumatra, feita no recesso dos laboratories de Heidelberg. Bem 
podemos ainda imaginar a sua atividade nas terras, nao direi inospitas, 
mas, certamente, nao muito hospitaleiras das florestas do Amapa, para 
onde se transferiu a convite do governador do novo territorio, afim 
de efetuar o levantamento dos recursos minerais daquela regiao. Nao 
ha duvida que haveriam de ser bem diversas as condigoes nas grotas 
e nos socavoes do Amapa, em comparagao com os laboratories da 
Universidade centenaria. Se dificeis foram seus trabalhos, opulenta 
foi sua experiencia. Nao obstante a grande diversidade das condi- 
goes dos encargos que o cumularam, continuou com o mesmo afa a 
dedicar-se a pesquisa cientifica, produzindo trabalhos de valor, a en- 
riquecer o seu curriculum. Quando se quiser um exemplo do quanto 
e ocioso e impertinente estabelecer diferengas entre ciencia pura e 
ciencia aplicada, os trabalhos de Leinz poderao ser trazidos a capi- 
tulo. A frase lapidar de Houssay merece aqui ser lembrada: uNao 
ha ciencia aplicada, mas aplicagao das ciencias. Cultivando as chama- 
das ciencias puras, descobrem-se suas aplicagoes", Dentre as conse- 
qiiencias da ultima guerra, diz Frank B. Jewett, da Academia Nacio- 
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nal de Ciencias dos Estados Unidos, notam-se a maior generosidade \ 
dos governos em amparar as investigacoes cientificas e o desaparect 
mento das barreiras que existiam entre os homens de ciencia interes- 
sados primeiramente na pesquisa fundamental e os mais interessados 
na ciencia aplicada. Para que ambos produzam alguma cousa neces- 
sario sera o emprego de metodos precisos, tao rigorosos para um cc- 
mo outro investigador. E os metodos que Leinz empregou em suas 
investigacoes em Heidelberg nao foram mais precisos, ou melhor, nao 
foram mais "cientificos", que os adotados na sua geologia de campo. 
Tao importantes foram os resultados daqueles como os destes. A Cien- 
cia e uma so, que usa um so metodo — o cientifico. Se os resulta- 
dos obtidos tern imediata aplicacao as necessidades da vida diaria, ou 
nao encontram pronta aplicacao pratica, isso e cousa bem diversa. 

Pois bem, pelos seus trabalhos e pelas suas qualidades pedago- 
gicas — hoje melhor conhecidas — a nossa Faculdade procurou atra- 
ir o jovem pesquisador de Heidelberg. Tendo-se dado bem no pais, 
decidiu galgar a catedra e nao teve duvidas em submeter-se as pro- 
vas do concurso. £ste, como os demais que se tern realizado entre 
nos, apresenta duas caracteristicas primaciais que o definem ate com 
certa precisao: os titulos e a tese. O tema escolhido e elaborado 
em consonancia com suas tendencias peculiares, demonstrou a sacie- 
dade a fibra do pesquisador. Mas para alguem se submeter a con- 
curso entre nos, nao basta uma serie de trabalhos realizados com ri- 
gor cientifico; e indispensavel, alem disso, que o candidate demons- 
tre ser capaz de efetuar pesquisa original. Os titulos do candidate 
ja eram sobejamente conhecidos. Neste particular pego venia para 
pequenino reparo. Felizmente entre nos, o conceito de titulos num 
concurso cada vez mais se restringe aos trabalhos publicados. As 
simples indicacdes de cargos, as posicoes ocupadas por nomeagoes de 
favor, as quais nem sempre e alheia a politica partidaria, ja vao sen- 
do relegadas, felizmente, para segundo piano. A questao e que, se- 
gundo as normas do concurso, a banca deve examinar todos os titu- 
los, de certo modo perfunctoriamente, pois, muitas vezes, o prazo de 
que dispoe para isso nao vai alem de 24 horas. E' natural, pois, que, 
nessas condigoes, a comissao se impressione pelo numero de paginas 
escritas. Isso quer dizer que Roentgen, com a pagina e meia em que 
descreveu a sua famosa descoberta dos raics X, seria reprovado num 
concurso entre nos. Felizmente a nossa Faculdade introduziu, no regula- 
mento dos concursos, a obrigatoriedade de um relatorio escrito sobre os 
titulos, feito pelos examinadores, de sorte que estes devem ler os 
trabalhos e sobre eles dar o seu parecer. 

O concurso, com tanto brilho superado pelo Professor Viktor 
Leinz, ja estava, como se ve, definido pelos titulos e pela tese. E aos 
seus ja numerosos titulos pode ele ajuntar mais um — o de Profes- 
sor Catedratico. 
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Lembramos, porem, que o ter ganho uma Catedra nao significa 
o apice de uma carreira universitaria, O titulo de Professor Catedra- 
tico sera de valia se for alicergado por trabalhos de valor, e o Pro- 
fessor, para ser digno do titulo, so se recomendara pelo que houver 
produzido no dominio de sua especialidade e pelos discipulos que for- 
mar na Escola que passou a chefiar. 

-? Infelizmente, ainda, entre nos, as vezes, a conquista de uma Ca- 
tedra representa o final de uma carreira. A Cadeira na qual o profes- 
sor se assenta constitiii a meta extrema. Estiola-se a sua atividade. 
O cargo tao arduamente conquistado, passara a ser, entao, verdadelra 
sinecura. 

Houve alguem que, tendo vindo de fora, de pais estrangeiro, e 
havendo-se familiarizado com os nossos metodos de promover os Pro- 
fessores as Catedras, por meio de concurso de titulos e de provas, em 
que a boa memoria e, nao raro, fator preponderante, afirmou ser o 
concurso tao penoso, tao cansativo, que nele o candidate dispende to- 

das as forgas que possui e. . . se exaure... e nao consegue readqui- 
ri-las, mesmo depois da posse da Catedra. Que e dificil, penoso e 
arduo, todos os que passaram pelo crivo de um concurso, bem o po- 
derao dizer. Mas a causa da improdutividade de uma Catedra nao 
estara, por certo, no esforgo dispendido para conquista-la. A falsa 
concepcao do titulo de Professor Catedratico e a superestimagao des- 
te mesmo titulo, concorrem para a esterilidade das Catedras. Mesmo 
nos dias de hoje nao faltara quern julgue que os diplomas e os car- 
gos conferem ciencia aos seus portadores. 

Gracas a Deus, vai rareando em nossa Universidade o Professor 
que apenas publicou um trabalho em toda a sua vida, isto e, quando 
se candidatou ao concurso: a tese, e depois, na atividade professo- 
ral, se limitou apenas a repetir o que todos podem ler nos tratados 
e nos ccmpendios escolares, ou mesmo a nivelar-se as famosas "se- 
bentas". Isso nao impede que haja bons repetidores, que transformam 
suas aulas em verdadeiras conferencias, mas que jamais chegam a 
ser Mestres na lidima expressao do termo. Nao investigam, nao criam, 
nao formam escola. Os discipulos nao os acompanham, e, freqiiente- 
mente, nao os estimam, nem os respeitam, porque um bom compen- 
dio da materia os substitui com vantagens, por vezes. Tais Professo- 
res superestimam o titulo de Professor Catedratico. 

As geragoes novas, felizmente, sao mais exigentes. O Professor 
vale pelo que produz. Ja ha um estimulo entre os Catedraticos, esti- 
mulo esse que tern muito de sua origem na competigao que trouxe 
a Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras com o seu corpo de Pro- 
fessores estrangeiros e nacionais, que muito concorreu para renovar a 
mentalidade entao reinante. Ja se distinguem os Professores que, 
mesmo dentro da comoda vitaliciedade garantida pela Constituigao7 

se dao ao trabalho da pesquisa e porfiam em fazer escola na sua es- 
pecialidade. Mesmo com os recursos por vezes minguados que Ihe 
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sao conferidos pela pequenez das verbas dispomveis, conseguem rea- 
lizar algo de valor que repercute em nosso pals e no estrangeiro. 

A Universidade de S. Paulo e um centro de cuitura que chama 
a atengao de outros Estados e de outros Paises da America do Sul, 
do Norte e da Europa. Isso se da devido, nao ao numero de Profes- 
sores Catedraticos, mas aos Professores Catedraticos que porfiam em 
valorizar cada vez mais o litulo que conquistaram. Ja temos pesqui- 
sadores que, embora ainda nao detentores de uma catedra, grangea- 
ram, pelas suas investigagoes, renome internacional. Ja nos disse 
Houssay que "uma Universidade que nao investigar tera hierarquia 
subalterna. O professorado que nao investigar sera de qualidade in- 
ferior, como o serao seus alunos e graduados. A experiencia mundial 
demonstra que os melhores profissionais, especialistas e tecnicos sao 
discipulos de investigadores em plena atividade". "Mas investigar — 
diz-nos o grande fisiologo de Buenos Aires — nao e encontrar infini- 
dade de pequenos fatos desconexos; consiste em chegar a demonstrar 
com precisao algumas conclusoes novas e de carater geral". 

Elevar, pois, o titulo de Professor Catedratico sera a tarefa de 
todos nos. E estamos certos de que o Professor Leinz ao volver, agora 
em definitive, ao ambiente universitario, formara ao lado dos seus 
pares da Faculdade de Filosofia, pronto a trabalhar para manter bem 
alto esse titulo que obteve com tanto brilho. Detentor de uma Ca- 
deira tao importante, estamos certos de que cultivara bem vivo o in- 
teresse pela pesquisa, e conseguira formar geragoes de geologos para 
maior grandeza de nossa Patria. 

O geologo, como diz S. Excia., pode ser considerado o medico das 
minas. Estudar-lhes as doencas, fazer o diagnostic© e oferecer os da- 
dos ao operador, ao engenheiro de minas, no caso, e sua tarefa preci- 
pua. fbstes, entre nos, tern sido tambem geologos pelo esfdrgo prd- 
prio e nao poucos sao os que adquiriram renome internacional. Mas 
ao engenheiro de minas incumbe descobrir o veio, fazer a prospecgao, 
iniciar os trabalhos de desentranhar do seio da terra os minerais que 
deverao ser trabalhados nos diferentes ramos da industria. Quando 
tudo corre bem, o engenheiro de minas podera prosseguir sozinho e 
obler bons resultados. Ao surgirem, porem, as anormalidades, os des- 
vios, o que poderiamos chamar "a doenga das minas", intervem o 
geologo que, juntamente com o seu companheiro, vai estudar as cau- 
sas do mal, por o problema em equagao e procurar resolve-lo. Dai, 
a estreita colaboragao entre geologos, paleontologos e os engenheiros 
de mmas. E para nos, e bastante auspicioso termos em Viktor Leinz 
um profundo conhecedor das necessidades e das arestas de ambas as 
profissoes. Sera S. Excia., estamos certos, o Professor de Geologia e 
de Paleontologia a seguir a maxima de Einstein. Diz o sabio 
cnador da teoria da relatividade: "A arte principal do professor e des- 
pertar a alegria na criagao e no conhecimento". Vem a proposito a 
encantadora alocugao que Einstein dirigiu aos seus discipulos: "Meus 
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meninos, disse o Mestre, tende em mente que as cousas maravilhosas 
que aprendeis nas escolas sao o trabalho de muitas geragoes, produ- 
zidas pelo esforgo entusiasta e pelo labor infinite em todas as regioes 
do mundo. Tudo isto e posto em vossas maos como uma heranga a 
ser recebida, honrada e acrescida que, um dia, com fidelidade, trans- 
mitireis aos vossos discipulos. Assim, nos mortais, alcangaremos a 
imortalidade nas cousas permanentes que criarmos em comum. 

Se tiverdes isto sempre presente ao espirito, achareis uma signi- 
ficagao na vida e no trabalho, e adquirireis a atitude correta em re- 
lagao as outras nagoes e as outras idades". 

Nao temos duvida de que no Departamento de Geologia e de 
Paleontologia de nossa Faculdade estas diretrizes nao serao olvida- 
das. fisse Departamento, nao temos receio de afirma-lo, sera um 
grande centro de estudos, que mantera relagoes bem intimas com os 
demais Institutes onde a Geologia e cultivada. E para isso temos a 
garantia da atividade de Viktor Leinz: o Professor que ja conquis- 
tou seus alunos, que atraiu as simpatias de seus pares e a quern va- 
mos dar, com efusao de alma, as cordiais boas-vindas, com os me- 
Ihores augurios para que seja prospera e galardoada de louros a sua 
carreira universitana. Que Deus o faga feliz, Professor Leinz! 

Aula Inaugural do Prof. Dr. Viktor Leinz 

Condigdes Geologicas da Ocorrcncia de Fetroleo no Brasil 

O petroleo e um produto organico originario de varies processos 
geologicos remotos. Abordaremos, de modo sucinto, esses processos 
gerais, para depois discutir as sedes eventuais de sua formagao no pas- 
sado geologico do Brasil. 

A formagao de uma jazida de petroleo depende, essencialmente, 
de 4 condigoes conjuntas, ausente uma das quais nao se gerara petro- 
leo economicamente exploravel. Sao estas as condigoes: 1) Exist&n- 
cia de rocha geradora. 2) Existencia de rochas-reservatorio e rochas 
protetoras. 3) Ocorrencia de processos migratorios. 4) Existencia de 
estruturas acumuladoras (dobramento, etc.). 

As 4 condigoes sao atingidas, em geral, por processos geologicos 
intimamente correlacionados e continues. Para sistematizar a descri- 
cao, enlretanto, pedemos trata-las em separado. 

1) Rocha geradora: Admite-se, hoje, quase como certo, que a 
totalidade do petroleo provem de substancias — vegetais e animais — 
principalmente oriundas de biota planctonicos. A sua deposigao se deu 
lentamente em epocas geologicas passadas, nas orlas maritimas, em 
mares fechados e lagunas, juntamente com material inorganico. Em 
condigoes espociais, a materia crganica associada a argila, calcario e 
areia nao se oxida, conservando-se dispersa no sedimento incluente. 
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Fig. 1 

Em resumo, a rocha-matriz e um sedimento marinho ou interme- 
diario, rico em materia organica. A fig. 1 esquematiza as condigoes 
necessarias para a formagao de uma rocha-mater. O ambiente e ma- 
rinho litoraneo, ou o de um mar interior, como o mar Negro. Na 
Zona superior reina intensa vida planctonica, cujos restos e detritos 
se sedimentam no fundo. A ausencia ou a deficiencia de oxigenio no 
fundo, o que se da unicamente sob condigoes especiais, conserva o 
material organic©, que e constituido^ principalmente, de proteina e subs- 
tancias graxosas. Em tal ambiente pobre em oxigenio, a materia or- 
ganica e protegida da oxidacao, como tambem de uma decomposigao 
bacteriologica intensa. Simultaneamente a chuva de detritos que des- 
ce, continuamente, da zona de vida para a regiao de sepultamento, tam- 
bem se sedimentam detritos inorganicos tais comoi conchas, esquele- 
tos de animais e carapacas de vegetais (diatomaceas), mas tambem 
material argilo-arenoso trazido pelos rios do continente. O conjunto 
constitui um deposito composto de materia inorganica e organica. 
Quanto mais tempo perduram as condigoes citadas, tanto mais espessa 
se tornara a camada. 

2) Processes migratorios: A materia organica da rocha gera- 
dora deve passar por uma transformacao complexa, para que se li- 
beitem os hidrocarburetos liquidos (petroleo), por reacoes quimicas 
e talvez em parte, tambem, bacteriologicas. O processo inicia-se com 
o aumento da temperatura e pressao pela superposicao de outros sedi- 
mentos e e ainda freqiientemente acelerado por movimentos tectoni- 
cos de dobramentos da crosta terrestre atingindo a rocha-matriz. S6- 
mente assim, forma-se a partir da materia organica o petroleo Hquido 
e, em parte, gases naturais que permanecem ainda altamente disper- 
ses na rocha. 

Faz-se mister um processo que leve a acumulacao desta substan- 
cia migradora muito dispersa. Obviamente, e indispensavel a exis- 
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tencia de espaco que permita a migracao do petroleo da rocha gera- 
dora, as vezes, a distancias consideraveis. 

3) Rocha-reservatorio e protetora: O petroleo depois de for- 
mado encontra-se na crosta terrestre nao em forma de "rios , '4a- 
gos" e "bolsas", mas, imiscuido nos intersticios vazios das rochas. 
assim, indispensavel a existencia de uma rocha rica em poros, que 
devem ser grandes, numerosos e interconexos. Condigoes tais ocor- 
rem, geralmente, no caso de sedimento arenoso, areias e seu produto 
litificado, o arenito, em que o volume dos poros representa de 20% 
ate 30% do volume total da rocha. Para estes intersticios migra o 
petroleo saido da rocha-mater, veiculado por varies agentes tais co- 
mo: gases tambem libertados, circulagao de agua, capilaridade, etc.. 
Formam-se, assim, camadas com maiores concentracoes de petroleo. 
E' evidente que a facilidade que conduz o petroleo a ocupar poros de 
uma rocha-reservatorio tambem facultara a sua marcha inversa, isto 
e, o seu escoamento, por exemplo, para os pogos abertos pelo homem. 
Pode-se fazer, entretanto, uma ressalva. Para que o petroleo, na sua 
marcha migratoria, nao aflore a superficie da terra, onde rapidamente 
se volatilizaria, deixando apenas produtos pesados, como asfalto, e ainda 
necessaria uma coberta protetora de rochas impermeaveis que impe- 
gam a sua evasao para a superficie. 

■ -Roche rrcle'en 
Ressrveloro 
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Fig. 2 

A fig. 2 exemplifica os conceitos 2 e 3. A rocha geradora acha-se 
encoberta por depositos sedimentares sucessivos, gerados no mesmo 
ambiente do esquema anterior. Sao, por hipotese, rochas de consti- 
tuigao calcifera mas tambem arenosas e argilosas. 

Sabemos, ja, que e indispensavel a ocorrencia destes 2 ultimos ti- 
pos de rocha, na seqiiencia acima desenhada. O petroleo gera-se por 
pressao elevada, acompanhada de elevagao de temperatura. O au- 
mento de temperatura realiza-se sempre que uma rocha atinge maiores 
profundidades. E sabido que na mina de Morro Velho, aos 2.000 me- 
tres de profundidade, a temperatura ja seria de 60oC, se nao conside- 
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rassemos a refiigeragao artificial. O mesmo acontece a rocha gera- 
dora. A pressao cresce com o aumento da carga de sedimentos sobre- 
postos. Assim, quanto maior for a espessura dos sedimentos, tanto 
maior sera a possibilidade de a rocha geradora enfrentar um aumento 
de temperatura e de pressao necessario a liberagao do petroleo. Li- 
berta-se, assim, o petroleo como se fosse distilado em retorta, tenden- 
do a escapar para as regioes de menor pressao, representadas na na- 
tureza, pelcs intersticios vazios das rochas arenosas; ai, o petroleo em 
migragao encontra alojamento. 

Uma camada argilosa e, portanto, impermeavel, evita a exuda- 
gao atq a superficie. 

Uma outra condigao, porem, e ainda necessaria. 

4) A existencia de estruturas acumuladoras: Tais estruturas 
permitem ao petroleo, irregularmente disseminado na rocha-reserva- 
torio, acumular-se em certas regioes, formando-se assim concentragoes 
locais. Ocasionam essas estruturas movimentos tectonicos, que incli- 
nam ou dobram camadas petrohferas originalmente horizontais. Os 
agentes migratorios, como pressao de gas, pressao orogenetica e, prin- 
cipalmente, agua, em parte salgada, coadjuvados pela diferenga de 
densidade, conduzem o petroleo para as partes mais altas dessas estru- 
turas. 
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Fig. 3 

A fig, 3 ilustra apenas um dos tipos de estrutura, alias o mais 
importante deles — o anticlinal. Aqui, as camadas petrohferas sao 
encurvadas, de tal modo que a parte convexa se volta para a super- 
ficie da terra, situando-se o petroleo no topo e nos flancos das cama- 
das arqueadas. O petroleo e mantido nessa posigao favoravel, p. ex., 
pelas aguas subterraneas, subjacentes, sobre as quais ele "boia". 

De inicio, os sedimentos se estratificaram horizontalmente. Movi- 
mentos na crosta terrestre, principalmente no sentido tangencial, e 
identicos aos que originam os grandes sistemas de montanhas, vieram 
a amarrotar, dobrar e vergar estes sedimentos. For isso, os grandes 
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campos mundiais de petroleo dos EE.UU.. America do Sul, Asia e Euro- 
pa situam-se nas vizinhancas dos modernos sistemas de montanhas. Es- 
ta circunstancia, porem, nao exclui a possibilidade de condigoes ade- 
quadas em outras areas. Mas, sem duvida, trata-se de regioes privile- 
giadas. 

Mas retornemos ao esquema. O petroleo, irregularmente distri- 
buido, sofre pressao lateral principalmente transmitida pela agua sub- 
terranea e tende a evadir-se para o alto; alcanga, assim, os pontos mais 
elevados da camada arenosa, e ze rao existir a camada protetora, fu- 
gira para a superficie, evaporando-se. Se, porem, ocorrer uma cama- 
da impermeavel, como supomos no caso, ficara retido. A camada pro- 
tetora veda a sua ascensao e a agua, mais pesada que o petroleo, nao 
Ihe permite o escape lateral. Durante a formacao do petroleo tam- 
bem se produz, as vezes, gas natural que, igualmente impedido de es- 
coar-se para a superficie, constitui bolsas semelhantes aprisionadas. No 
Brasil foi descoberta uma dessas bolsas em Aratu — perto de Salva- 
dor, economicamente exploravel. 

Frisamos que estas quatro condigoes devem ser conjuntamente 
observadas para a existencia de uma jazida petrolifera. 

Abordaremos agora o caso do Brasil, sem perder de vista a pre- 
missa dessas condigoes indispensaveis. Desejo salientar que o conhe- 
cimento geologico de grandes areas do Brasil e ainda escasso e nao 
vai alem do ambito de largos tragos gerais. Devemos assim estar de 
scbreaviso para enfrentar decepgoes e, espero tambem, surpresas fa- 
voraveis. 

No mapa apresentado (Fig. 4), foram demarcadas grosseiramen- 
te as areas com identicas possibilidades em relagao a ocorrencia de 
petroleo, segundo os conhecimentos atuais. Tomou-se como base um 
mapa semelhantemente construido por Avelino Ignacio de Oliveira, em 
1938, procedendo-se a sua atualizagao. Nao se trata de um mapa geo- 
logico comum, que represente as formagoes geologicas, discriminadas 
de acordo com a sua cronologia, mas de um mapa em que os terrenos • 
geologicos sao discriminados sob criterio genetico. 

Area 1 — Abrange quase a metade do territorio brasileiro. Na 
sua constituigao geologica entram rochas cristalinas, isto e, rochas for- 
madas sob condigoes de temperatura e pressao elevadas. Mesmo que 
originalmente pudesse ocorrer alguma rocha geradora, teria sido al- 
terada em era muito remota. Desta regiao — ou cerca de 4 milhoes 
de km2 de superficie, podemos excluir, com seguranga, qualquer pos- 
sibilidade de petroleo. 

Area 2 — Uma vasta regiao e coberta por sedimentos areno- 
sos de origem exciusivamente terrigena. Estes assentam — tanto 

quanto sabemos — diretamente sobre rochas cristalinas e tern espes- 
suras reduzidas. Falta por isso qualquer indicio e esperanga de uma 
rocha geradora. Como a fonle normal do petroleo sao depositos ma- 
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rinhos < c tais rochas faltam na area 2 — podcmos afirmar a impos- 
sibilidade de existencia de petroleo. A area desta zona, sem proba- 
bilidade de ocorrencia de jazidas de petroleo, estende-se por cerca de 
13 milhoes de km-, perfazendo aproximadamente 14% do territorio 
nacional. 

B=J 

. 4- ^.+ 4. "ochos crlsfclinos . impossibilidod# dt pr«ir6i«o 

Rocnos ftdimenfores terrigeroji com prosimiJod# do 
•mbosomcnto cnstolmo improbobilidods d* pairolao 1 v.-.v. 

Rochos Mdmpntortt monnhos pos$ibilidodo d» potroldo r x 
Rochos todimpntorts morinhos,com cobarturo da lovo possibifidoda da prctrolao 
Rochoa Itdimanforas mar mhos, com otgumos astruturoa ravclodos moior possibilidoda dt pratroleo 
Rochos sadimantoras monnhos probobtl'dodo da 
patrclaq 

Rochos com patroiao eomprovodo 5 . 

F ig. 4 

O territorio brasileiro restante, isto e, cerca de um tergo, e cons- 
tituido de formagoes geologicas, as quais poderao possuir, mas nao ne- 
cessariamente, as condigoes sine qua non para a geragao de jazidas pe- 
troliferas. Distinguiremos nesta area 3, algumas subdivisoes de acordo 
com o grau do presente conhecimento. A estas sub-areas sao comuns 
as condigoes 1 e 2 acima formuladas, sem que se possa por ora afian- 
gar a presenga ou a ausencia das demais condigoes. 
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Somente pesquisas geologicas pormenorizadas e dispendiosas con- 
firmarao se esta vasta area ou partes dela podem ser declaradas co- 
mo promissoras. Quaisquer especula^oes a respeito sao praticamen- 
te infrutiferas antes do procedimento de estudos geologicos novos, 
conscienciosos e demorados. 

A sub-area 3& ocupa, principalmente, a bacia amazonica, onde 
ja de ha longo tempo se conhecem sedimentos marinhos que poderao 
conter rochas geradoras. Ocorrem, ai, sedimentos do tipo reservatorio. 
A pesquisa pormenorizada nessa regiao e dificultada pela ocorrencia 
de depositos modernos cobrindo as formagoes subjacentes. Alem disso, 
as condigoes climaticas, geograficas, etc., sao desfavoraveis. 

Sabemos apenas que existiram aqui condicoes para a formagao 
de rocha geradora como tambem e provavel a existencia de rochas- 
reservatorio e protetoras. Resta saber se a espessura dos sedimentos 
superpostos teria sido suficiente para exercer pressoes e para elevar 
a temperatura ao optimum exigido para a geragao do petroleo. Nao 
e seguro, porem, que essa vasta bacia tenha sido sujeita a movimen- 
tos tectonicos capazes de originar estruturas acumuladoras. As cir- 
cunstancias podem parecer extremamente simples, mas a localizagao 
de tais estruturas e um problema assaz complexo. Quern ja viajou 
por essa regiao pode imaginar, em parte, as dificuldades. 

A sub-area 3b, da qual o Estado de Sao Paulo faz parte, abrange 
a bacia do Parana. Tambem, ai, ha adversidade de fenomenos geolo- 
gicos que dificultam a investigagao geologica das camadas sedimen- 
tares. Um vulcanismo gigantesco extravazou lengois de lava espes- 
sos, praticamente sobre toda a area, ocultando as formagoes subjacen- 
tes e as unicas com possibilidade de petroleo. So com pesquisas caras 
e talvez com o emprego de metodos ainda a serem criados, sera pra- 
ticavel devassar esse "veu de lava". Em certa epoca foi essa area pes- 
quisada para petroleo, mas apenas na margem oriental desta bacia, 
principalmente no Estado de Sao Paulo. Ai, a espessura dos* sedimentos 
e relativamente pequena e, assim, pouco promissora a espectativa de 
jazidas de petroleo. Acreditamos que melhores condigoes possam exis- 
tir mais para o eixo da bacia, onde, provavelmente, se formaram sedi- 
mentos mais espessos e onde poderao existir camadas geradoras que 
nunca existiram na beira da bacia. Mas, recordo, os lengois de lava 
ocultam os sedimentos mais antigos da regiao, de modo muito efi- 
ciente. 

A sub-area 3c, que e a mais accessivel aos estudos geologicos, 
situa-se no Piaui-Maranhao. Apresenta sedimentos marinhofj, even- 
tuais formagoes geradoras, e tambem ja revelou estruturas favoraveis. 
Essa provincia geologica demonstrou-se, nos ultimos anos, assaz pro- 
missora. 

A provincia geologica Piaui-Maranhao e um exemplo de defi- 
ciencia dos nossos conhecimentos basicos da geologia brasileira. Em 
1938, Avelino Ignacio de Oliveira considerou-a — por certo baseado 
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nos conhecimentos da epoca — como de origem principalmente tern- 
geaa, ou desconhecida, e, portanto, de interesse secundario para pes- 
quisas de petroleo. Em 1946 verificou-se nao so a ocorrencia de sedi- 
mentos mannhos importantes (condi?6es 1 e 2), como tambem ja 
se constatou que esta bacia sofreu certo bactonismo. 

Demarcamos ainda no mapa pequenas faixas litoraneas da Baia 
para o Sul, que possuem, a nosso ver, possibilidades semelhantes. 

Na pequena area 4 — em que residem as maiores esperancas, 
principalmente por ter sido objeto de estudo mais intense, ja foi cons- 
tatada a coexistencia de, no minimo, 3 das condi^oes basicas. E' a 
faixa htoranea estreita, que vai da Baia de Todos os Santos ate o 

Rio Grande do Norte. Temos ai, condigoes geologicas que possibili- 
tam a espectativa das 4 condicoes exigidas, mas nao de modo a pre- 
ver um "manancial" de petroleo continue, e sim, apenas, ocorrencias 
locais de condigoes mais favoraveis. E' justamente a tarefa do geo- 
logo, em colaboracao com o geofisico, desvendar, pelo trabalho de- 
morado, cauteloso e custoso, tais locais encobertos e camuflados na 
superficie. 

Nos dois ultimos anos desvendou-se outra fonte de esperanca. 
Trabalhos minuciosos, na embocadura do Amazonas, determinaram 
uma fossa geologica atingindo ate 3.000 metres de profundidade, on- 
de e provavel a existencia de petroleo. Mas somente sondagens dis- 
pendiosas ora em andamento poderao transmutar tal esperanga em 
realidade. 

O caso de Marajo e igualmente ilustrativo. Uma regiao alagadica, 
coberta por depositos muito recentes, nao permite qualquer observa- 
^ao direta do substratum. Por metodos indiretos (geofisicos), entre- 
tanto, conseguiu-se lograr o resultado ja referido. Lembro que se ne- 
cessita usualmente de 3 a 5 anos de estudo, para que da descoberta 
de uma area promissora se chegue aos estudos finais, que permitam 
confirmar ou negar a existencia de petroleo. 

E, finalmente, voltemo-nos para a pequena area 5 ao redor da 
Baia de Todos os Santos, onde, de fato, foi encontrado petroleo co- 
mercialmente interessante. Empreenderam-se ai numerosas perfura- 
goes de pocos petroliferos. A reserva comercialmente exploravel e 
pronta para ser explorada e de cerca de 20 milhoes de barris ou seja 
cerca de 3 milhoes de m'. Tudo faz crer que, ainda este ano, se 
nao no inicio do proximo ano, esse petroleo aprisionado no subsolo, 
seja aproveitado na refinaria em construcao, nesses pequenas cam- 
pos. A producao previsla deve fornecer um produto, satisfazendo, por 
enquanto, apenas 10% do consume nacional. Acreditamos, porem, que 
as aieas hoje somente consideradas como promissoras provarao, den- 
tro em breve, serem tambem campos petroliferos. IVtesmo na area n.0 

3 sera possivel encontrarem-se regioes onde as 4 exigencias sejam 
preenchidas, mas a determinacao oesses lugares somente sera possivel 
por meio de trabalhos cuidadosos, lentos e carissimos. 
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Claro que nao se paralisaram as pesquisas geologicas nesse cam- 
po. Pelo contrario, intensificaram-se, com o fito de ampliar os co- 
nhecimentos e assim tentar a revelagao de outras zonas — mais ao 
norte — proximas as regioes ja confirmadarnente petroliferas. E' mui- 
to provavel que esses estudos registrem novos campos, ampliando-se 
as reservas ja existentes. 

★ 

Poderia encerrar a aula aqui, mas desejo aproveitar a oportuni- 
dade para abordar um assunto de real interesse para as pesquisas geo- 
logicas no Brasil e, especialmente, pesquisas de petroleo. 

Lembro que a pesquisa para a localizagao de jazidas petroliferas 
e fungao essencial do geologo. Sao milhares de geologos que traba- 
Iham na geologia do petroleo nos EE. UU., enquanto que aqui no 
Brasil, sao talvez vinte, os que se dedicam a esse importante pro- 
blema. 

Na grande maioria dos paises — e em todos os paises com pes- 
quisas adiantadas — os pesquisadores de geologia tanto das institui- 
qoes oficiais como particulares, provem das Faculdades de Filosofia e 
Ciencias. No Brasil, por motives historicos, tais fungoes sao exercidas 
exclusivamente por engenheiros de minas. Lembramos, porem, que 
a geologia e uma ciencia natural, enquanto que a engenharia de mi- 
nas requer uma formacao especifica de engenheiro, na qual a geologia 
entra apenas como subsidio. Os grandes geologos brasileiros do pas- 
sado e de hoje adquiriram o seu cabedal geologic© profundo por es- 
forgo proprio. Per isso, lembro a conveniencia, tanto para as facul- 
dades de ciencias quanto para as pesquisas geologicas do Brasil em 
geral, e em especial do petroleo, de que seja permitido aos alunos 
das faculdades, com dois anos de especializagao em ciencias geologi- 
cas, apos o bacharelado, o acesso oficial as carreiras especificas de 
geologia ja criadas. 
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No ano letivo de 1950, concluiram o Curso na Faculdade, 8 ba- 
chareis e 129 licenciados. 

, RELACAO DOS DIPLOMADOS 

BACHAREIS 

Curso de Quimica 

Eurico Carvalho Filho 
Mario Pena Rocha 
Wolfgang Ferdinand Walter 

Curso de Geografia e Historia 

Francisco Ambrosio de Miranda 

Curso de Ciencias Sociais 

Glette Alcantara 

Curso de Letras Anglo-germanicas 

Jairo Bueno 
Maria Aparecida Semeghini 

Curso de Pedagogia 

Maria Aparecida Barbosa 

LICENCIADOS 

Curso de Filosofia 

Dante Moreira Leite 
Dinah Rodrigues 
Elza dos Santos Lima 
Ilza da Cunha Pereira 
Ivo Escobar Lima 
Paulina Pistrack Nemirovsky 
Renato Alberto Teodoro Di Dio 
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Curso de Matematica 

Carlos Benjamin de Lyra 
Jose Barros Neto 
Leo Roberto Borges Vieira 

Curso de Fisica 

Elly Silva 
Jorge Leal Ferreira 
Jose Goldenbcrg 
Roberto Ignazio Maria Gugliclmo Forneris 

Curso de Qufmica 

Aurora Catharina Giora 
Haim Jurist 
Herbert Cohn 
Rebeca Carlota De Angelis 

Curso de Historia Natural 

Elza Borges Martins 
Flavio Augusto Pcreira 
Juan Nacrur Fereira 
Maria de Lourdes Andrade Homem de Montes 
Martha Fereira de Castro 
Toshico Fujita 
Wanda Eugenia Neves 

Curso de Geografia e Historia 

Ady Ciocci 
Aldo Janotti 
Apparecida Salles 
Aurora Fernandes Abreu Zaorob 
Daisy Nogueira Santos 
Elisabeth Maria Montiani 
Elza de Abreu 
Helena Kohn 
Jose Gori 
Maria Luiza Picema 
Samoel Alves de Mello 
Vera Alice Esteves 
Wanda da Motta Silveira 
Wanda da Silva Britto 
Yvette Judith Riondet 

Curso de Ciencias Sociais 

Adelaide Lisboa 
Azis Simao 



IV — Encerramento DOS Cursos 

Duglas Teixeira Monteiro 
Edna Beltramini 
Iva Borsari 
Maria Alice Trani 
Michel Haber 
Muciano Quintaes de Castro 
Neusa Amaral 
Oliveiros da Silva Ferreira 
Szmul Jakub Goldberg 
Andre Fernandes Romera 

Curso de Letras Classicas 

Antonio Pimentel de Almeida Castro 
Dante Tringalli 
Edda Ilza Janotti 
Eliana Rosso 
Emir Macedo Nogueira 
Flavio Traballi Camargo 
Francisco Roedas 
Maria Helena de Oliveira 
Maria Marques Ribeiro 
Maria Zilah Pereira Aranha 
Mario Franceschini 
Ruth Guimaraes Botelho 
Vando Fiorentini 
Vicente Paula Lemos 

Curso de Letras Neolatinas 

Adolphina Pereira de Campos 
Alciaema Franco 
Carla Inama 
Golda Armel 
Haydee Miguel Frayze 
Iris Borges Fialho 
Izabel de Moraes Oliveira Campos 
Ivette Santinho 
Laura Amelia Alves Vivona 
Laura Prestes 
Luiz Geraldo Toledo Machado 
Maria Felicia Martino 
Maria Thereza Emboaba da Costa 
Nelly Correa 
Szejndla Armel 

Curso de Letras Anglo-germanicas 

Cyra Lygia Mazza 
Eidaldea Neomisia Magnani Fochi 
Erwin Theodor Rosenthal 
Heloisa Jardim Moreira 
Lais Helena Fernandes Lencastre 
Leonore Beatriz Schonmann 
Lisette Beatriz Graziani 
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Maria do Carmo Gregori 
Maria Terezinjia Croce 
Maria Nazareth Gouveia Gallao 
Ramon Marba Ruiz Filho 
Suzana Claudia Brap de Souza Kobal 
1 eresinha Gomes d Amorim 
Yolanda Guimaraes Barros 

Curso de Pedagogia 

Alba Carneiro Vidigal 
Amelia Vellini 
Angelica Franco 
Carmela Fascarelli 
Carmen Ferreira Kuchembuck 
Dina Salvatori 
Dirce Ribeiro de Arruda 
Elmira Sanches 
Elza de Toledo Fonseca 
Enid Castello Martins 
Francisca de Medeiros 
Francisco de Paula Ferreira 
Helena de Arruda Ramos 
Hilda de Arruda Toledo 
Jandyra Vianna 
Lair Fontes Pereira 
Gourdes de Carvalho 
Lucia Wollet de Mello 
Margarida Lisboa Vieira da Cunha 
Maria Ferri Scares Veiga 
Maria Jose de Moraes Barros 
Maria de Jesus Carreira 
Maria Thereza de Barros Santiago 
Maria Thereza Welkcr de Azevcdo 
Maria Udler 
Moyses Brejon 
Neuza Andrade Ferreira 
Nilce Mejias 
Osvvaldo de Barros Santos 
Ruth Dib Mattar 
Ruth Moraes Vasconcellos 
Stella Marinho Pompeia 
Terezinha de Carvalho Silos 
Vera Tallia 

A cerimonia de colagao de grau realizou-se no Teatro Munici 
pal, a 27 de dezembro, tendo como paraninfo o Prof. Fernando d< 
Azevedo e, como orador da turma, o Licenciando Dante Moreira Lei 
te, do Curso de Filosofia. 

Discurso do Paraninfo, Prof. Dr. Fernando de Azevedo 

I 

Nao ha atmosfera intelectual tao impregnada do sentimento de con- 
tinuidade e de espirito de renovagao como esta em que se envolve a 
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solenidade de hoje, e que, ultrapassando-os, prolonga os mestres nos dis- 
cipulos e mantem viva a ideia de ligacao do passado e do presente, na 
sucessao ininterrupta de geragoes de educadores. Todos aqueles que, 
no convivio com a mccidade, se habituaram, por forga da profissao, a 
falar-lhe e a escuta-la, nao somente sofrem o encanto de uma sensibili- 
dade, maleavel, fina e acariciante, que nos torna acessiveis as mais li- 
geiras palpitagoes de vida, como tambem experimentam a forga dessa 
corrente de simpalia e de solidariedade que nos impele do respeito pro 
fundo do passado a fervorosa aspiragao para o progresso do espirito hu- 
mane. A cada anel que a sociedade forja, nas suas escolas, em torno 
dos novos valores, apenas amadurecidos para receber e transmitir a 
heranga cultural de uma civilizagao, reafirma-se, cada vez mais robus- 
ta, a confianga na continuidade de sua existencia e de seu desenvol- 
vimento incessante atraves de geragoes. 

Mas, se essas tradicionais festas escolares assumem, por isto, o 
carater de uma cerimonia ritual, por assim dizer religiosa, com que se 
alimenta uma fe constante no primado das cousas do espirito e nos 
fins superiores da vida, traz a solenidade magoifica desta noite um 
significado particular, verdadeiramente agradavel a todos os que em- 
penharam suas forgas em obter, atraves da unidade de formagao dos 
mestres, a unidade de espirito nas escolas normals e secundarias do 
pais. Pela complexidade de sua estrutura, pela diversidade de com- 
posigao de seu corpo docente, pela extensao de suas ramificagoes, a 
Faculdade de Filosofia que ves confere o grau de licenciado, visa, cer- 
tamente, nao estancar nenhuma fonte, levar em conta todos os pontos 
de vista e despertar o habito e o gosto dos horizontes largos. Sem 
desconhecer, porem, ao contrario encarecendo sempre, dentro de seu 
papel, a importancia crescente da especializagao, ela procura desen- 
vclver, pela unidade dos principios fundamentals e dos metodos de 
trabalho, como pela consciencia cada vez mais viva das conexoes dos 
conhecimentos, o sentido da cultura geral e a compreensao mais ni- 
tida de sua necessidade, precisamente para aqueles a quern a sua ex- 
celencia em alguma dessas especialidades assegura, na vida social, no 
trabalho cientifico, no ensino, um papel de diregao. 

Para essa fungao primordial de elevar, aperfeicoar e , renovar, de 
concentrar e difundir a cultura, filosofica, literaria e cientifica, e que 
se fundou, como parte integrante do sistema universitario, a Facul- 
dade em que terminastes vossos cursos, nas diversas secgoes de sua 
vasta e complexa organizagao. Essa, a missao essencial—das Facub- 
dades desse tipo, criadas no pais, e cuja tarefa se diria reduzir-se, entre 
nos, a de escolas de nivel superior destinadas a formagao do magis- 
terio secundario. Com ser uma de suas finalidades, nao e, como tan- 
tas vezes se tern proclamado, "a unica, nem de longe a principal", a 
habilitagao para o magisterio, que tende, sob a pressao de varias cir- 
cunstancias, senao a absorver, certamente a dominar as outras fungoes 
de suma importancia que consistem na critica, elaboragao e criagao 
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de valores espirituais . De fato, incluindo em seu curnculo todos os 
jamos do conhecimento, visa a Faculdade de Filosofia antes de tudo 
^'formar pesquisadores e homens de ciencia nao so aptos para trans- 
mitir a outros a cultura recebida, mas capazes de investigar e de ex- 
plorar todos esses dominios do saber humano, conservando e am- 
pliando a heranga cultural acumulada atraves dos seculos". E' nela, 
por isso, que se enxertam, como numa Faculdade-tronco, as demais 
unidades universitarias, cujas "disciplinas introdutorias, auxiliares ou 
complementares", incorporadas em seus respectivos curriculos, "per- 
tencem de direito, pelo seu carater universal, a Faculdade de Filoso- 
fia, e nela se devem encontrar completamente autonomas e perfeita- 
mente desenvolvidas", como ainda recentemente lembrava Paulo Ban- 
warth; e dela que os outros institutes, guardadas as suas finalidades 
especificas, devem haurir os principios universais da ciencia para os 
fazer frutificar no campo da aplicagao e da especializagao profissio- 
nal; e por ela, entre todas as outras escolas superiores, que se elabo- 
ram a inter-penetragao e a coordenacao dos conhecimentos humanos, 
a unidade de espirito na diversidade dos estudos, a reintegra^ao do 
saber num tipo de cultura, por cuja influencia adquire "essa situacao 
de proeminencia", a que se refere Banwarth, e tende a transformar-se 
— alma da Universidade — "num foco de irradiagao dos principios 
da ciencia, no centre das pesquisas cientificas, na oficina das grandes 
teorias", que imprimem rumos novos a civilizagao. 

II 

O que defendemos contra as medidas que abaixam o nivel dessa 
cultura, e exatamente uma educagao de que resultam a um tempo 
um acrecimo de forga e um afinamento intelectual e moral; e essa 
cultura que se enriquece e se renova, no seu conceito e no seu con- 
teudo, com a investigagao teorica e com o trabalho de pesquisa e de 
criacao; e essa cultura geral, no sentido verdadeiro e profundo da pa- 
lavra, que, com a clara consciencia das questoes essenciais que se 
poem ao homem e ao cidadao, desenvolve tambem, naquele que a 
recebe, a intuigao viva das realidades psicologicas e sociais, aptidao 
ao pensamento abstrato, o interesse inteligente por todas as formas 
da vida; que Ihe da o habito de subir sempre do fato, da nogao a ideia, 
a necessidade das vistas de conjunto, como o delicado sentimento das 
nuangas, um juizo critico sempre alerta, pronto a apanhar os mil as- 
pectos e relacoes das cousas. Dessas qualidades e de outras que se Ihes 
ligam de perto, pode a propria ciencia dispensar-se, entre aqueles que 
devem, a seu servigo, ser outra cousa que operarios? E nao e para 
um povo uma necessidade, pergunta Henri Bernes, possuir, para to- 
das as grandes tarefas, elites numerosas de homens assim formados, 
cujo espirito despertado sobre todos os interesses de seu pais e de 
seu tempo, iniciado nas ligoes do passado, aberto aos exemplos de 
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fora, possa penetrar de pensamento refletido toda a vida nacional? 
Ora, a escola a qual incumbe ministrar ao menino e ao adolescente 
essa forma^ao-tipo, a um tempo geral e comum, na medida em que 
Ihes permite a natureza, e exatamente a de ensino secundario, para 
o qual, no exercicio de uma de suas fungoes, vos habilitou a Facul- 
dade de Filosofia, dando-vos a um tempo solida cultura, literaria ou 
cientifica, e uma verdadeira preparagao profissional. 

Mas, a escola secundaria, capaz de exercer essa fungao, na sua 
plenitude, nao e como sabeis e ja tendes a experiencia, o tipo de es- 
cola que encontrareis no pais, e sobre o qual, a despeito da trans- 
formagao parcial dos metodos de ensino, nao passou ainda um sopro 
vigoroso de renovagao, inspirada no sentido real do humano e mais 
nitidamente orientada para a cultura do espirito. Aqueles, dentre vos, 
que pretendem dedicar-se ao magisterio secundario e nao a pesquisa 
e as atividades cientificas, no dominio dos estudos em que se especia- 
lizaram, terao, pois, sobre os ombros uma tarefa dificil e ardua — a 
de contribuir, cada qual na sua disciplina e todos, pela unidade funda- 
mental de espirito e de metodos, para a renovagao do ensino secun- 
dario no Brasil. A essencia desse ensino vira do seu germe, de suas 
raizes, do ar que respirou, de todas as secretas influencias de escolas 
como as Faculdades de Filosofia, mantidas no mais alto nivel, de que 
deve ser o produto vivo, e cujos progresses, por sua vez, embora depen- 
dentes sobretudo do trabalho de seus mestres e do impulse dado as 
atividades criadoras, estao intimamente ligados, pela base, aos do en- 
sino secundario, em seu novo espirito e em suas novas formas. 

A escola secundaria, em cuja reorganizacao sois chamados a co- 
laborar, deve ser uma escola integral que eduque sob todos os as- 
pectos; que exija atengao, mas desperte o gosto do trabalho e da 
curiosidade intelectual; que desenvolva a aptidao a reflexao e a agi- 
lidade do pensamento; que nao sacrifique os espiritos um pouco len- 
tos, mas solidos, e fornega as inteligencias brilhantes, para afasta-las 
da virtuosidade e da retorica, esses delicados instrumentos de preci- 
sao que sao a analise, o espirito critico, a observagao e a experiencia; 
que ensine a procurar, descobrir, resolver, ou, em uma palavra, "com- 
preender", isto e, fazer apanhar com todo o espirito o conhecimento 
novo — alimenco fresco que, incorporado, se torne substancia viva; 
que desp&rte, enfim, a consciencia de que a vida do espirito e tanto 
mais fecunda quanto disciplinada e comporta mesmo um certo asce- 
tismo, na atividade metodicamente conduzida dos estudos e dos tra- 
balhos de investigagao. Para ela deveis transportar, com o culto da 
lingua, o instinto da frase clara, precisa e concisa, da palavra justa 
e posta em seu logar, o espirito critico e experimental, os metodos 
cientificos, os conhecimentos fundamentals e o gosto da cultura, no 
seu sentido mais alto, nao, portanto, como aceitagao passiva de rela- 
goes ja criadas, mas como uma elaboragao pessoal de relagoes origi- 
nals, ou aceitagao de uma escala de valores, que permite a escolha e 
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determina o julgamento, no dominio das ideias, das atividades e da 
conduta humana. 

Ill 

Sc esta longe de corresponder a esse ideal e dele cada vcz mais 
parece distanciar-se a escola em que muitos de vos ides trabalhar; se 
nela o que se depara, bem observadas as cousas, e antes uma institui- 
cao em mudanga, trabalhada ha mais de um seculo por crises perio- 
dicas e a procura de novas diretrizes, as causas mais profundas des- 
sa anomia ligam-se certamente as transformacoes culturais, sociais e 
economicas por que passa o mundo e que, com uma intensidade va- 
riavel, tern atingido as organizagoes escolares em todos os paises. 
Tal como ncssa civilizagao, esse tipo ou grau de ensino e ondulante 
e vario, imagem de nossa vida social, em suas perplexidades e con- 
tradicoes. fDle revela, na variedade de estruturas e diretrizes que tern 
tornado, em reformas sucessivas, a fisionomia inquieta e movedica de 
nosso tempo. Sobreposto ao primario, de que o separa mais uma di- 
ferenga de grau do que de natureza, faz parte o ensino secundario 
do ensino geral ou comum que as sociedades atuais se empenham em 
ministrar a um numero cada vez maior e se estende da base ate o 
vestibule das Universidades, nos sistemas escolares modernos. Ora, 
a distingao entre o ensino geral e os ensinos especiais, de grau medio 
e superior, tern na realidade um alcance nao pedagogic©, mas social, 
pois, enquanto estes, os ensinos especiais, diferenciam, preparando 
os individuos para os mais diversos meios particulares em que se re- 
parte a sociedade geral, em sua complicada organizagao, aquele, o en- 
sino geral, tende a tornar-nos semelhantes, fornecendo a todos (no 
caso do ensino primario) ou a fragao mais dinamica da populagao (no 
caso do ensino secundario) a base de uma cultura geral comum, in- 
dispensavel a continuidade e a coesao interna do grupo considerado 
como um todo e, portanto, da nagao. A escola geral ou comum e um 
dos fatores mais poderosos de assimilagao; e e por isso que, atraves 
de todas as mutagoes sociais, avulta cada vez mais a importancia do 
papel do ensino secundario que a sociedade organiza e mantem, mais 
por instinto do que por teorias, na luta incessante contra as causas 
de diferenciagao, e que se destina a alargar e a fortalecer o suporte 
de cultura geral, necessario, cuja solidez deve ser tanto maior quan- 
to mais forte a pressao exercida pela tendencia a especializagao em 
todas as suas formas. 

Mas, que cultura intelectual e moral incumbe a educagao secun- 
daria ministrar, em correspondencia com sua fungao social de con- 
correr para nos tornar semelhantes, em largura e em profundidade, 
de uma ponta a outra do territorio e de alto a baixo das classes so- 
ciais? Que cultura, quanto ao conceito e ao conteudo, e a mais apro- 
priada, em ncssa epoca, para que o ginasio possa exercer ccm efica- 
cia a sua fungao seletiva ou de peneiramento para as escolas supe- 
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riores? Como conciliar essa cultura fundamental, que deve ser dada 
nos ginasios, com a variedade de vocagoes e a diversidade das neces- 
sidades dos grupos sociais, a que pretende servir? Ai esta o amago 
da questao e a origem da crise que atravessa o ensino secundario. O 
problema, como se ve, nao pode abordar-se somente de um angulo 
pedagogic©, por exigir um conhecimento da "direcao do espirito" e 
da hierarquia de valores, propria de cada sociedade, de suas condi- 
goes historicas, de suas instituigoes e do processo de sua evolugao. 
Quando as instituigoes de uma organizagao escolar, na sua estrutura 
e nos seus fins, coincidem com as preferencias ambientes ou as exi- 
gencias do clima social, moral e cultural, entao logram elas uma si- 
tuagao de estabilidade e de eficiencia; mas se as valoragoes ou e-ti- 
magoes da epoca historica em que vivemos, entram em conflito com 
a escola ou o "tipo de homem" que nela pretendemos formar, entra 
em crise a vida escolar, ate o seu ajustamento a nova concepgao de 
vida e as novas condigoes sociais. 

Essa equagao de coincidencia e de repugnancia entre o programa 
escolar e a nossa epoca, e um dos principals fatores do precario des- 
tine das reformas. Ja tereis certamente notado, em vossos estudos, a 
estabilidade e a eficiencia admiraveis que por mais de dois seculos, 
apresentava o ginasio de tipo classico, eminentemente aristocraticc, 
montado para uma classe e estruturado sobre a base do ensino das 
linguas e literaturas greco-latinas. Mas nao atentastes, por ventura, 
em que o ginasio classico correspondia entao as necessidades de um 
clima historico, de um meio social estavel e por assim dizer comple- 
to, caracterizado pela unidade de cultura, que era alimentada num 
fundo comum de tradigoes religiosas e humanisticas, e que, sob a 
pressao de varias causas, como o laicismo, o progresso cientifico, o 
desenvolvimento das letras modernas e a revolugao tecnica e indus- 
trial, se esgotou a fonte religiosa em que se nutria, e o humanismo 
se esvaziou de seu conteudo classico? O que e certo e que mudou 
o clima espiritual do mundo e que a antiga unidade de cultura, com 
uma so imagem da vida, senao comum, predominante, com normas, 
maneiras de pensar e concepgoes comuns, sucedeu, abalando e des- 
locando para a ciencia e a tecnica o eixo dos sistemas escolares, uma 
civilizagao que se caracteriza pela freqiiencia de contatos e pela inter- 
penetragao e fusao de culturas diversas, e em que o mundo se apre- 
senta despedagado em uma pluralidade de fragmentos e em processo 
de desintegragao, e dois blocos se erguem, da confusao e do caos, pa- 
ra se oporem, como num campo de batalha, com o antagenismo vio- 
lent© de seus interesses, suas concepgoes e doutrinas. 

IV 

Por toda parte, mais ou menos intensamente, sao esses fatores 
que dificultam e retardam a solugao do problema de reorganizagao 
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do ensino secundario, profundamente abalada, senao comprometida pela 
quebra de unidade de cultura, pela variedade de concepgoes de vida, 
coexistentes e em conflito, pelas mudangas de conceito e conteudo 
de cultura e pelos extraordinarios progresses das ciencias que dispu- 
tam as letras, classicas e modernas, a preeminencia no curnculo das 
disciplinas. Se toda reforma de ensino deve levar em conta o siste- 
ma social e cultural em que vai inserir-se, e fora de duvida que, num 
meio social e economico em transformagao e sacudido por correntes 
de pensamento e de cultura tao diversas senao opostas, sao quase in- 
superaveis as dificuldades que se levantam as tentativas de reorgani- 
zagao capaz de atender a diversidade de necessidades dos grupos so- 
ciais e a variedade profunda de suas tendencias e ideologias. Ou ela 

atende as exigencias da tradigao, com o predominio do latim e do 
ensino literario e classic©, e e imediatamente torpedeada pelos renova- 
dores, dispostos a qualifica-la de reagao obscurantista, ou corresponde 
as reivindicagoes do espirito moderno, cientifico, que Ihe impoe sua 
norma e seu carater, e erguem-se em peso as forgas conservadoras e 
reacionarias, para a impugnarem, martelando-a ate Ihe romperem a 
unidade a poder de transigencias e concessoes a ordem tradicional. 
O Estado, que tern um papel assimilador por excelencia e continua 
sempre, com todo o seu poder e o seu instinto, sem poder agir de 
outro modo, sua obra tenaz de assimilagao, ja nao tern forgas nem 
meios para homogenizar essas instituigoes empuxadas em diregoes di- 
versas. Certamente, quando assume a forma totalitaria, numa ditadu- 
ra de direita ou esquerda, como se viu na Alemanha de Hitler, na 
Italia de Mussolini ou na Russia atual e nos paises satelites, ele cor- 
ta pelo conflito e poe termo a discussao, sacudindo, sobre as cabegas 
dos vencidos, a poeira de todas as ideologias contrarias, e impondo, 
de alto a baixo, uma politica educacional, segundo a concepgao de 
vida e as ideias economicas e sociais que informam, inspirando-a, to- 
da a politica geral. Mas, alem de ser feita a unificagao a custa da 
liberdade que se suprime, para afastar tudo o que prejudica a vida 
comum, o que entao se instaura, nao e uma unidade organica, que se 
realizou por amadurecimento e vem de baixo para cima, mas a unida- 
de mecanica, artificial, que se impoe pela forga, e para cuja ruptura 
bastaria, como tern bastado, ruir por terra o arcabougo politico do Es- 
tado. Procurando a unidade ou a sintese, o que se instala e a unifor- 
midade; e, se "a uniao implica diferengas, — permiti-me servir-me 
das palavras de J. Torres Bodet — a uniformidade as anula e, anu- 
lando-as, destroi de certo modo o proprio conceito de unidade". A 
harmonia e o contrario da monotonia; e nao quereriamos encorajar 
um processo artificial, sem raizes na realidade local, e que, em lugar 
de facilitar um crescimento, determinaria uma estandardizagao. Por- 
que acredito num mundo unido, recuso-me a um mundo uniforme. 

Numa "atmosfera de liberdade", que e a que ainda respiramos, 
esse trabalho de disciplina e coordenagao para atingir a unidade cul- 
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tural, cuja necessidade se destaca da propria tendencia a especializa- 
gao e a atomizagao, nao se realiza senao lentamente, pela inter-pene- 
tragao das duas culturas e pela penetragao do espirito e dos metodos 
cientificos no ensino inteiro e em todos os dominios do conhecimento. 
A aplicagao do metodo cientifico a todos os estudos desde o das cien- 
cias humanas ate o das letras; o progresso da ciencia que se tornou 
um "metodo de conhecimento e de pesquisa", e ja faz parte integran- 
te de nossa vida e dos nossos pensamentos, e o triunfo, afinal, do es- 
pirito cientifico, e que poderao "assegurar a unidade de nosso en- 
sino de cultura, sacudido desde um seculo, entre a cultura tradicional 
das humanidades classicas e a cultura nova das ciencias". Embora 
sejam inumeros e os mais diversos os caminhos que conduzirao a essa 
"unidade na diversidade" e muitas as instituigoes sociais que colabo- 
ram, consciente ou inconscientemente, em reduzir, senao em dissolver 
essas diferencas ou oposigoes radicais entre culturas diversas, e certo 
que as Faculdades de Filosofia constituem um dos centres poderosos, 
em que, ao mesmo tempo que se favorecem e se estimulam as espe- 
cializagoes — filosofica, literaria e cientifica — as disciplinas mais di- 
versas vem moer as suas oposigoes, mutuando influencias e estabele- 
cendo entre si, no dominio do ensino e da pesquisa, as pontes de liga- 
gao com que se comunicam umas com as outras. Nao e, porem, "es- 

tendendo sobre a mesa de dissecgao os disjecta membra, os membros 
esparsos ou os fragmentos de cultura, que se chega a ressuscitar o 
organismo", mas mostrando, no ensino e pela pesquisa, as influencias 
rnutuas que exerceram umas sobre as outras, a evolugao de con jun- 
to que dominou todas as evolugoes especiais, as conexoes intimas entre 
as partes em que se decompoe pedagogicamente todo o conhecimento 
humano e os lagos essenciais que no campo da especulagao filosofica, 
do trabalho cientifico ou do lavor literario, ligam as disciplinas mais 
diversas para constituirem com elas um "conjunto organico dotado 
de unidade", sob a pressao e inspiragao de uma mesma concepcao de 
vida e de cultura. Nao sera possivel reestruturar o ensino secunda- 
rio, de maneira duravel e a base de uma cultura geral ou comum, 
sem se concentrar nesses focos universitarios, para se irradiar por to- 
das as demais instituigoes escolares, o esforgo criador e unificador, que 
tende a "reduzir a multiplicidade desconcertante de conhecimentos a 
bela unidade de uma ideia de conjunto e explicar a extrema diversi- 
dade das culturas especiais por um mesmo principio, subjacente a 
toda a cultura superior", renovada segundo o mesmo espirito e pelos 
mesmos metodos. 

V 

Mas, se estas dificuldades, decorrentes das transformagoes de uma 
civilizagao de base cientifica e industrial, envolvem e encrespam, onde 
quer que ela seja colocada, a questao do ensino secundario; se a fei- 
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Cao que releva imprimir a essa especie de institutes, a, procura de uma 
nova forma de equilibrio, levanta por toda parte problemas intima- 
mente ligados as modificagoes de estrutura social e a evolugao da cul- 
tura e, portanto, a uma nova concepgao de vida e ao novo humanis- 
mo que dela forcosamente tern de resultar; nao sao menores nem me- 
nos ativas as forgas de desagregagao, peculiares ao nosso meio social, 
economico e politico, que atuam entre nos, solapando, nos seus pro- 
prios fundamentos, as instituigoes do ensino secundario. O que as 
vem arrastando a uma decadencia, visivel a todos os olhos, e ja tan- 
tas vezes proclamada, em todos os tons; o que fez descer rapidamente 
esses estudos a um grau de desmoralizagao indescriptivel, nao e so- 
mente nem sobretudo a crise resultante do conjunto desses fatos mor- 
fologicos e ideologicos que residem a base das transformagoes do en- 
sino secundario, cuja forga equilibrante — a do humanismo classico, 
se enfraqueceu e cujo eixo tende a deslocar-se das letras para as cien- 
cias, mas as circunstancias particulares de que se rodeou, entre nos, 
esse tipo de ensino, e os erros inveterados da politica de educagao, 

na esfera nacional como no campo de agao dos Estados. Entre aquelas 
circunstancias, talvez a mais importante e a de conseqiiencias mais 
graves, destaca-se o extraordinario crescimento numeric© das escolas 
secundarias, o qual, se, por um lado, trouxe a extensao a um numero 
cada vez maior dos beneficios da instrugao secundaria, ainda que de- 
ficiente e incompleta, por outro lado, concorreu para rebaixar a quali- 
dade e o nivel desse tipo de ensino. Montado ainda ate 1930 para 
uma classe e segundo uma organizagao arcaica, o ensino secundario 
que ate essa epoca se ministrava em cinco ginasios estaduais, em S. 
Paulo, passou a ser dado, em 1933, com a reforma das escolas nor- 
mals, promovida por minha iniciativa, em mais de 30 novos institu- 
tes e hoje, em cerca de 170, dos quais 71 com colegios, segundo os 
dados oficiais. E' facil compreender que esse notavel movimento 
quantitative das escolas secundarias, em menos de 20 anos, nao se po- 
dia processar, como nao se processou, sem um rebaixamento corres- 
pondente de nivel e sem o agravamento desconcertante de todos os 
problemas relatives a sua organizagao, como o de edificios e instala- 
goes, de bibliotecas e laboratorios, e de selegao e recrutamento de pro- 
fessores. 

A questao da organizagao escolar deslocou-se para o ultimo pia- 
no em face desse desenvolvimento quantitative e da sedugao que a 
espiritos primaries representava a ideia de simplificagao do problema 
pela multiplicagao de ginasios. Desse modo, cuidaram os governos (se 
e que cuidaram de outra cousa que fazer politica) remover um obs- 
taculo a democratizagao da cultura e do ensino; mas o que realmente 
fizeram, multiplicando os ginasios e distribuindo-os, quase sempre, se- 
gundo criterios politicos, foi suscitar uma questao ameagadora que ha 
de Iragar a instituigao, se a politica partidaria, com suas interferen- 
cias, primeiro nao o devorar. O apelo ao numero suplantou as exi- 
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gencias da qualidade; a improvisagao tomou o lugar a seriedade e ^ 
solidez, e, criando, por decreto, ginasios por toda parte, dispen- 
sou-se o governo da penosa tarefa de organiza-los. Diante dos cla- 
mores que se erguiam de todos os lados, dos pais que se acotovelavarn, 
sem a fortuna de ve-las abertas, as portas das poucas escolas secunda- 
rias entao existentes, pedindo educagao para seus filhos, imagine que 
deles se tenham apiedado os governos e resolvido a por maos a obra 
e entrar em agao. Mas, com ser a organizagao da educagao publica 
o mais herculeo dos feitos a que se pode entregar um governo, que 
fez ele, entre nos, para levanta-la sobre bases solidas e reergue-la a 
altura das necessidades da nagao? Que prodigio maquinaram para 
essa situagao lamentavel, a que se degradou o ensino, os taumatur- 
gos das medidas salvadoras? Que invengao reservavam para alarga- 
rem o campo de educagao que se mostraram incapazes de organizar? 
A ideia que tinha a sedugao de todas as ideias simplistas e prima- 
rias — a improvisagao e a simplificagao, que reduziram o ensino se- 
cundario, como ja haviam reduzido o primario, a um simulacro e a 
uma impostura. Pois, se e dificil e caro conceder-se o que os pais 
reclamavam e reciamam para seus filhos — uma educagao secun- 
daria completa, ministrada por professores selecionados a rigor, em 
edificios amplos e arejados, devidamente equipados de bibliotecas, la- 
boratories e museus, com campos para jogos e auditories para as ati- 
vidades artisticas e culturais, a que possam dedicar-se os estudantes 
num dia letivo completo — ai estava ao alcance da mao que tivesse 
entre os dedos uma pena, a medida platonica, simples dilatoria de 
uma obra que se impoe, o ginasio ou o colegio, inaugurado com 
fanfarras, mas sem predios, sem instalagoes, sern o corpo docente de 
que carece e sem todo esse conjunto de meios indispensaveis para 
operarem a transformagao, em uma casa de esludos e de educagao 
integral, de uma casa de ensino improvkado e deficiente, dado as pres- 
ses, por professores fatigados, sem meios e sem estimulos. 

VI 

Foi para esse grande mal, de raizes ja profundas, que ainda re- 
centemente apontou Anisio Teixeira, num discurso magistral, em que 
o qualifica de paliativo e de panaceia, quando antes se poderia nele 
reconhecer o mais reprodutivo e o mais ramificado dos cancros esco- 
lares. Atacando desde 25 anos a educagao primaria, por onde se 
alastrou, e que, submetida ao regime de turnos sucessivos, "se redu- 
ziu nao so aos tres anos escolares, mas acs tres anos de meios-dias, 
ou seja ano e meio, e ate no grande Sao Paulo, aos tres anos de ter- 
gos de dia, o que equivale realmente a um ano de vida escolar ', in- 
vadiu, depois de liquidar essa escola, como observa o ilustre educa- 
dor, "os arraiais do ensino secundario e superior e estendeu pelo pais 
uma rede de ginasios e Universidades, cuja falta de padroes e de 
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seriedade atingiria as raias do ridiculo se nao vivessemos em uma epo- 
ca tao critica e tao tragica que os nossos olhos, cheios de apreensoes 
e de susto, ja nao tem vigor para o riso e para a satira". Na escola 
primaria, como na secundaria, "o resultado foi, por um lado, a quase 
destruigao da instituigao, por outro, a redugao dos efeitos a pura al- 
fabetizagao improvisada e sob varies aspectos contraproducente (e, 
acrescentamos, a instrugao secundaria apressada e superficial), de 
que estamos a colher nos adultos de hoje, exatamente os que comeca- 
ram a sofrer os processes simplificadores da escola, a seara da confu- 
sao e da demagogia". Nao podia haver, de fato, estratagema mais 
ilusorio, sofisma mais descomposto para iludir a questao, em vez de 
resolve-la. E depois de tudo isto, quando a escola, entre nos, ja nao 
educa, mas somente ensina (quando ensina); se nao dispoe dos meios 
a altura das dificuldades crescentes de sua fungao; se e apenas um 
lugar de passagem, para criangas e adolescentes, um corpo mecanico 
sem nenhuma animagao vital, sem nenhuma consciencia de suas fun- 
goes, sem nenhuma influencia, senao a do atrofiamento, sobre as ge- 
ragoes jovens, como esperar que ela venha a ser a formadora de uma 
nova ordem, que contribua para a sobrevivencia do regime e das ins- 
tituigoes democraticas, e seja um instrumento poderoso de transforma- 
gao da vida nacional? E' sobre a escola, clama Amsio Teixeira (e 
e precise que esse clamor nao seja uma voz que brade no deserto): 
"e sobre a escola que o ceticismo nacional assesta os seus tiros tao 
certeiros e eficazes. O brasileiro nao acredita que a escola eduque. 
E nao acredita porque a escola que possuiu, ate hoje, efetivamente nao 
educou". 

Mas para que o povo brasileiro volte a acreditar nas escolas e na 
sua alta e profunda missao educativa e se reanimem as esperangas de 
todos no papel que Ihes cabe na obra imensa da reorganizagao na- 
cional, seria precise que comegassemos, segundo os votos do educa- 
dor, a reconstruir as escolas. Por onde, porem, como e quando se 
poderia principiar esse esforgo reconstrutor, se falta as elites politicas 
uma "consciencia educacional"; se na elaboragao das leis, na promo- 
gao das reformas, na confecgao dos orgamentos, nao cessa de reve- 
lar-se, na maneira de encarar tais problemas, a mesma inconsciencia, 
agravada dia a dia, que se acusa na interferencia constante e perturba- 
dora da politica partidaria nos negocios da educagao? Nao bastaria 
senao correr os olhos pelas centenas de decretos, decretos-leis e leis 
que se formularam sob a pressao de circunstancias varias e ao sabor 
de interesses de momento, e dos quais muito poucos escapariam a 
uma analise severa, para se reconhecer a displicencia, a audacia e a 
ignorancia com que, nas mais elevadas esferas, se tratam esses pro- 
blemas entre os mais graves e os mais urgentes da vida nacional. 
Quando nao e pela agao improvisadora da incompetencia, que mu- 
tila, estropia e desorganiza, que estabelece a confusao e a anarquia^ 
e pelo sistema do "pilatismo", com que nos apressamos a lavar as 
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maos, afastando de nos a corresponsabilidade nos erros, nas precipita- 
goes e nos desmandos, e pela politica de bragos cruzados, e pela inercia 
que a politica partidaria ou estende as garras ou deixa de dar reme- 
dio a desgragada situagao desse e de outros generos de estudos no pais, 
na esperanga de que basta existirem professores para sobreviver a edu- 
cagao e de que seus ombros fortes foram armados para agiientar o 
peso crescente dessas ruinas. Pois nao foi para as calendas gregas 
que se removeu o projeto de lei de bases e diretrizes da educagao 
nacional, a mais grave e necessaria de todas as reformas, aquela de 
que dependem todas as outras, suspensas ha quatro anos, na longa 
espera da lei complementar da Constituigao? Diante desse delirio de 
improvisagao, em uns momentos, e desse estado de entorpecimento, 
em outros, seria inutil invocar a sabia observagao de Ruy Barbosa, for- 
mulada ha mais de meio seculo, e tantas vezes afirmada e reafirmada 
antes e depois dele, por outras palavras, de que, nessa questao — 
a da educagao nacional, "estao envolvidas as mais altas convenien- 
cias, as mais imperiosas necessidades e os mais sagrados direitos na- 
cionais", e e esse, um problema "que desafia pelas suas dificuldades 
as competencias dos parlamentos mais ilustrados, que pela sua vas- 
tidao pode absorver a atividade de legislatures inteiras e que nao 
cede em grandeza a nenhuma outra e sobreexcede em atualidade a 
todas as questoes agitadas entre nos"., 

Nao e da educagao popular e da cultura cientifica, nao e "desse 
bergo — nas justas expressoes de Ruy — que saem as nagoes grandes e 
senhoras de si, o poder e a riqueza, a forga e a liberdade, a inteli- 
gencia e a soberania, a vitoria nas lides da industria e nos campos de 
batalha, a seguranga na paz e o triunfo na guerra"? Nao se tern 
reconhecido e proclamado, por mil bocas e pela pena das mais proe- 
minentes autoridades, que nao ha emprego de capital reprodutivo como 
o que se investe nos servigos de educagao, de todos os tipos e graus, 
nem operagoes financeiras que se comparem na imensidade dos be- 
neficios aos que assegura o reembolso generoso com a instrugao po- 
pular e a elevagao da cultura cientifica? Pois entao, se assim e, que 
se apertem os cordoes da bolsa e se regateiem os recursos reclamados 
pelas necessidades prementes da educagao nacional, para construgoes 
de predios, bibliotecas e laboratories, doagoes de bolsas de estudo, 
salaries de magisterio, quando se gastam centenas de milhoes em 
obras suntuarias, no parasitismo politico e administrativo e em campa- 
nhas eleitorais. Nao vejo indicios, nao digo de se formar a conviccao, 
mas de se despertar, nas classes dirigentes, a compreensao de que "nao 
se pode fazer educagao barata como nao se pode fazer guerra ba- 
rata", e de que, se com as escolas, "e a nossa defesa que estamos cons- 
truindo, o seu prego nunca sera demasiado caro, pois nao ha prego 
para a sobrevivencia". Se, porem, encararmos a questao pelo lado da 
tendencia a intervengao constante da politica nesses assuntos, nao e 
menos impressionante e desolador o aspecto sob que se apresentam, 
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entre nos, as relagoes entre o Estado e a educagao. Os governos que 
nao raramente se desmedem em gastos de toda ordem, que tocam 
as raias da prodigalidade e as vezes do esbanjamento, e se recolhem, 
com estranha timidez, a uma politica de economia ate a avareza, quan- 
do se trata da educagao, que fazem ou tem feito no setor da educa- 
gao secundaria? Criam ginasios e colegios, para atender a diretorios 
polilicos, onde nao ha condigoes indispensaveis a sua fundagao; al- 
bergam escolas em casaroes sem ar e sem luz; represam as forgas reno- 
vadoras; instauram o regime da injustiga e a predilegao pelas medio- 
cridades; improvisam professores e freqiientemente atalham a entra- 
da aos mais capazes; negam-lhes os meios de vida e de estudos; obri- 
gam-nos, pelo baixo salario, a peregrinar, de escola em escola, num 
delirio deambulatorio; e multiplicam os focos de infecgao com leis 
desastradas, medidas contraditorias e um protecionismo politico sem 
freios, a servigo de pessoas, de grupos ou partidos. 

VII 

Essa questao, de importancia capital para o pais, nao seria possi- 
vel examina-la sem a disposigao de entrar com franqueza por essas 
zonas de "pensamento perigoso", a que se refere Louis Wirth, dos 
temas que levam o "sinal de perigo" ou sinal fechado, "aqueles que a 
sociedade ou os elementos que a dirigem, consideram tao vitais e, por 
conseguinte, tao sagrados, que nao toleram sejam profanados com a 
discussao". O humanismo classico e o neo-humanismo, a preeminencia 
das ciencias sobre as letras, nas sociedades atuais, a reorganizagao do 
ensino secundario, cuja estrutura tradicional ja aluiu, arrebatada pela 
torrente renovadora, o problema das relagoes entre o Estado e a educa- 
gao, constituem, de fato, neste setor, outras tantas zonas de cultura, 
onde se espalharam as minas da reagao, que boiam, ao sabor das cor- 
rentes, e, com seu alto poder explosive, ameagam ou poem a pique os 
patrulheiros que se langam ao mar largo da livre discussao das ideias 
e dos problemas que levanta uma sociedade em transformagao. Nao 
podieis esperar de mim, pelo muito que me conheceis, que eu re- 
cuasse, cauteloso ou atemorizado, diante dos perigos da travessia por 
esses mares, que so nos parecem calmos, quando nao nos aventura- 
mos por eles. Mas tenho certeza de que essas palavras de compreen- 
sac, de coragem e de fe, que vos devia, nao cairao como sementes 
em terreno esteril, Na Faculdade de que agora vos afastais, como 
alunos, para honra-la no magisterio secundario, ou voltar a ela um 
dia, na qualidade de assistentes e mestres, aprendestes a investigar 
livremente e com espirito objetivo e aceitar as conclusoes a que ves 
levem a analise dos fatos e a reflexao sobre eles e os problemas que 
suscitam por toda parte. Se o de que precisamos, e de um change 
of heart, uma nova atitude, uma nova disposigao, uma nova coragem 
para responder ao desafio de novas condigoes, creio que vos foi real- 



IV — Encerramento DOS Cursos C9 

mente util a formagao intelectual e moral a passagem por essa Facul- 
dade, que e a matriz em que se gera a vida e se elabora a forma das 
Universidades, e que, pelas suas origens modestas, como por suas altas 
ambigoes, se assemelha ao apuizeiro — essa arvore estranha, carac- 
teristica da Amazonia, que deita suas raizes de cima para baixo, for- 
mando troncos gigantescos, e que, comegando parasitaria, acaba vi- 
vendo por conta propria, com toda a forga e esplendor de sua vitali- 
dade vegetal. 

Convocando-me para assistir a coroagao de vosso curso escolar, qui- 
sestes dar-me mais uma prova, entre tantas e tao cativantes, de vossa 
generosa simpatia pelo professor e da solidariedade moral nas minhas 
asperas lutas, em defesa da autonomia de nossa Faculdade e pelos 
progresses da Universidade de S. Paulo. Nao sei, no entanto, se vos 
ocorreu, quando me elegestes para vos acompanhar nesta solenidade, 
que, exatamente neste ano, se completaram, em minha carreira profis- 
sional, trinta de servigos ao Estado e ao meu pais, nos dominios da cul- 
tura, da ciencia e da educagao nacional. Na festa de hoje, dir-se-ia con- 
fundirem-se os dois crepusculos, o da manha, em que brilham, entre 
gorgeios e estremecimentos de vida, as primeiras claridades de um dia 
radioso, abrindo-se para a mocidade, atraida para a acao e carregada 
de esperangas, e o da tarde, em que, no claro-escuro do ceu, ja dispu- 
tado pelas sombras melancolicas que, "quanto vai sendo mais tarde, 
tanto vao sendo maiores", se prenuncia a noite fechada, com suas be- 
las, longas maos de ceia correndo-me sobre os cabelos brancos; os al- 
bcres de uma carreira que apenas se inaugura e para a qual a vossa 
juventude caminha de fronte alta, com um brilho nos olhos e um sor- 
riso nos labios, e a luz fria e velada de uma outra que se encerra e em 
quo tudo, na paisagem, aparece sem contornos definidos e ja se derra- 
mam, na atmosfera translucida, as harmonias divinas; a hora fugitiva, 
mas plena e sonora, que mal se percebe quando passa, das definigoes 
francas, das impaciencias generosas e das convicgoes ardentes, e a que 
soa, com um bater ritmico e monotono, martelado nos longos silen- 
cios de uma sombria solidao, a hora do recolhimento, da meditagao e 
da paz, das perguntas sem respostas. . . Mas, nessa fusao de luzes, de 
cores e de sombras, que se misturam no encontro dos dois crepuscu- 
los, o matutino e o vespertine, o espetaculo desta noite desperta-me, 
para meu conforto, e vossa presenga sanciona, com toda a energia, gra- 
ga e frescura de vossa mocidade, a imagem que nao e a do caos, mas, 
ao contrario — para aquele que a compreende — a de um conjunto 
harmonioso de ritmo e de beleza, na sucessao ininterrupta das gera- 
goes, a da criagao incessante que sempre comega e jamais acaba, e da 
qual participamos todos, de todas as idades, pela amplitude da com- 
preensao da eternidade das cousas, nas suas oscilagoes infinitas. 

Embora ja nao venha do alto, como um raio meridiano de sol, 
mas da fimbria indistinta do horizonte, na hora do crepusculo, nao e 
de saudade nem de ceticismo a mensagem que vos trago, mas a da 
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crenga inabalavel nos valores espirituais, no poder da inteligencia e 
da vontade, a da confirmagao nos meus ideais e de fe nas novas ge- 
ragoes donde sairao as elites de amanha e a que os mestres de 
hoje, em cujas maos nao se apagou, antes se reavivou, o facho reco- 
Ihido das geragoes anteriores, ja se preparam para entregar os desti- 
nes da educagao e da vida nacional. V6s sabeis que, em materia de 
instrugao publica, segundo ja nos ensinava Jules Ferry, "nada ha feito, 
enquanto alguma cousa resta que fazer", e que, se nos nos julgamos 
quase sempre pelo que pensamos ser capazes de realizar, os outros 
nao nos julgam senao pelo que, de fato, realizamos. Certamente, de 
dificuldades e tropegos estarao erigados os caminhos, e nao faltarao 
as iniciativas renovadoras, oposigoes tenazes e encarnigadas. Mas o 
que, como ja se observou, todo o mundo aceita sem resistencia e logo 
no primeiro instante, e quase sempre superfluo ou ultrapassado, e ja- 
mais sa fez alguma cousa de grande ou de util, senao vencendo oposi- 
goes, em cuja origem se atropelam os habitos antigos, os interesses 
contrariados, o espirito de rotina, a preguiga de pensar e de se reno- 
var, e a incompreensao do presente. Nao e com o diletantismo, feito 
de ironia, de desdem e de aridez do coragao, nem com a incapacidade 
de se elevar a ideias nobres e generosas, que se ganham os grandes 
combates, cuja vitoria final costuma sorrir aos afirmativos e sinceros, 
aos que tenham personalidade e, para fortalece-la, uma convicgao ar- 
dente, e sao, por isso, os unices capazes de revolver o mundo das ar- 
tes e das ciencias, o da politica e da educagao. E' essa flama que Ihes 
vivifica o pensamento e Ihes empresta uma forma original, como o 
sol doura e amadurece, no fruto, a promessa e a seguranga da renova- 
gao, na continuidade das especies. Conta-se que Santayana, professor 
de Estetica em Harvard, enquanto dissertava em classe, observou que 
Ihe entravam, pelas janelas, as claridades de uma manha radiosa, e 
que as arvores do parque comegavam a reverdecer, e, voltando-se pa- 
ra os discipulos, Ihes disse: "Parece-me que aqui estamos, vos e eu, 
perdendo tempo: onde esta a beleza, em toda a sua forga natural, 
e no jardim sob esse magnifico sol de primavera". E deu a aula por 
terminada, abandonando seus cursos. Se o que revela o gesto estra- 
nho e inesperado e, antes de tudo, o individualismo rebelde do gran- 
de professor de Filosofia, em que se descobre, atraves de sua educa- 
gao saxonia, a permanencia do espanhol, ele nos lembra que a escola, 
em que por certo nao malbaratastes o tempo, se completa e se alarga 
sempre pelo contato direto com a vida que vos espera, com suas pro- 
messas e ilusoes, com suas surpresas e amarguras, mas que sincera- 
mente desejamos se abra para vos, como o jardim esplendido que, 
das janelas, viu o mestre, iluminado por um sol de primavera. 

Discurso do Orador, Lie. Dante Moreira Leite 

Buscamos nos que hoje se licenciam pela Faculdade de Filoso- 
fia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo, os tragos co- 
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muns que nos unem e, provavelmente, nos marcarao para a vida par 
ticular e a profissional. 

Pois se e verdade que nos especializamos em disciplmas diferen- 
tes, nao e menos verdade que em todas elas deve haver um mesmo 
espirito e uma so inspiragao, capazes de sobrepujar essas diferencas 
e unir a todos nos sob o mesmo signo. 

O primeiro tvaqo, comum a todos, e a nossa experiencia de vida. 
despertamos para a* existencia mais ou menos no mesmo momento e 
vivemos quase sempre as mesmas inquietudes, as mesmas esperangas 
e os mesmos desenganos. 

E se quisessemos definir o jovem de nossa epoca, provavelmente 
o definiriamos pela ausencia de finalidade distante, que faz com que 
os homens se apeguem as tarefas imediatas e nem sempre as mais 
significativas, ou mais necessarias. E' que, se todos sentimos a inu- 
tilidade dos velhos caminhos, ja agora incapazes de nos atrair e in- 
capazes de satisfazer as necessidades e aspiragoes humanas, sentimos 
tambem que ainda nao encontramos o novo cammho por onde seguir 
e por onde levar conosco os nossos alunos e os mais j ovens que nos. 

Vivemos mergulhados na contradigao do mundo contemporaneo, 
cada vez mais proximos os homens uns dos outros e, apesar disso, 
cada vez mais distantes, incapazes de compreensao e amor, como se 
nos aproximassemos apenas para lutar e nos desentender. E o mais 
tragico nessa contradigao, nao e certamente a luta. Que' dizia Miguel 
de Unamuno, tambem lutamos por amor, para imprimir no nosso ad- 
versario alguma coisa de nos mesmos. O tragico esta em que os ho- 
mens lutam nao por amor a uma coisa e odio a outra, por convic- 
goes ou sentimentos proprios, mas por coisas que desconhecemos, por 
molivos que desconhecemos e sem nenhum objetivo e sem nenhuma 
esperanga. 

Dai a necessidade — salientada tao claramente pelo psicologo 
Kurt Rizler — de distinguir entre informagao e propaganda: pois, 
ao que tudo indica, nao lemos nem ouvimos informagoes dadas para 
o julgamento do povo, mas temos simplesmente a propaganda, volun- 
taria ou involuntaria, que arrasta os homens para um lado ou para 
outro, ao acaso dos temores fundados ou infundados, ou dos interes- 
ses legitimos ou ilegitimos dos dirigentes politicos dos diversos povos. 

A conseqiiencia dessa ordem de coisas e que passamos a lutar por 
palavras cujo verdadeiro sentido ninguem sera capaz de nos explicar; 
passamos a lutar por falsos ideais e falsas aspiragoes. 

Certamente, esse fenomeno nao e inedito na sociedade ociden- 
tal. Mas, no mundo contemporaneo, as intercomunicagoes e inter- 
dependencias sao de tal extensao, que parece nao restar ao homem 
uma so parcela de sua vida que nao dependa dos mais longinquos 
conflitos e de lutas a que, na realidade, estamos alheios. 

A esse fenomeno nao escapamos nos, os brasileiros. 
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A verdade e qug, com dcmasiada frcqiiencia, os brasilciros nos 
temos esquecido de nos mesmos e pretendemos, a todo custo, viver 
a vida alheia, como se fosse nossa missao oscilar de um lado para 
outro na vida politica, na vida social e na intelectual, ao acaso dos 
ultimos acontecimentos que se desenrolam no estrangeiro. 

As condigoes em que nascemos, os proprios rumos dados por Por- 
tugal a nossa vida de colonia, certamenle nos predispunham a esse dis- 
tanciamento de nos mesmos. 

Surgimos num instante critico dentro da Europa do seculo XVI. 
E' o momento em que se desmorona o universe medieval, construido 
e hierarquizado dentro de uma concep^ao do homem que se vai tor- 
nar insustentavel a partir, principalmente, do conhecimento dos in- 
dios americanos. 

Deixemos de lado o problema teologico enfrentado pelos homens 
do seculo XVI, como tambem o problema filosofico que vai aparecer 
em Montaigne e repontar depois em Descartes. O que importa agora 
e lembrar que fomos vistos como curiosidade, como o exotico que 
se vinha encontrar do outro lado do Atlantico. Disso derivou o vezo 
brasileiro de ver o proprio pais como algo estranho que se deve exi- 
bir ao estrangeiro, embora os nossos intelectuais tenham procurado se 
distinguir desse estranho. . . 

Mas, alem desse fato — que nos levaria a ver o Brasil com 
olhos de estrangeiros — dois outros motives se encarregariam de nos 
impedir de ver a vida nacional: em primeiro lugar, a organizagao 
de nossa economia, depois a forma de vida intelectual que tivemos. 

A nossa economia foi toda ela baseada na exportagao, na produ- 
gao para a Europa: produgao de agucar, produgao de cafe, produgao 
de borracha. Essa dependencia de nossa economia dos mercados ex- 
ternos fez com que acabassemos por depender quase que exclusiva- 
mente das oscilagoes desse mercado e nos esquecessemos de nossas 
condigoes de vida. Donde encontrarmos num pais que foi de ex- 
clusiva produgao agricola, a insuficiencia dos produtos de subsis- 
tencia. 

Por outro lado, decorrendo em parte dessas condigoes economi- 
cas, mas filiado tambem a motives ideologicos de Portugal, vamos en- 
contrar o desenvolvimento anomalo de nossa vida intelectual. Basta 
lembrar a proibigao, durante seculos, de uma imprensa brasileira. 

Alem disso, recebemos uma educagao essencialmente teologica, 
sem duvida a mais capaz de nos afastar de nosscs problemas. 

A Independencia e o Imperio nao modificaram basicamente es- 
se panorama; nem o Romantismo foi capaz de modificar o nosso tipo 
de pensamento. Ccntinuamos essencialmente os mesmos: teologos ou 
demonologos, fomos apenas retoricos, oradores, incapazes de ver o Bra- 
sil, incapazes de estuda-lo, incapazes de administra-lo, incapazes de 
compreender as necessidades do povo. 
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A cultura representou para nos um ornamento e nunca uma trans- 
formacao na maneira de agir ou pensar. E' que nao estudavamos 
para resolver problemas de vida, mas para aparentar uma riqueza 
de conteudo que nao tinhamos. 

Apenas a partir do comedo do seculo, com Euclides da Cunha, 
com Monteiro Lobato, a nossa literatura — e a literatura e quase 
que a unica atividade intelectual do Brasil — se vai voltar para o 
interior brasileiro e esquecer de imitar os mcdelos europeus. 

E' a partir desse momento que comecamos a olhar para nos mes- 
mos, nao com olhos de turistas que vinham tirar borboletas dos tro- 
picos, mas com a carne sentindo-se integrada na paisagem e no ho- 
mem abandonado. 

Dois movimentos cristalizariam essa nova maneira de entender 
a significagao da cultura brasileira: a Semana de Arte Moderna de 
1922, em Sao Paulo, o Movimento do Recife, logo depois. A Semana 
de Arte Moderna inspirada por Mario de Andrade, o Movimento do 
Recife, por Gilbert© Freyre. Ai se marca a definitiva volta de dire- 
930 que a cultura brasileira vem realizando. 

E a Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras representou, num 
certo sentido, a completagao desses movimentos. 

Em primeiro lugar, a superacao daqueles dois polos opostos que 
tinham dirigido, sem se completar, a vida intelectual brasileira: o bele- 
trismo e a tecnica. 

Realmente, o que marca a vida intelectual do Brasil, e a oposi- 
^ao violenta entre esses dois tipos de atividade, sem que um ou cu- 
tro se fundamentem na pesquisa. E foi porque esta Faculdade que- 
brou tao violentamente os quadros da atividade habitual dos brasi- 
leiros, que temos sido tao mal compreendidos. 

Parece absurdo ao homem publico como ao simples cidadao, que 
a verdadeira atividade intelectual derive da pesquisa e nao brote es- 
pontaneamente do cerebro ou do coragao de jovens inteligentes. Te- 
mos compreendido a inteligencia como ato milagroso, capaz de su- 
perai" anos de pesquisa metodica e nao se pode admitir a utilidade de 
tal pesquisa. 

O mesmo acontece com a profissao que a maioria dos licencia- 
dos adota: o professorado. Pois tambem se julga que para ensinar 
determinado assunto, nao e, de maneira alguma, necessario estuda-lo 
antes. Ainda, por outro lado, nao se compreendeu a importancia de- 
cisive que tern a formagao de escola secundaria, mesmo para os que 
vao seguir uma carreira liberal. Tem-se firmado a ideia da especiali- 
zagao, como se esta nao supusesse, antes, um prepare geral, sem o 
que, longe de preparar um homem ou uma mulher as nossas escolas 
estarao fabricando tecnicos incapazes de ser verdadeiros cidadaos. O 
resultado dessa estreita concepgao do ensino como preparagao para 
uma carreira, abandonando a educagao como preparagao para a vida, 
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e que os nossos alunos saem da escola exatamente como entraram pa- 
ra ela. Alem de um pequeno prepare tecnico, nao se nota um pro- 
gresso, por pequeno que seja, no desenvolvimento da capacidade de 
pensar as situagoes concretas da existencia; nao se nota em que esses 
alunos sao superiores aos que nao tiveram possibilidades de preparo 
escolar. Em outras palavras, o estudo, nesse caso, foi perfeitamente 
inutil. 

E' certo, por outro lado, que esse problema educacional nao e 
apenas brasileiro: antes, parece derivar das mesmas condigoes da edu- 
cagao que, poder-se-ia talvez dizer, nao e atual, no sentido de que 
nao prepara o jovem para a vida que ele vai viver. 

Mas, no Brasil, esse distanciamento entre educagao e vida se 
acentua, porque se pretende transmitir, atraves da educagao, uma cul- 
tura que nao e a nossa, respondendo a condigoes e problemas que nao 
sao brasileiros. 

Encontrando pela frente um ambiente de educacao que se baseia 
no formalismo e na memoria, e natural que os licenciados encontrem 
pela frente uma hostilidade nem sempre disfargavel, da parte dos que 
tern nas maos a administragao escolar. Mas nao so dos administra- 
dores, como tambem da parte de nossos auto-didatas, incapazes de 
compreender a necessidade da disciplina escolar. 

Em primeiro lugar, seriam essas condigoes nacionais que deter- 
minariam a incompreensao de que, professores e alunos desta Facul- 
dade, nos vemos cercados. Apesar disso, compreendemos hoje que 
nossa missao nao e abandonar a luta, mas e, antes de tudo, um tra- 
balho quase de catequese, procurando aprender e ensinar. Buscar, 
nao aparentar uma cultura inutil e vazia, mas fazer, no Brasil, uma 
cultura que derive de nos e dos problemas brasileiros. 

Mas, alem dessas condigoes particulares que pertencem talvez aos 
povos da America, que em vao buscaram imitar seus mestres euro- 
peus, outras condigoes da cultura ocidental se imprimem sobre nos. 
Somos hoje levados a pensar, mais uma vez, na utilidade ou inutilida- 
de da cultura para solucionar a vida humana. 

E' entao que nos vem a lembranga aquela frase de Cicero, re- 
tomada depois por Montaigne e Rousseau: "a sabedoria nao prepara 
para a vida, mas para a morte". Pois, quando chegamos a aprender, 
e ja o momento em que nao mais temos a vida pela frente e sim a 
morte. 

O homem moderno como que aceitou esse desafio, e tentou cons- 
truir uma ciencia que permitisse prever os acontecimentos, para que 
as geragoes seguintes nao precisassem repetir as experiencias ja rea- 
lizadas. Nao e outro, realmente, o sentido dessa ciencia que se ini- 
cia no Renascimento. 

Mas, decorridos tantos seculos de experiencias e cultura, o ho- 
mem esta como o aprendiz de feiticeiro, incapaz de dominar as for- 
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gas que ele proprio despertou. Os homens perguntam a si mesmos 
se todo esse esforgo foi produtivo e se se realizou algum progresso, 
nao apenas tecnico, mas tambem moral, e se o homem de hoje e mais 
feliz que aquele que o antecedeu na Historia. 

Seja qual for a resposta a essa pergunta, a verdade e que nao 
temos outra maneira de resolver as questoes que se nos apresentam. 
E a historia do pensamento humano nos mostra que apenas a ciencia 
e capaz de transformar os fenomenos desfavoraveis em acontecimentos 
favoraveis aos homens. 

E acreditamos que apenas o conhecimento e capaz de melhorar 
o homem. Mas, para que isso seja verdade, e necessario que nao seja 
apenas um conhecimento tecnico, mas sim uma educacao no sentido 
de aprendizado e pratica de uma melhoria constante. 

A tarefa que compete a nossa geracao e a de trabalhar por essa 
educagao dos jovens brasileiros, incutindo neles o amor ao trabalho 
e a pesquisa, para a construgao de uma patria melhor e de um mun- 
do mais justo. 

Somos herdeiros de uma geragao que precisou realizar dois tra- 
balhos dificeis e ingratos no panorama cultural do Brasil: destruir as 
concepgoes erradas que tinham feito o nosso pais arrastar-se na vida 
social e politica, e tragar os rumos de uma mentalidade diferente. 

Na verdade, o intelectual brasileiro tinha sido, ate o principio do 
seculo, o boemio, o desocupado, o improvisador que levaria Afranio 
Peixoto a escrever que "a literatura e o sorriso da sociedade". Po- 
der-se-ia acrescentar que era o sorriso de poucos homens da socieda- 
de para esconder as lagrimas de muitos outros. 

A geragao que nos antecedeu preferiu nao continuar sorrindo, mas 
chorar com os outros e sofrer com eles. Principalmente, fazer da vida 
intelectual nao um passatempo ou um luxo, mas um trabalho e uma 
fungao social. 

Essa geragao esta hoje no apice de sua jornada, trabalhando e 
oferecendo o produto de um longo e tantas vezes mal compreendido 
esforgo. E poucos a representarao tao bem quanto o paraninfo dos 
licenciandos de 1950, o Professor Fernando de Azevedo. Lembra- 
mo-nos agora das palavras de Humberto de Campos a respeito de um 
dos seus primeiros livros: dizia Humberto que o Professor Fernan- 
do de Azevedo era uma excegao dentro da cultura brasileira, pois, ao 
contrario dos intelectuais da epoca, nao era um improvisador, mas 
um trabalhador do espirito. Foi isto em 1924. De entao ate agora, 
cheio da vida e do entusiasmo, que parecem ser nele os mais relevan- 
tes caracteristicos, Fernando de Azevedo vem-se renovando a cada 
dia e novamente surpreendendo os estudiosos brasileiros. 

Com efeito, e como humanista que inicia sua vida intelectual, 
estudando principalmente os poetas latinos. Ja por volta de 1930, 
o encontramos como um dos lideres da renovagao educacional do Bra- 
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sil, introduzindo novos ideais e novos metodos de ensino. E nao para 
ai sua atividade. Publica lego apos seu primeiro livro de Sociologia, 
seguido desse esplendido trabalho de erudigao e inteligencia que e 
"Sociologia Educacional". 

O humanista, o educador, o sociologo, se harmonizam na figura 
inconfundivel de professor que e Fernando de Azevedo. Escolhendo-o 
como paraninfo, quisemos coloca-lo como um dos simbolos para a 
nossa geragao, que hoje inicia sua Jornada de trabalho e ensino. 

Queremos lembrar agora duas figuras de grandes professores que 
a nossa turma homenageia: Heinrich Rheinboldt e Francisco da Sil- 
veira Bueno. Pelo seu trabalho constante, nas cadeiras que ocupam 
— o Professor Rheinboldt como quimico, o Professor Silveira Bueno co- 
mo filologo — conquistaram a admiragao de todos os seus alunos. E 
sao esses alunos que hoje rendem a eles a sua homenagem e a sua 
gratidao. 

E hoje e dia de partir. Sabemos, agora, que nao temos o di- 
reito de parar ou voltar; os exemplos que devemos seguir sao os de 
trabalho e luta, ainda que sem a compreensao ou o estimulo. Sabe- 
mos, tambem, que a solucao dos problemas nacionais jamais vira por 
um homem predestinado ou um milagroso acontecimento, mas tera 
que ser buscada e encontrada por nos. Hoje, vamos deixar os lu- 
gares que o nosso amcr povoou de poesia, onde descobrimos o en- 
canto e, as vezes, o desencanto das coisas e dos homens. Onde puse- 
mos nossa esperanca e nosso afeto, onde deixamos tambem um pouco 
de nos mesmos. Mas e hora de partir e vamos cumprir o nosso de- 
ver, construir a nossa vida e o nosso destine. 
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CONCURSO DE HABILITACAO 

Inscritos 

Curso 

Filosofia 

Matematica 

Fisica 

Quimica 

Historia Natural 

Geografia e Historia 

Ciencias Sociais 

Letras Classicas 

Letras Neolatinas 

Letras Anglo-germanicas 

Pedagogia 

Total 

Aprovados 

Filosofia • 

Matematica 

Fisica 

Quimica 

Historia Natural 

Geografia e Historia 

Ciencias Sociais 

Letras Classicas 

Letras Neolatinas 

Letras Anglo-germanicas 

Pedagogia 

Masc. Fem. Total 

23 9 32 

20 10 30 

29 5 34 

17 11 28 

9 17 26 

16 28 44 

3 8 11 

16 10 26 

13 42 55 

13 38 51 

12 39 51 

.71 217 388 

15 6 21 

6 2 8 

12 2 14 

6 4 10 

4 14 18 

6 21 27 

2 3 5 

10 8 18 

4 14 18 

7 24 31 

8 31 39 

Toial 80 129 209 
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Alunos matriculados 

O numero de matnculas da Faculdade, no ano de 1950, elevou-se 
a 855, asssim distribuido pelos diversos cursos: 

Filosofia: 

1.° ano: Masc. 21 Fem. 6 Total: 27 

2.° ano: 8 7 15 

3.° ano: 4 2 6 

4.° ano e especializagao: 6 4 10 

Especializagao: 22 1 23 

Total 61 20 81 

Matematica: 

1.° ano: 10 2 12 

2.° ano: 10 1 11 

3.° ano: 1 — 1 
4.° ano e especializagao: 6 — 6 

Especializagao: 1 — 1 

Fisica: 

28 3 31 

1.° ano: 16 3 19 

2.° ano: 12 2 14 

3.° ano: 7 — 7 
4.° ano e especializagao: 4 — 4 
Especializagao: — — — 

39 5 44 

Quimica: 

1.° ano: 7 4 11 

2.° ano: 7 8 15 

3.° ano: 7 9 16 

4.° ano e especializagao: 4 3 7 

Especializagao: 1 — 1 

26 24 50 
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Historia Natural: 

1.° ano: Masc. 10 Fem. 18 Total 28 
2.° ano: 5 7 12 
3.° ano: 2 3 5 
4.° ano e especializagao: 3 4 7 
Especializagao: 3 2 5 

Total 23 34 57 

Geogratia e Historia: 
' • 

1.° ano: 13 28 41 
2.° ano: 6 26 32 
3.° ano: 3 13 16 
4.° ano e especializagao: 7 10 17 
Especializagao: 5 11 16 

Ciencias Sociais: 

Letras Classicas: 

Letras Neolatinas: 

34 88 122 

1.° ano: 9 3 12 
2.° ano: 8 7 15 
3.° ano: 4 2 6 
4.° ano e especializagao: 1 4 5 
Especializagao: — — — 

22 16 38 

L0 ano: 12 11 23 
2.° ano: 13 7 20 
3.° ano: 5 5 10 
4.° ano e especializagao: 9 7 16 
Especializagao: 1 5 6 

40 35 75 

1.° ano: 5 19 24 
2.° ano: 6 26 32 
3.° ano: 2 37 39 
4.° ano e especializaQao: 2 15 17 
Especializagao: 2 4 6 

17 101 118 
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Letras AnglG-germanicas: 

1.° ano: Masc. 9 Fem. 25 Total 34 
2.° ano: 3 28 31 
3.° ano: 2 14 16 
4.° anoi e especializagao: o 6 15 18 
Especializagao: — 6 6 

Total 17 88 105 
Pedagogia: 

1.° ano: 8 33 41 
2.° ano: 4 19 23 
3.° ano: 1 9 10 
4.° ano e especializagao; 3 18 21 
Especializagao: — 10 10 

16 89 105 

Portadores de diplomas do antigo Instituto de Educacao: 

3.° ano: — 4 4 
4.° ano: 2 14 16 

2 18 20 

Portadores do Certificado de Cambridge, matriculados com autoriza- 
qao especial: 

1 8 9 

Total geral: Masc. 326 Fem. 529 Total 855 

COMISSIONAMENTOS 

Nos termcs da lei 504, de 10 de novembro de 1949, foram co 
missicnados no ano de 1950, junto a esta Faculdade, para cursarem a 
Secgao de Pedagogia, os seguintes professores primaries: 
1) Edson Freire — Escola Masculina de Maresias (Sao Sebastiao) — 

Ato de 25-9-50. 
2) Eneida Pimentel da Silveira — Grupo Escolar de Raposa (Re- 

gistro) — Ato de 25-9-50. 
3) Lucia Wollet de Mello — Grupo Escolar Oscar Thompson (Ca- 

pital) — Ato de 12-9-50. 
4) Maria Helena Prestes Barra — Grupo Escolar Oscar Thompson 

(Capital) — Ato de 30-5-50. 
5) Maria Thereza de Barros Santiago — Escola Primaria do Insti- 

tute Caetano de Campcs — (Capital) — Ato de 30-5-50. 
6) Nioma Pires Gaviao — Grupo Escolar de Capao Bonito — Ato 

de 12-9-50. 
7) Noemia de Godoy Bueno — Grupo Escolar Campos Sales — Ca- 

pital — Ato 18-4-50. 



- CONSELHO TMiCNICO-ADMINISTRATIVO 

E CONGREGACAO 



. 



Ao iniciar-se o ano de 1950, o Conselho Tecnico-Administrativo 
da Faculdade compunha-se dos seguintes professores: Aroldo de Aze- 
vedo, Eunpedes Simoes de Paula, Fernando de Azevedo, Paulo Sa- 
waya, Plinio Marques da Silva Ayrosa e Reynaldo Ramos de Saldanha 
da Gama. 

No segundo semestre, em virtude da nomeagao do Prof. Eunpe- 
des Simoes de Paula para o cargo dq diretor da Faculdade, do pedido 
de exoneragao do Prof. Plinio Marques da Silva Ayrosa e do afasta- 
mento do Prof. Reynaldo Saldanha da Gama, atuaimente comissiona- 
do junto a Escola Superior de Guerra, o Conselho Tecnico-Adminis- 
trativo passou a ser constituido da seguinte forma: Profs. Alfredo El- 
lis Junior, Viktor Leinz e Francisco da Silveira Bueno, os quais, junta- 
mente com os Profs. Aroldo de Azevedo, Fernando de Azevedoi e 
Paulo Sawaya passaram a constituir esse orgao de tanta importancia 
na Faculdade. 

Durante o ano, realizaram-se 24 reunioes do Conselho, nas quais 
foram abordados problemas de ordem didatica e administrativa. 

A Congregagao, cujas atribuigoes estao fixadas pelo Regulamento 
da Faculdade e pelos Estatutos da Universidade, compoe-se dos pro- 
fessores catedraticos, contratados e interinos, de um representante 
dos livres-docentes e, a partir de 1950, de um dos assistentes, tambem. 
Em 1950, eleitos pelos seus pares, representaram os livres-docentes o 
Prof. Antonio Candido de Mello e Souza ate outubro, e dai em dian- 
te o Prof. Antonio Augusto Scares Amora. A representagao dos as- 
sistentes, que pela primeira vez se efetuou, esteve a cargo do Prof. Eduar- 
do d'Oliveira Franga. 

Durante o ano, realizaram-se 13 sessoes ordinarias e extraordi- 
narias, alem das sessoes especiais de concurso para livre-docencia e 
para catedra, e de mais cinco sessoes solenes, a saber: a de abertura 
do ano letivo, na qual foi empossado o Prof. Viktor Leinz no cargo 
de professor catedratico da Cadeira de Geologia e Paleontologia, e 
a quern coube proferir a aula inaugural; a de posse do novo diretor; 
a qu© se realizou, especialmente, para a recepgao aos antigos alunos da 
Faculdade, reunidos em congresso, no mes de julho; a realizada por 
ocasiao do encerramento desse mesmo congresso, e na qual prestou a 
Faculdade significativa homenagem a memoria de Armando de Sales 
Oliveira e Theodore Augusto Ramos, respectivamente, fundador e pri- 
meiro diretor da Instituigao; e, finalmente, a de colagao de grau, rea- 
lizada a 27 de dezembro. As sessoes especiais de concurso realizaram-se 
nos termos da lei n.0 851, d© 7 de outubro de 1949, e para elas contou 
a Faculdade com a colaboragao de diversos professores de outros ins- 
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titutos universitarios e de figuras representativas do mundo cultural 
paulista, especialmente convidados. 

Alem dos diversos atos e resolugoes, que sao devidamente consi- 
derados nos diferentes itens deste Anuario, cumpre acentuar, como 
medidas de carater mais geral, as que se referem a organizagao e 
regulamentacao dos cursos noturnos previstos na Constituigao Esta- 
dual; aos cursos de ferias, para professores do ensino secundario e 
normal, organizados pela Faculdade em colaboragao com a Reitoria 
e a Secretaria da Educagao; e as que se referem aos esforgos tenden- 
tes a solucionar o problema da pratica de ensino para os alunos do 
quarto ano. 

Na ultima sessao ordinaria deste ano, por proposta do Professor 
Heinrich Hauptmann, a Congregacao testemunhou seus agradecimen- 
tos aos Professores Theodureto de Arruda Souto, Paulo Guimaraes 

onseca, e aos seus assistentes, pela colaboragao prestada ao Departa- 
mento de Quimica, ministrando cursos de especializacao aos alunos desse 
Departamento. 

CURSOS NOTURNOS 

Dando cumprimento a lei n.0 622, de 4 de Janeiro de 1950, que 
regulamenta o disposto no artigo 23 das Disposigoes Transitorias da 
Constituigao Estadual, a Congregacao da Faculdade, em sessao de 
6 de maio de 1950, aprovou o Regimento dos Cursos Noturnos previs- 
tos para o ano letivo de 1951, que abaixo se transcreve: 

Regimento dos Cursos Noturnos 

-Dos cursos 

Art. 1. Os cursos noturnos da Faculdade de Filosofia, Ciencias 
e Letras da Universidade de S. Paulo, criados pela lei n. 622 de 4 de 
Janeiro de 1950, reger-se-ao pelos decretos 12.511, de 21 de Janeiro 
de 1942 e pelo decreto-lei 9.092, de 26 de margo de 1946, que regula- 
mentam os cursos da Faculdade. 

Do corpo docente e tecnico 

Art. 2. O pessoal docente, tecnico e administrative que exerce 
funcoes nos cursos diurnos sera, sempre que possivel, aproveitado nos 
cursos noturnos, a juizo do responsavel pela Cadeira e aprovagao do 
C* • T • * 

Art. 3. Os titulares das diversas Cadeiras serao responsaveis pelo 
ensino das respectivas materias nos cursos noturnos. 
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Art. 4. Havera nos cursos noturnos tantos professores quantos 
forem necessaries para a sua realizagao. 

Art. 5. Poderao ser escolhidos para os cursos noturnos, alem dos 
titulares das Cadeiras, os seguintes professores: a) os primeiros as- 
sistentes que forem livres-docentes; b) os livres-docentes que nao es- 
tiverem no exercicio de fungoes didaticas; c) os primeiros-assistentes. 

Art. 6. Se para determinada cadeira a ser lecionada nos cur- 
sos noturnos nao se encontrar professor dentre os indicados no artigo 
anterior, o C.T.A., ouvido o titular da Cadeira, procedera ao exame 
de titulos dos candidates que se apresentarem para a regencia desse 
curso. 

Paragrafo unico. Para efeito do disposto neste artigo, consideram- 
-se titulos: os titulos universitarios, os trabalhos publicados e os cargos 
conquistadcs mediante concursos, todos concernentes a disciplina em 
questao. 

Art. 7. Nos casos do art. anterior e seu paragrafo unico, servirao 
os professores em regime de contrato, pelo prazo de um ano, e com 
vencimentos nao superiores aos dos titulares. 

Art. 8. No caso de o professor nao ser o titular da Cadeira, ser- 
Ihe-a permitido o uso da biblioteca, dos aparelhos, dos instrumentos 
e do material necessario aos cursos, mediante autorizagao expressa 
do titular ou responsavel da Cadeira e aprovacao do C.T.A.. 

§ 1. O professor dos cursos noturnos sera o responsavel pelo 
uso do material (livros, aparelhos, etc.) mencionado neste artigo. 

§ 2. Os alunos e o pessoal docente e tecnico, que se utilizarem 
do material mencionado neste artigo, serao responsaveis pela conser- 
vagao do mesmo perante o titular da Cadeira respectiva. 

§ 3. No caso de extravio ou deterioragao do material indi- 
cado neste artigo e utilizado nos cursos noturnos, serao os professores 
responsabilizados, devendo pagar as respectivas indenizagoes que po- 
derao ser descontadas em folha, totalmente ou em partes, a juizo do 
C.T.A.. 

Art. 9. Aos alunos regulares (art. 47, § 1 do deer. 12.511) e 
facultada a matricula em uma ou mais Cadeiras, obedecida a ordem de 
dependencia estabelecida, a juizo dos professores dos diversos Cursos 
desta Faculdade e aprovagao pelo C.T.A.. 

Art. 10. Para os cursos que tern aulas praticas, e livre a fre- 
qiiencia as aulas teoricas, ficando impedido de se apresentar ao exame 
final o aluno que nao tiver executado pelo menos dois ter^os dos 
exercicios praticos da Cadeira. 

Paragrafo unico. fistes exercicios serao especificados em caderne- 
ta especial e cada um rubricado pelo professor. 
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Art. 11. O periodo de aulas dos cursos noturnos tera imcio as 
19 horas. 

Art. 12. O numero de vagas de cada curso sera determinado, 
anualmente, ate 31 de dezembro, pelo C.T.A., ouvidos os titulares 
das respectivas catedras. 

Art. 13. A inscrigao para o consurso de habilitagao efetuar-se-a 
de 2 a 20 de Janeiro, realizando-se as provas na ocasiao indicada pelo 
C.T.A.. 

Art. 14. Na epoca oportuna o C.T.A. providenciara a nomea- 
gao dos professores, de conformidade com o disposto no art. 5. 

Art. 15. O regime didatico a que serao submetidos os alunos dos 
cursos noturnos sera o mesmo dos cursos diurnos. 

Art. 16. O horario das aulas dos diferentes cursos sera organi- 
zado pelos professores e aprovado pelo C.T.A., obedecendo ao dis- 
posto no art. 11. 

Art. 17. Os cursos de especializagao de que trata o decreto 
9.092, art. 15, serao regulamentados em cada caso especial pelo 
C.T.A., ouvido o respective professor, de conformidade com o nu- 
mero de alunos inscritos. 

Art. 18. A freqiiencia do pessoal administrativo e tecnico sera 
aferida pela marcagao do ponto. 

Art. 19. Enquanto forem lecionadas nos cursos noturnos, cada 
uma das atuais Cadeiras (art. 24 do deer. 12.511) contara com mais 
um assistente ou com maior numero, na base de um para vinte alunos 
inscritos nas Cadeiras de laboratorio ou que tenham aulas praticas. 

Art. 20. Os professores das Cadeiras que comportam laborato- 
rio disporao de auxiliares para o ensino pratico da materia, na propor- 
gao de um auxiliar para cada vinte alunos inscritos. 

Art. 21. Para os cargos administrativos serao aproveitados, sem- 
pre que possivel, os funcionarios dos cursos diurnos, a juizo do 
C.T.A.. 

Art. 22. A concessao de diplomas, nos termos do art. 64 do 
deer. 12511, dependera da apresentagao, pelo candidate, dos certifica- 
dos de aprovagao em cada uma das Cadeiras dos respectivos cursos 
ordinaries. 

Dotagao orgamentaria 

Art. 23. Na proposta orgamentaria da Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras devera constar uma verba especial para atender as 
despesas dos cursos noturnos. 



VI — CONSELHO TECNICO-ADMINISTRATIVO E CONGREGAgAO 89 

§ 1. A dotacao para os cursos noturnos da Faculdade nao po- 
dera ser inferior a 35% do que Ihe e destinado para o curso normal 
diurno, quando todas as suas series estiverem em funcionamento. 

§ 2. A distribuigao da dotagao sera feita pelo C.T.A. e apro- 
vada pelo Conselho Universitario. 

§ 3. O pessoal administrative necessario ao funcionamento dos 
cursos noturnos sera contratado por proposta do C.T.A.. 

§ 4. O porteiro, serventes, tecnicos e auxiliares de ensino e ou- 
tros funcionarios efetivos ou contratados da Faculdade, poderao ser 
aproveitados para os trabalhos dos cursos noturnos, cabendo-lhes a 
gratificagao adicional de 50% sobre o padrao de vencimentos do car- 
go ou funcao, desde que o tempo de trabalho noturno nao exceda os 
2/3 do trabalho diurno, caso em que serao pagos na base de 2/3. 

Art. 24. As gratificagoes e os vencimentos do corpo docente, 
para os cursos noturnos, serao fixados em lei. 

Art. 25. Serao aplicadas aos cursos noturnos, no que couberem, 
as normas previstas no Regulamento da Faculdade de Filosofia, Cien- 
cias e Letras. 

Art. 26. A Congregagao da Faculdade tera, em relacao aos cur- 
sos noturnos, as mesmas atribuicoes e prerrogativas que para os cursos 
diurnos. 

CURSOS DE FERIAS 

Historico do assunto, de 1947 a 1950 

I — Os cursos de ferias nasceram da necessidade, por todos reco- 
nhecida, de trazer ao convivio da Faculdade, nos periodos de ferias 
escolares, nao so seus antigos alunos, como tambem todos os profes- 
sores do ensino secundario e normal que demonstrassem interesse pelo 
aprimoramento da cultura. Convem dizer que, durante muito tempo, 
realizaram, diversos Departamentos da Faculdade, cursos de ferias, sem 
carater oficial, apenas com objetivo cultural, a eles acorrendo, prin- 
cipalmente, antigos alunos. 

A primeira tentativa de reconhecimento dos cursos de ferias foi 
feita em julho de 1947, quando foram realizados, a titulo de experien- 
cia, alguns cursos de letras e de ciencias, patrocinados pelo entao re- 
cem-criado Departamento de Cultura da Reitoria. Expediu o Depar- 
tamento os respectivos certificados a vista do relatorio aparesentado 
pela Faculdade de Filosofia e pela Escola Politecnica, que se incumbiu 
da disciplina de Matematica. 

Experiencia mais ampla foi a que se fez em fins de 1947, desta 
vez mediante acordo com a Reitoria da Universidade e com a Secre- 
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taria da Educagao, visando um curso em tres etapas, aproveitando-se 
os meses de ferias de janeiro e julho de 1948 e janeiro de 1949. A 
esta iniciativa procurou a Faculdade de Filosofia corresponder tanto 
quanto Ihe era possivel para um trabalho em periodo de ferias: foram 
solicitados os programas de todas as cadeiras dos curriculos ginasial, 
colegial e normal, compulsados tendo-se em vista a duragao do curso 
(3 meses), e com a exigencia de exames sobre a materia ministrada, 
bem como a de freqiiencia obrigatoria. Do acordo constava, expres- 
samente, que os concursos para ingresso no magisterio secundario e 
normal so seriam abertos apos o termino dos cursos, bem como o com- 
promisso, por parte da Secretaria da Educagao, de nao fazer nomea- 
cao interina alguma sem chamada previa pelo orgao oficial e asse- 
gurando-se preferencia a licenciados. 

Sob os melhores auspicios, iniciaram-se os cursos em janeiro de 
1948. O Professor Antonio August© Scares Amora proferiu a aula 
inaugural. Inscreveram-se mais de 600 professores, funcionando os 
cursos durante todo o mes de janeiro e o de julho de 1948, com um 
numero de aulas bastante variavel, em fungao dos proprios programas 
elaborados. Cadeiras houve, como a de Geografia, por exemplo, que 
ministraram aulas diarias e ainda com trabalhos de seminario e excur- 
sao; as Cadeiras de laboratorio ministraram aulas praticas, conforme 
consta do relatorio pormenorizado, que foi encaminhado a Reitoria da 
Universidade. 

Ao aproximar-se a epoca da realiza^ao da terceira etapa do cur- 
so, janeiro de 1949, algumas circunstancias determinaram o desinte- 
resse por parte da Faculdade: em primeiro lugar, a determinacao, por 
parte da Secretaria da Educagao, da realizacao dos concursos de in- 
gresso, quando do acordo ficara bem claro que tais concursos so se 
realizariam apos o termino do ultimo periodo do curso; em segun- 
do lugar, a expedicao por parte da Reitoria, de atestados provisorios 
referentes ao Curso de Ferias, atestados estes a que foi dado um va- 
lor excessive (dois pontos, quando o diploma de licenciado valia qua- 
tro), apesar de constar dos mesmos a seguinte nota: "O certificado 
definitive de aproveitamento sera conferido apos a realizagao do ter- 
ceiro ciclo dos cursos de ferias, mediante o resultado das provas fi- 
nais". Cumpre esclarecer, que diante dos termos do ato n.0 49 de 
22 de outubro de 1948, regulamentando o concurs© de ingresso, a Rei- 
toria so poderia ter tornado a atitude acima indicada, isto e, conce- 
der aos que assistiram ao primeiro e segundo ciclos ja realizados, ates- 
tados provisorios de freqiiencia. O valor em pontos dos mesmos foi 
arbitrado pela Secretaria da Educagao, independentemente de qual- 
quer ingerencia ou consulta previa a Universidade de Sao Paulo. 

Consultados os orgaos diretores da Faculdade — Conselho Tecni- 
co-Administrativo e Congregacao — sobre a conveniencia de novos 
cursos de ferias em 1949, opinaram ambos pela negativa, a nao ser 
que ficassem bem claramente ressalvados os interesses da Faculdade, 
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isto e: elaboracao dos programas pela propria Faculdade, freqiicncia 
obrigatoria e exame no fim dos cursos. 

II — Tendo em vista o que foi estabelecido pelos professores 
presentes ao I Congresso dos Antigos Alunos da Faculdade de Filoso- 
fia, Ciencias e Letras, realizado em julho do corrente ano, referente 
a necessidade de a Faculdade de Filosofia organizar os cursos de fe- 
rias para professores secundarios e normals, procurou o Prof. Dr. An- 
tonio Soares Amora, Diretor Geral do Departamento de Cultura da 
Reitoria da Universidade de Sao Paulo, o Secretaho da Educagao, pa- 
ra os entendimentos cabiveis. 

Como, tambem, ja era pensamento do Secretario da Educa^ao, 
a realizagao, pela Faculdade de Filosofia, dos cursos de ferias do pro- 
ximo verao, segundo o que foi exposto acima, designou Sua Excelencia 
o snr. Prof. Elisiario Rodrigues de Souza, Diretor do Servigo de Ex- 
pansao Cultural, Intercambio e Divulgacao, do Departamento de Edu- 
cacao, para, com a Reitoria da Universidade, combinar as medidas pre- 
liminares a efetivacao dos referidos cursos. 

Apos os entendimentos necessaries entre a Reitoria da Universi- 
dade, a Faculdade de Filosofia e a Secretaria da Educagao, ficou as- 
sentado que os cursos de ferias seriam realizados nas seguintes bases, 
aprovadas pela Congregacao da Faculdade, em sessao de 14 de dezem- 
bro de 1950: 

1) a escolha de materias, a organizacao dos pianos de ensino 
e de estudos, a duracao dos cursos, bem como a indicacao dos pro- 
fessores, a cujo cargo ficarao esses cursos, sao da estrita competencia 
da Faculdade de Filosofia; 

2) os entendimentos com a Reitoria da Universidade e o Secre- 
tario da Educacao, cabera ao Diretor da Faculdade realiza-los, depois 
de consulta ao Conselho Tecnico-Administrativo, e, no segundo caso 
(a saber, com o Secretario da Educacao), com a expressa autorizagao 
do Senhor Reitor da Universidade; 

3) concluidos e levados a bom termo esses entendimentos, com- 
petira ao Diretor da Faculdade anuncia-los, por meio de editais e de 
noticias divulgadas pela imprensa e pelo radio e abrir as inscricoes; 

4) os professores incumbidos de dar esses cursos, nas mate- 
rias de suas especialidades, deverao receber, por aula, uma gratifica- 
cao nunca inferior a Cr.$200,00 (duzentos cruzeiros), que correrao pela 
verba posta pela Reitoria da Universidade a disposigao da Faculdade, 
para esse fim especial; 

5) o certificado de aprovagao nesses cursos sera expedido a vista 
do relatorio escrito de cada um dos professores, no qual se declare, 
expressamente, o numero de aulas a que compareceu cada um dos 
candidates inscritos, e, apos aprovagao em exames em que tenham 
obtido nota nunca inferior a 7 (sete); 
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6) as Cadeiras que comportam trabalhos de laboratorio e ne- 
cessitam de excursoes serao concedidas verbas especiais para os traba- 
lhos dessa natureza; 

7) aos que forem julgados mais interessados em fazer cursos 
normals ou de especializa^ao (neste caso, quando se tratar de licencia- 
dos), e mais capazes de os realizarem, com proveito, podera ser con- 
cedido o comissionamento, sem prejuizo de vencimentos, para seguir 
esses cursos, pelo tempo que durarem, nos termos do Regulamento da 
Faculdade; 

8) esses cursos serao realizados nas ferias de verao ou de in- 
verno, quando assim o entenderem o Conselho Tecnico-Administra- 
tivo e a Congregagao da Faculdade de Filosofia, e com a organizagao, 
duracao e exigencias que forem estabelecidas. 

O PROBLEMA DA PRATICA DE ENSINO 

Tendo a Assembleia Legislativa do Estado solicitado que a Fa- 
culdade se (pronunciasse sobre o projeto de lei n.0 754/1950, de 
autoria do deputado Rubens do Amaral, sobre a criacao de um Insti- 
tute Pedagogico, anexo a Faculdade de Filosofia da Universidade de 
Sao Paulo, o Conselho Tecnico-Administrativo, em sessao de 3 de agos- 
to de 1950, aprovou longo e fundamentado parecer do Prof. Fernan- 
do de Azevedo, concluindo pela inoportunidade do projeto em aprego. 

Em diversas sessoes a Congregacao da Faculdade debateu o as- 
sunto, tendo tornado parte ativa na discussao do problema, alem do 
Prof. Fernando de Azevedo, os Profs. Jose Querino Ribeiro, Onofre 
de Arruda Penteado Junior, Milton da Silva Rodrigues, Annita de 
Castilho e Marcondes Cabral, Paulo Sawaya, Ernesto Marcus, Hein- 
rich Hauptmann, Heinrich Rheinboldt, Viktor Leinz, Simao Mathias e 
Andre Dreyfus. Para o estudo definitive do assunto foi designada, 
em sessao de 11 de setembro, uma comissao constituida pelos Profs. 
Onofre de Arruda Penteado Junior, Jose Querino Ribeiro, Fernando 
de Azevedo, Milton da Silva Rodrigues e Annita de Castilho e Mar- 
condes Cabral. O relatorio desta comissao, que deveria ser devida- 
mente apreciado pela Congregacao, foi substituido por uma proposta 
do Prof. Odilon Araujo Grellet, em sessao de 14 de dezembro de 1950, 
visando a anexagao do Colegio Estadual Presidente Roosevelt a Facul- 
dade de Filosofia, com o fim de servir de escola de aplicacao. Para 
esse fim, uma comissao formada pelos Profs. Milton da Silva Rodri- 
gues, Odilon Araujo Grellet e Onofre de Arruda Penteado Junior, re- 
digiu um ante-projeto de lei, que foi encaminhado a Assembleia Legis- 
lativa do Estado, em 20 de dezembro de 1950. 

COMISSAO DE BIBLIOTECA 

Em virtude de resolucao do Conselho Tecnico-Administrativo, 
aprovada em sessao de 16 de janeiro de 1950, foram designados os 
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Profs. Paulo Sawaya, Milton da Silva Rodrigues e Euripedes Sirnocs 
de Paula para, juntamente com o Secretario e o Bibliotecario-chefe, 
constituirem a "Comissao de Biblioteca". Nao podendo, por motive 
de forga maior, aceitar a indicagao, foi o Prof. Milton da Silva Rodri- 
gues substituido nessa Comissao pelo Prof. Plinio Marques da Silva 
Ayrosa. Assim tambem, com a ncmeacao do Prof. Simoes de Paula 
para a diretoria da Faculdade, foi designado para substitui-lo o Prof. 
Aroldo de Azevedo. 

De acordo com a citada resolucao do Conselho Tecnicc-Adminis- 
trativo, sao as seguintes as atribuigoes da "Comissao de Biblioteca": 

a) estudar a situagao da Biblioteca central e sugerir a Diretoria 
as medidas indispensaveis para que a mesma seja organizada e posta 
em funcionamento regular durante o ano de 1950; 

b) solicitar aos departamentos que ja tern suas bibliotecas or- 
ganizadas, copias do fichario de seus livros e separa'as, segundo o 
modelo a ser fornecido pela comissao; 

c) entrar em entendimento com os professores de Departamen- 
tos ou Cadeiras dotadas das chamadas bibliotecas departamentais ain- 
da nao fichadas, de modo a poder organiza-las dentro do periodo le- 
tivo proximo; 

d) requisitar a verba necessaria a aquisicao de livros para a 
Biblioteca central. 

O primeiro trabalho levado a efeito pela Comissao foi a organi- 
zagao, na Biblioteca central, do fichario das bibliotecas departamen- 
tais. Desnecessario insistir no interesse dum trabalho dessa natureza, 
tendo-se em conta, principalmente, a separacao dos cursos da Facul- 
dade, localizados em edificios diferentes e, muitas vezes, distantes. Pa- 
ra esse trabalho, ja em sua fase final, foi solicitada a colaboracao dos 
Professores. 

Como medida de ordem geral, visando sistematizar os futures 
trabalhos, a Comissao resolveu aprovar a seguinte resolucao, ratifica- 
da pelo Conselho Tecnico-Administrativo, em sessao de 11 de de- 
zembro de 1950: 

"Dentro das atribuigoes que Ihe foram conferidas pelo Sr. Dire- 
tor da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras, com aprovacao do 
C.T.A., em data de 16 de Janeiro de 1950, a Comissao resolve: 

1) todas as deliberagoes serao tomadas por maioria de votos 
dos membros da Comissao; 

2) quando estas deliberagoes se referirem a bibliotecas depar- 
tamentais, serao ouvidos os responsaveis pelas respectivas Cadeiras ou 
Departamentos; 

3) das deliberagoes aprovadas pela Comissao cabera recurso ao 
Diretor, que o submetera ao C.T.A." 
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ANTECEDENTES 

A regulamentacao dos concursos para provimento dos cargos de 
professor catedratico e para livre-docencia da Faculdade de Filoso- 
fia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo, foi, como um 
capitulo de seu Regimento Interno, baixada pelo decreto'-lei 13.426, 
de 23 de junho de 1943. Nos termos desse dispositivo legal, foram 
abertas as inscrigoes aos concursos para provimento efetivo das Ca- 
deiras de Geografia Fisica e Filosofia, encerrando-se o prazo regimen- 
tal aos 3 de margo de 1950. Inscreveram-se, para o concurso de Geo- 
grafia Fisica, os Srs. Joao Dias da Silveira e Jose Setzer, e para o 
de Filosofia, os Srs. Joao Cruz Costa, Vicente Ferreira da Silva Filho, 
Renato Cirell Czerna, Jose Oswald de Souza Andrade, Luis Washing- 
ton Vita e Heraldo Barbuy. As inscrigoes destes dois ultimos candi- 
dates foram aceitas condicionalmente, visto nao possuirem diploma 
universitario e. terem-se prevalecido, para o ato de inscrigao, do re- 
gime de excegao aberto pelo paragrafo segundo do artigo 13 do Re- 
gimento de Concurso. 

Em virtude de nao possuir a Congregagao da Faculdade dois ter- 
gos de professores efetivos, todas as suas atribuigoes, no referente a 
concursos, cabiam ao Conselho Universitario, o qual, nessas condigoes, 
funcionava como Congregagao da Faculdade. Todos os concursos, ate 
1950, foram realizados dentro dessas normas e assim, tambem, deve- 
ham ter sido os que estavam marcadcs para esse ano, Cumpre notar, 
entretanto, que a lei 851, de 7 de ou'ubro de 1949, dispondo sobre a 
constituigao das congregagoes dos institutes universitarios de ensino 
superior, alterou fundamentalmente a situagao vigente, determinando 
que as congregagoes com menos de dois tergos de professores efetivos 
(justamente como a desta Faculdade) fossem completadas com pro- 
fessores universitarios de estabelecimentos congeneres ou pessoas de 
notorio saber, com atividade e obras publicadas no dominio da espe- 
cialidade da cadeira em concurso, e assegurando. dessa maneira, a 
sua autonomia para fins de concurso (*). 

(*) £0 seguinte o enunciado da lei 851, de 7 de outubro de 
1949: 

Art. 1.° — A Congregagao de Institutes de Ensino Superior de Uni- 
vcrsidades, que tiver menos de dois tergos de professores catedniticos, 
indicara, para complctar esse niimcro, professores catedniticos efetivos 
de estabelecimentos congeneres, oficiais ou reconhecidos, de preferen- 
cia entre os que lecionem a mcsma materia, ou afim, de cadeira posta 
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Todavia, embora ja em plena vigencia da lei 851, entendeu o 
Conselho Tecnico-Administrativo, diante de duvidas surgidas na sua 
interpretacao, que, tal como nos concursos anteriores, fossem as inscri- 
goes submetidas ao Conselho Universitario e funcionasse este como 
Congregagao da Faculdade. Assim, aos 6 de margo de 1950, foram 
os processes de inscrigao encaminhados a Reitoria para "as providen- 
cias que se fizerem necessarias para o cumprimento do disposto no 
artigo 22 daquele decreto (13.426), que determina a convocagao da 
Congregagao (no caso desta Faculdade, o Conselho Universitario) pa- 
ra, no quarto dia util imediato ao da terminagao do prazo das inscri- 
goes, pronunciar-se sobre a habilitagao dos candidates e escolha de 
dois membros, e respectivos suplentes, para a comissao examinadora" 
(oficio 717). 

Na mesma data (pelo oficio 718), consultava-se a Reitoria sobre 
a legitimidade das duas inscrigoes condicionais: 

"Em tempo habil, de acordo com editais publicados e nos termos 
do decreto-lei 13.426, de 23-6-1943, requereram inscrigao ao referido 
ccncurso (de Filosofia) os Srs. Luis Washington Vita e Heraldo Bar- 
buy, os quais, deixando de atender a exigencia do artigo 13 do ci- 
tado decreto-lei, referente a apresentagao de diploma de curso supe- 
rior, invocaram em seu abono o paragrafo 2.° do mesmo artigo, que 
diz, textualmente: "Quando a materia em concurso for lecionada ape- 
nas nas Faculdades de Filosofia, Ciencias e Letras, ficarao os candida- 
tes isentos da exigencia de apresentar diploma de escola superior em 
cujo curso se contenha tal materia, ate que a lei federal disponha so- 
bre o assunto". 

Nessas condigoes, e considerando que um dos candidates — o 
Sr. Heraldo Barbuy, invocou, ainda, precedentes ja havidos nesta mes- 

ma Faculdade, delerminei a inscrigao condicional dos requerentes, ate 
que possa o egregio Conselho Universitario manifestar-se sobre o as- 
sunto". 

Em sessao de 17 de margo, o Conselho Universitario tomou as re- 
solugoes que Ihe cabiam em casos dessa natureza: aceitou as inscri- 

em concurso, ou profissionais de notorio saber com atividadc on obras 
publicadas, pertinentes a mesma disciplina. 

Paragrafo unico — Os componentes da Congrcgagao, cscolhidos na 
forma deste artigo, participarao, com direito de voto, das sessocs da 
Congregagao, concernentes ao concurso e submetcr-se-a a aprovacao des- 
ta o parecer da comissao julgadora. 

Art. 2.° — Esta lei cntrara em vigor na data da sua publicagao, 
revogadas as disposigoes em contrario. 

Rio de Janeiro, 7 de outubro de 1949, 128.° da Independencia e 
01.° da Hepublica. 

EURICO G. DUTRA 
Clemente Mariani 
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goes, inclusive as condicionais, estas, a vista do alegado pelos reque- 
rentes, e escolheu para representa-lo nas comissoes examinadoras os 
Profs. Aroldo de Azevedo e Viktor Leinz, para o concurso de Geogra- 
fia Fisica, e Alexandre Correa e Arthur Versiani Velloso, para o de 
Filosofia. Comunicadas estas resolugoes a Faculdade, pelo oficio 
SG/163, de 30 do mesmo mes, foram efetivadas as duas inscrigoes 
condicionais, conforme consta do livro competente, III, pp. 76 e 76 
verso. 

Logo apos a reuniao do Conselho Universitario em 20 de margo, 
o Conselho Tecnico-Administrativo, nos termos do art. 25 do Regi- 
mento de Concurso, escolheu os membros que deveriam integrar as 
respectivas comissoes examinadoras: para o concurso de Geografia Fi- 
sica, os Profs. Victor Ribeiro Leuzinger, Francis Ruellan e Jose Veris- 
simo da Costa Pereira e, como suplente, o Prof. Octavio Barbosa; para 
o de Filosofia, os Profs. Hermes Lima, Ivan Lins e Orlando M. de 
Carvalho e, como suplentes, os Profs. Carlos de Campos, Silvio Ra- 
belo e Alceu de Amoroso Lima. 

Contra a resolucao do Conselho Universitario aceitando as duas 
inscrigoes condicionais, protestou a Congregagao da Faculdade, reuni- 
da em 31 de marco. Resultado deste movimento, foi enviado recurso 
ao Ministro da Educacao e ao Conselho Nacional de Educagao. 

RECURSO DA CONGREGAQAO SOBRE O CONCURSO DE 
FILOSOFIA 

Ao Exmo. Snr. Dr. 
DD. Ministro da Educagao e Saude Publica. 

Exmo. Snr. Ministro da Educacao: 

A Congregagao da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da 
Universidade de Sao Paulo, em sua sessao ordinaria de 31 de margo 
do corrente ano, resolveu, por unanimidade de votos, recorrer ao Con- 
selho Nacional de Educagao, que V. Excia. preside, como Ministro de 
Estado dos Negocios da Educagao e Saude, contra a decisao do Con- 
selho Universitario desta Universidade, o qual autorizou, contra a lei 
e os superiores interesses do ensino e da carreira de professor univer- 
sitario, a inscrigao de dois candidates ao concurso para o provimento 
da Cadeira de Filosofia, apesar de nao apresentarem diploma de curso 
superior e nao ter, um deles, sequer o curso secundario. 

Encerradas no prazo legal as inscrigdes ao concurso de titulos e 
provas para o provimento efetivo da referida Cadeira, o Conselho Tec- 
nico-Administrativo desta Faculdade, ouvido pelo Sr. Diretor, foi de 
parecer que as inscrigoes de dois candidates, os srs. Heraldo Barbuy 
e Luis Washington Vita, nao podiam ser aceitas senao condicional- 
mente pelo sr. Diretor, e que ao Conselho Universitario cabia resol- 
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ver, em face da lei, e dissipar as graves duvidas que se levantaram 
sobre a legitimidade dessas inscrigoes. Fosse da competencia do Con- 
selho Tecnico-Administrativo ou da Congregagao desta Factildade, co- 
mo se deduz do seu pronunciamento unanime sobre a materia, e es- 
sas inscrigoes teriam sido rejeitadas, por nao atenderem as exigencias 
legais. Mas, como o Conselho Universitario, em casos de concurso, 
funciona como Congregagao e a ele compete, em conseqiiencia, julgar 
a idoneidade moral dos candidates e a legitimidade das inscrigoes, es- 
colher dois membros da Comissao Examinadora e aprovar o veredic- 
tum ou o julgamento final dessa Comissao, foi submetida a aprecia- 
gao do Conselho Universitario a questao relativa a legitimidade, por 
nos contestada, das inscrigoes dos dois referidos candidates. 

O Conselho Universitario, em conformidade com o parecer da Co- 
missaa de Ensino e Regimentos, entendeu, porem, aprovar essas ins- 
crigoes e te-las, portanto, como legitimas. Contra os pareceres do re- 
presentante da Congregagao da Faculdade de Filosofia, nesse Conselho, 
e do Diretor desta Faculdade que reconheceram os precedentes e a 
boa fe dos dois candidates, que se inscreveram, baseados no pressu- 
posto falso de serem legitimas as suas inscrigoes, mas que contestaram 
francamente a fundamentagao juridica do parecer da Comissao de En- 
sino e Regimentos, resolveu o Conselho Universitario dar por boas 
as aludidas inscrigoes, reincidindo no erro que havia cometido em re- 
lagao a concursos analogos, nesta Faculdade, para os quais foram ad- 
mitidos candidates que nao atendiam as exigencias legais referentes ao 
diploma de curso superior, em institute universitario. O que certa- 
mente, quando se discutiu a materia, abalou a opiniao de muitos, in- 
clinando-a a favor dessas inscrigoes, foi, na sessao do Conselho Uni- 
versitario, nao so o reconhecimento da existencia de precedentes (co- 
mo se um erro justificasse outro) e, portanto, da boa fe dos candida- 
tes, como tambem a afirmagao avangada pelo sr. Reitor, advogado 
e professor de direito, de que, se passasse em julgado que o Conselho 
Universitario havia errado na interpretagao da lei, os concursos ja 
realizados ha mais de quatro anos seriam nulos de direito! 

Ora, como e notorio, — e espanta que a afirmagao em contrario 
lenha sido feita por um ilustre advogado e professor da Faculdade de 
Direito, como e o Exmo. Sr. Reitor da Universidade de Sao Paulo, — 
ha um prazo legal para a interposigao de recursos de nulidade ou re- 
ferentes a apreciagao dos candidates pela Comissao Julgadora. Uma 
vez decorrido esse prazo, sem que tenha sido interposto qualquer re- 
curso per algum dos interessados, o concurso, ainda que viciado na sua 
origem ou em qualquer momento, desde as inscrigoes ate o julgamento 
final, e tido e havido como definitivamente aprovado, nao cabendo, 
portanto, recurso algum depois de expirado o prazo que a lei estabe- 
leceu. A afirmagao, porem, partindo de tao alto, nao deixou de im- 
pressionar e provocar o receio de que, se o Conselho, entao, em face 
do novo caso concrete, que era chamado a julgar, rpnonbeges^e- <s]\§nR^0 

_ . . y-v rr r*. A 
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em que incorrera, em outros casos, e negasse sua aprovagao as refe- 
ridas inscrigoes, os outros concursos realizados anteriormente seriam 
nulos de direito e os candidates, classificados em primeiro lugar, no- 
meados e ja no exercicio de seus cargos ha mais de quatro anos, teriam 
ameagada, e ficariam em perigo de perder a sua propria situagao. E' 
contra essa decisao, tomada precipitadamente pelo Conselho Univer- 
sitario, que a Congregagao da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Le- 
tras da Universidade de Sao Paulo resolveu interpor, por intermedio 
de V. Excia., Sr. Ministro da Educagao e Saude, um recurso ao Con- 
selho Nacional de Educagao, pelas razoes que passa a expor a V. 
Excia. e aquele Conselho, na seguranga de que se levanta na defesa 
da lei e dos mais altos interesses da carreira profissional do professor 
e do ensino universitario. 

De fato, Exmo. Sr. Ministro, entre as exigencias estabelecidas 
no art. 84 dos Estatutos da Universidade de Sao Paulo, aprovados 
pelo decreto-lei federal n.0 39, de 3 de setembro de 1934, para a ins- 
crigao ao concurso de professor catedratico, em nao impor'a que ins- 
tituto universitario, figura a de apresentar o candidate "diploma pro- 
fissional ou cientifico de institute oficialmente reconhecido, onde se 
ministre ensino da disciplina a cujo concurso se propoe". Nessa dis- 
posigao legal, expressamente formulada de maneira a nao deixar mar- 
gem a interpretagoes equivocas, se incluem duas exigencias que e de 
toda a conveniencia distinguir e sublinhar: 1) a de que o candidate 
seja portador de diploma profissional ou cientifico de institute oficial- 
mente reconhecido; 2) a de que esse diploma tenha sido oblido em 
institute "onde se ministre o ensino da disciplina a cujo concurso se 
propoe". Em nenhum dos institutes que integram a Universidade de 
Sao Paulo, deixou de ser cumprido, em qualquer epoca, o art. 84 
dos Estatutos da Universidade, que estabelece como uma das condi- 
gdes essenciais e indispensaveis, para a inscrigao ao concurso de pro- 
fessor catedratico, "o diploma profissional ou cientifico de institute 
oficialmente reconhecido". A unica excegao que se abriu, no tocante 
ao sabio dispositive legal, e ate certo ponto se poderia compreender 
quando se achava ainda a Faculdade de Filosofia em fase de organi- 
zagao, foi neste institute universitario, ja depois de se terem bachare- 
lado e licenciado numerosos alunos em todas as secgoes. Foi por essa 
ocasiao que o Conselho Universitario pela primeira vez entendeu dis- 
pensar candidates a concurso nesta Faculdade, como por exemplo no 
de Literatura Brasileira, da exigencia legal estabelecida no n.0 1 do 
art. 84 dos referidos Estatutos. 

fosses Estatutos, alias, nao fizeram mais do que repetir a disposi- 
gao contida no decreto-lei 19.851, de 11 de abril de 1931, que cons- 
tituiu, por muito tempo, a lei fundamental das universidades brasilei- 
ras. Tao salutar pareceu essa disposigao aos fundadores da Univer- 
sidade de Sao Paulo e a comissao incumbida de Ihe redigir os esta- 
tutos, que nao so foi incorporada a lei basica da Universidade, como, 
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dai por diante, foi rigorosamente cumprida, em todos os seus institu- 
tes, com a unica excegao infeliz e desas'rosa, a que acima nos refe- 
rimos e que se quer agora repetir, com grave desrespeito a lei e nao 
menos grave ameaga aos superiores interesses da Faculdade de Filo- 
sofia. Mas tendo sido adotada e seguida invariavelmente, na Uni- 
versidade de Sao Paulo, a norma fixada nos Estatutos das Universi- 
dades brasileiras (decreto 19.851, de 11 de abril de 1931) e nos da 
Universidade de Sao Paulo (decreto-lei federal n.0 39, de 3 de setem- 
bro de 1934), como explicar, Exmo. Snr. Ministro, que o Conselho 
Universitario, depois de ter postergado, ja uma vez, essa disposigao 
relativa a inscricoes para concurs© de professor catedratico, volta ago- 
ra, com espanto de todos, a insistir sobre a pesigao que tomou em 
face de concursos anteriores? Em que lei se tera escudado esse Con- 
selho para dispensar, com sua alta autoridade, do cumprimento de 
uma disposi^ao que nao foi revogada e vinha sendo posta em pratica, 
em todos os institutes, sem objegoes e com aprovagao geral? 

O Conselho Universitario, para tomar tao estranha e grave reso- 
lugao, apoiou-se no regiment© de concurs© da Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras, aprovado pelo decreto estadual n.0 13.426, de 23 
de junho de 1943. E' evidente, Sr. Ministro e Srs. Conselheiros, 
que um regiment© interne, um capitulo de um regimento interno, nao 
podia prevalecer sobre disposigoes expressas da lei estatutaria, a cujos 
principios e normas deveria subordinar-se. Nao se trata, como veem 
V. Excias., nem sequer do Regulamento da Faculdade de Filosofia, 
mas de uma parte do seu regimento interno para provimento dos car- f- f 
gos de professor catedratico. Houvesse, pois, nesse regimento, dispo- 
sigoes contrarias as que se fixaram nos Estatutos da Universidade, e 
estas nao podiam, de forma alguma, ser invocadas contra o que a lei 
federal e os Estatutos da Universidade consagraram. Mas a verda- 
de e que, se lermos atentamente o referido regimento, nao encontra- 
mos qualquer dispositive que contrarie as normas fixadas nos Estatu- 
tos para as inscrigoes em concurs© de professor catedratico. Toda a 
questao que se levantou, levando o Conselho Universitario a tomar pre- 
cipitadamente uma resolugao, que se obstina a manter, liga-se a uma 
errada interpretagao dada pela Ccmissao de Ensino e Regimentos a 
texto regimental relative a concursos. Senao vejamos: 

No art. 13 do referido Regimento, se manteve, quase nos mesmos 
termos, a disposigao dos Estatutos da Universidade de Sao Paulo. Eis 
o art. 13, na sua Integra: "Podera concorrer ao cargo de professor ca- 
tedratico da cadeira em concurs©, todo brasileiro, nato ou naturaliza- 
do, diplomado por institutes de ensino superior da Universidade de 
Sao Paulo ou de outros estabelecimentos superiores cficiais ou oficial- 
mente reconhecidos pelo Governo Federal, em curso de que faga par- 
te a disciplina da cadeira em concurs© ou disciplinas afins". O texto 
regimental do art. 13 e de uma tal clareza que chega ate a redundan- 
cia e nao admite duvidas e interpretagoes. Onde surgiram estas — 
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e foi por ai que claudicou o Conselho Universitario — foi no 
paragrafo 2.°, que esta redigido por esta forma: "Quando a mate- 
ria da cadeira em concurso for lecionada apenas nas Faculdades de 
Filosofia, Ciencias e Letras, ficarao os candidates isentos da exigen- 
cia de apresentar diploma de escola superior em cujo curso se con- 
tenha tal materia, ate que a lei federal disponha sobre o assunto". E' o 
caso, exatamente, do proximo concurso para a cadeira de Filosofia, que 
so existe no curriculo da Faculdade de Filosofia, como uma de suas 
mais importantes secgoes. Mas, de que exigencias dispensou o can- 
didato o paragrafo 2.° do art. 13 do Regimento? Da exigencia de 
diploma de ensino superior? Certamente que nao. Bastara ler-se 
com cuidado o texto do regimento para nao resvalar para tao absurda 
interpretagao. Nao e de "diploma de escola superior", mas "diploma 
de escola superior em cujo curso se contenha tal materia", que o re- 
gimento dispensa ou isenta o candidate. Uma vez que a materia em 
concurso nao e ensinada senao nas Faculdades de Filosofia — e so- 
mente nestes casos especiais — o regimento da Faculdade de Filoso- 
fia, num espirito liberal, mas saltando sobre os Estatutos, que sao mais 
rigorosos, porque exigem para a inscrigao do candidate, "diploma pro- 
fissional ou cientifico de institute oficialmente reconhecido onde se mi- 
nistre ensino da materia a cujo concurso se propoe", exige do candi- 
date apenas o diploma de escola superior ou universitario, dispensan- 
do-os de apresentar "diploma de escola superior em cujo curso se con- 
tenha tal materia". 

Ja veem, Sr. Ministro e Srs. Conselheiros, que nao precede a 
interpretagao dada pelo Conselho Universitario ao Regimento da Fa- 
culdade, e em que se apoiou para dispensar candidates de diploma 
de escola superior, para se inscreverem em concurso de qualquer ma- 
teria. Mas, se nos permitem V. Excias., alem de ilegal, a resolugao 
do Conselho Universitario, da qual a Congregagao da Faculdade de Fi- 
losofia interpoe o presente recurso ao supremo Conselho Nacicnal de 
Educagao, ela criaria uma situagao irregular, e mais do que anormal, 
verdadeiramente disparatada, entre candidates que, por esta forma, 
seriam favorecidcs com excessiva generosidade, pela dispensa de quais- 
quer titulos universitarios, e os candidates licenciados por Faculdades 
de Filosofia e, particularmente, por esta Faculdade, em que ja se ins- 
tituiu, com incalculaveis vantagens para o ensino superior, neste ins- 
tituto, a carreira do professor universitario. Enquanto, de um lado, 
segundo a errada interpretagao que prevaleceu no Conselho Universi- 
tario, se dispensam candidates de qualquer diploma de escola superior 
e de quaisquer cursos de formagao e especializagao na materia e quais- 
quer provas de terem exercido, ainda que por semanas, o magisterio 
da disciplina — as leis e os regulamentos que regem a Faculdade de 
Filosofia exigem para o acesso a cadeira universitaria; 1) bacharela- 
do, licenciatura e cursos de especializagao, na materia ou na secgao 
de que faga parte (no caso, secgao de Filosofia); 2) doutoramento, 
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mediante defesa de tese e provas subsidiarias, perante comissao exa- 
minadora equivalente a que julga concursos para catedraticos; 3) li- 
vre-docencia com os mesmos rigores com que se realizam as provas 
de dcutoramento, e, por ultimo, 4) concurso de titulos e provas pa- 
ra o provimento da cadeira. O contraste entre, de um lado, as libe- 
ralidades do Conselho Universitario para candidates sem diploma de 
escola superior, sem obras de valor notorio, sem titulos e sem car- 
reira cientifica e p^ofissional, na especialidade em concurso, e, de ou- 
tro, os rigores da lei e dos regulamentos que criam a carreira do pro- 
fessor universitario, impossivel de se completar em menos de 15 anos 
de estudos, trabalhos, pesquisas e provas sucessivas, e tao marcado 
que faz saltar aos olhos com uma evidencia agressiva, tudo o que en- 
volve de desrespeito a lei, na sua letra e no seu espirito, de ofensa 
aos interesses do ensino superior e de grave injustica, a resolugao do 
colendo Conselho Universitario, contra a qual protesta e da qual a 
Congregagao desta Faculdade apresenta a V. Excias., Sr. Ministro 
e Srs. Conselheiros, o presente recurso, certa de que Ihe dara provi- 
mento, em ultima instancia, o Conselho Nacional de Educagao. 

Pela Congregagao da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras 
da Universidade de Sao Paulo, 

aa) Francisco da Silveira Bueno 

Fernando de Azevedo 

A. C. de Mello e Souza (repr. dos livres-docentes) 

Edison Farah 

Alfredo Ellis Junior 

Eduardo Alcantara de Oliveira 

Benedito Castrucci 

J. Querino Ribeiro 

Theodoro Henrique Maurer Junior 

Fernando Furquim de Almeida 

E. Simoes de Paula 

Candido Lima da Silva Dias 

Livio Teixeira 

Milton da Silva Rodrigues 

Italo Bettarello 

Joao Dias da Silveira 

Roldao Lopes de Barros 

Aroldo de Azevedo 

Simao Mathias 

Viktor Leinz 

Marcelo Damy de Souza Santos 
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Aluisio de Faria Coimbra 

Omar Catunda 

Pedro de Almeida Moura 

Ernesto Marcus 

Onofre A. Penteado Jr. 

Plinio Ayrosa 

"Deixo de assinar por ser candidate neste concurso". 

Joao Cruz Costa 

PARECER DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCACAO SOBRE 

O CONCURSO DE FILOSOFIA 

Em sessao de 26 de maio, o Conselho Nacional de Educacao 
aprovou, por unanimidade de votos, o seguinte parecer do Prof. Ce- 
sario de Andrade, favoravel ao provimento do recurso da Congre- 
gagao: 

"A Congregacao da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da 
Universidade de Sao Paulo recorre ao sr. Ministro da Educacao e Sau- 
de do ato do Conselho Universitario, que autorizou a inscrigao de 
dois candidates ao concurso para provimento da Cadeira da Filoso- 
fia, apesar de nao apresentarem ambos diploma de curso superior, 
e de nao ter, um deles, sequer, curso secundario. 

Alega a douta Congregacao recorrente que o ato do Conselho 
Universitario infringiu a lei federal e os estatutos da propria Universi- 
dade de Sao Paulo, porquanto ambos dispoem, taxativamente, que 
se exigira dos candidates prova de possuirem diploma de curso su- 
perior onde se ministre o ensino da disciplina, a cujo concurso se 
propoem. 

Diz ainda a douta Congregacao que o dito Conselho, ao tomar 
tal decisao, baseou-se no regimento de concurso da Faculdade de Fi- 
losofia, aprovado pelo decreto estadual n.0 13.426, de 23 de junho 
de 1943, o qual nao podia prevalecer sobre disposicoes expressas da 
lei estatutaria. 

A resolucao tomada pelo Conselho prende-se, alega a recorren- 
te, a uma errada interpretacao dada pela Comissao de Estatutos e 
Regimentos ao texto relative a concursos. 

O artigo em lide e o de n.0 13, que esta assim redigido: 

"Podera concorrer ao cargo de professor catedratico da cadeira 
em concurso, todo brasileiro nato ou naturalizado, diplomado por 
institutes de ensino superior da Universidade de Sao Paulo ou de ou- 
tros estabelecimentos superiores oficiais ou oficialmente reconhecidos 
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pelo Governo Federal, em curso de que faca parte a disciplina da ca- 
deira em concurso ou disciplinas afins. 

Paragrafo 2.° — Quando a materia da cadeira em concurso for 
lecionada apenas nas Faculdades de Filosofia, Ciencias e Letras, ficarao 
os candidates isentos da exigencia de apresentar diploma de escola 
superior, em cujo curso se contenha tal materia, ate que a lei federal 
disponha sobre o assunto". 

Argumenta a parte recorrente que, em face desse dispositive, nao 
seria possivel a dispense concedida, porquanto o que no § 2.° citado 
se autoriza, nao e a dispense de diploma de escola superior, mas 
sim, do diploma de escola, em cujo curso se contenha tal materia. 

Conseqiientemente, se os candidates nao possuirem diploma do 
curso superior, nao podem obter inscrigao ao concurso naquela Fa- 
culdade. 

A Comissao de Legislagao, examinando o recurso "sub-judice", 
verificou que, realmente, tratando da inscrigao aos concursos, o de- 
creto-lei n.0 19.851, de 11 de abril de 1931, estabelece, no seu artigo 
51, inciso I, o seguinte: 

"Apresentar diploma profissional ou cientifico de institute onde 
se ministre ensino da disciplina a cujo concurso se propoe, alem de 
outros titulos complementares referidos nos regulamentos de cada ins- 
tituto". 

Em plena concordancia com a lei geral, o artigo 84 dos Estatu- 
tos da Universidade de S. Paulo, aprovados pelo decreto-lei n.0 39, 
de 3 de setembro de 1934, prescrevem a obrigatoriedade de o candi- 
date apresentar: 

"Diploma profissional ou cientifico de institute oficialmente re- 
conhecido, onde se ministre ensino da disciplina a cujo concurso se 
propoe". 

Em face desse dispositive de lei, express© de maneira clara e ta- 
xativa, parece, com efeito, que nao e legal qualquer interpretagao per- 
missiva a dispensa da exigencia de diploma de curso superior, onde 
se ministre ensino da disciplina em concurso. 

Evidentemente, se regimentos internes ha elaborados de maneira 
a permitirem interpretagao diversa da consentida no texto da lei fe- 
deral, dando margem a que esta nao seja cumprida no seu verdadeiro 
sentido, nao podem eles vigorar nos estabelecimentos federals oficiali- 
zados. 

E' claro que os regimentos internos devem subordinar-se a lei 
geral, jamais entrando em conflito com ela, uma vez que isso impor- 
taria em manifesto desrespeito a ordem juridica. 

No caso em apreciagao, o que se passa, exatamente, e o preva- 
lecimento de dispositive regimental sobre disposicao taxativa de lei 
estatutaria da Universidade, e da lei federal, a qual nao contem, mes- 
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mo nas disposigoes transitorias, qualquer dispensa do diploma de cur- 
so superior, em casos tais. 

Poder-se-ia justificar, nao por falta de complementagao da lei 
federal, mas pelo imperio das circunstancias, a dispensa do diploma 
de curso superior do qual conste obrigatoriamente a disciplina em con- 
curso, no caso especial em que determinada disciplina integre curso 
de criagao relativamente recente, como ocorre com as Faculdades de 
Filosofia, em relagao a cadeira de Filosofia. 

Isto mesmo em boa logica nao seria admissivel, atualmente, pois 
que ha mais de um decenio numerosas Faculdades deste genero tern 
funcionado regularmente, ja tendo diplomado dezenas ou talvez cen- 
tenas de alunos. 

O nao cumprimento da referida exigencia legal viria contrariar 
de frente uma das finalidades que se tiveram em vista com a criagao 
daqueles institutes de ensino, alem de poder dar ensejo a nulidade 
do concurso. 

Tambem nao vale o precedente que se invoca, com valor de coisa 
julgada, para se admitir uma situacao criada em desabono da lei, por- 
quanto quod ab-initio non valet, in tractu temporis non convalescit". 

Finalmente, quanto a competencia do Conselho Universitario, pa- 
ra funcionar como Congregacao, faz-se necessario esclarecer qual a 
data em que se verificou a decisao objeto do presente recurso, por- 
quanto a partir da publicacao da lei n.0 851, de 7 de outubro de 
1949, ficou implicitamente revogado o artigo 1.° do decreto n.0 271, 
de 1938, que dava ao referido orgao aquela atribuicao. 

A vista do exposto, e para que o Conselho Nacional de Educagao 
possa opinar definitivamente no caso em apreciagao, a Comissao de 
Legislagao e de 

PARECER que deve ser ouvido o Conselho Universitario sobre 
a materia em recurso". 

★ 

Nesse interim, e enquanto se aguardava o pronunciamento do 
Conselho Nacional de Educacao, sobre a legitimidade das inscrigoes 
condicionais, levantou-se novamente no Conselho Tecnico-Administra- 
tivo (sessao de 19 de maio) o problema da aplicagao e extensao da 
lei 851, do que resultou o oficio 1151, de 23 do mesmo mes, solici- 
tando "fossem tornadas sem efeito as providencias ja tomadas pelo 
Conselho Universitario com referencia aos concursos", para que fos- 
sem aplicados os dispositivos da lei 851 . E' de interesse a transcrigao 
do referido oficio; 

"Ao ser publicada a lei n.0 851, de 7 de outubro de 1949, sobre 
a constituigao das congregagoes nos institutes universitarios, e subme- 
tida a mesma a aprecia^ao da Congregacao desta Faculdade, entendeu 
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este orgao que, em vista da nova lei, podia considerar-se complete pa- 
ra todos os efeitos, inclusive os de concurso, devendo tal interpretagao 
ser submetida a apreciagao dessa Reitoria, o que foi feito. 

Tendo sido encerradas, a 3 de margo do corrente ano, as inscri- 
goes aos concursos para provimento das Cadeiras de Filosofia e Geo- 
grafia Fisica desta Faculdade, e nao tendo recebido resposta a con- 
sulta acima aludida, encaminhamos, de acordo com as normas vi- 
gentes anteriormente a lei 851 (Decreto 13.426, de 23-6-1943), os 
respectivos processos para apreciacao pelo egregio Conselho Univer- 
sitario que, na devida ocasiao, se manifestou sobre os mesmos, esco- 
Ihendo, ainda, os nomes que, como representantes da Congregagao, de- 
veriam participar das respectivas bancas examinadoras. 

Entretanto, em sessao do Conselho Tecnico-Administrative, reali- 
zada a 19 do corrente, foi o assunto novamente objeto de considera- 
gao, entendendo este orgao que, estando em vigor a lei 851, de 
7-10-1949, todos os concursos dessa data em diante deverao reger-se 
por esse novo dispositive legal e, bem assim, tambem os de Filoso- 
fia e Geografia Fisica desta Faculdade, cujos processos foram, a pe- 
dido desta Diretoria, submetidos a apreciagao do Conselho Universi- 
tario, e isso a fim de evitar que, uma vez realizadas as provas, possa 
qualquer candidate argiiir de ilegal a forma pela qual se processou o 
concurso e promover a sua anulagao. 

Nessas condicoes, e ainda com o objetivo de salvaguardar de qual- 
quer possibilidade de anulagao os concursos de Filosofia e Geografia 
Fisica, resolveu o Conselho Tecnico-Administrative que esta Diretoria 
se dirigisse a essa Reitoria, solicitando fossem tornadas sem efeito as 
providencias ja tornadas com referenda aos referidos concursos e que, 
como conseqiiencia, fossem aplicados, nos casos em aprego, os disposi- 
tivos da nova lei, muito embora convidando-se professores catedrati- 
cos de outros Institutes para completar a Congregagao". 

O Conselho Universitario, em sessao de 25 de outubro, reconsi- 
derou a questao, aprovando importante parecer da Comissao de Le- 
gislacao e Recursos, concluindo pela anulagao das resolu^oes anterior- 
mente tornadas, com relagao aos concursos em causa, e reconhecendo 
que, em face da lei 851, a Congregagao da Faculdade e nao mais ao 
Conselho Universitario competia deliberar sobre o assunto. Mais ain- 
da: tornou sem efeito o paragrafo segundo do artigo 13 do Regiment© 
de Concurso, por ser contrario nao so ao artigo 84 dos Estatutos da 
Universidade de Sao Paulo, como ao artigo 51 dos Estatutos das Uni- 
versidades Brasileiras (decreto-lei 19.851, de 11-4-1931). E' o seguin- 
te o parecer aprovado pelo Conselho Universitario, em face do qual 
se alterou fundamentalmente o rumo que vinham tomando os proces- 
sos dos concursos para provimento das Cadeiras de Filosofia e Geo- 
grafia Fisica: 



VII — CONCURSOS 109 

RESOLUQAO DO CONSELHO UNIVERSITARIO SOBRE OS 
CONCURSOS DE FILOSOFIA E GEOGRAFIA FlSICA 

1. Historico 

1. Aos 6 de marco do corrente, o Prof. Astrogildo Rodrigues de 
Mello, DD. Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras, con- 
sultou o E. Conselho Universitario sobre a legitimidade da inscrigao 
condicional de candidates ao concurso de Filosofia daquela Faculdade. 

2. Alegava que os candidates srs. Luis Washington Vita e He- 
raldo Barbuy nao atendiam as exigencias do "Regimento de concur- 
so", decreto 13.426 de 23 de junho de 1943, apesar de terem invoca- 
do o § 2 do art. 13 do mesmo decreto. 

3. Os citados candidates nao apresentavam diploma de escola 
superior, do que se julgavam dispensados pelo referido dispositive do 
art. 13, § 2. 

4. Na mesma data, 6 de margo de 1950, o sr. Diretor comuni- 
cava ao Magnifico Reitor, por oficio, que se achavam inscritos, no con- 
curso de Filosofia os srs. Joao Cruz Costa, Vicente Ferreira da Silva 
Filho, Renato Cirell Czerna, Luis Washington Vita, Jose Oswald de 
Souza Andrade e Heraldo Barbuy. Em outro oficio comunicava, tam- 
bem, terem-se inscrito os srs. Jose Setzer e Joao Dias da Silveira, ao 
concurso de Geografia Fisica. 

Textualmente em ambos: 

"Nestas condigoes, solicito de Vossa Magnificencia as providen- 
cias que se fizerem necessarias para o cumprimento do disposto no 
art. 22 daquele decreto, que determina a convocagao da Congregagao 
(no caso desta Faculdade, o Conselho Universitario), para, no quarto 
dia util imediato ao da terminagao do prazo de inscrigao, pronunciar-se 
sobre a habilitagao dos candidates e escolha de dois membros, e res- 
pectivos suplentes, para a comissao examinadora". 

5. Reunido o Conselho Universitario em sessao, aos 17 de mar- 
go do corrente, aprovou a inscrigao de todos os candidates, embora 
dois deles sem diploma profissional, fazendo-o, porem, a vista dos pre- 
cedentes e do disposto no art. 13, § 2 do Regimento de Concurso da 
Faculdade. 

6. Na mesma sessao, 17 de margo de 1950, deliberou tambem 
o Conselho Universitario aceitar as inscrigoes dos srs. Jose Setzer e 
Joao Dias da Silveira, para a Cadeira de Geografia Fisica da mesma 
Faculdade. 

7. Nessa mesma sessao ainda, o Conselho Universitario escolheu 
os nomes dos membros representantes da Congregagao da Faculdade, 
nas respectivas comissoes julgadoras desses concursos. 
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8. Aos 23 de maio de 1950, solicitcu a Diretoria da Faculdade 
a Reitoria que fossem tornadas sem efeito as providencias ja toma- 
das com referenda aos referidos concursos, para que fossem aplicados 
os dispositivos da lei federal 851, de 7 de outubro de 1949, sobre a 
composigao das Congregagoes. 

9. Na sessao de 30 de maio de 1950, por proposta do Diretor 
da Faculdade, o Conselho Universitario resolveu consultar o Ministro 
da Educagao sobre a extensao da expressao — sessoes da Congrega- 
gao "concernentes ao concurso" e suspender os concursos da Facul- 
dade de Filosofia, Ciencias e Letras, aguardando a resposta esclare- 
cedora. E esta ainda nao chegou. 

10. A Comissao de Legislagao e Recursos em 14 de julho cor- 
rente tomou conhecimento do parecer do Conselho Nacional de Educa- 
gao, transformado em diligencia em 26 de maio de 1950, da lavra do 
ilustre relator Conselheiro Dr. Cesario Coimbra de Andrade, que 
conclui "que deve ser ouvido o Conselho Universitario sobre a materia 
do recurso" interposto pela Congregacao da Faculdade de Filosofia de 
S. Paulo. 

Aos 2 de maio fora remetida a Reitoria para os "devidcs fins" 
uma copia assinada do Recurso ao Conselho Nacional de Educagao, 
de autoria da ilustre Congregacao, contra a decisao do Conselho re- 
ferente as inscrigoes dos Srs. Luis W. Vita e Heraldo Barbuy; a esse pro- 
cesso foi anexado o pedido de informagao do Conselho Nacional de 
Educagao. 

2. RESOLugAo 

11. Apos rigoroso estudo da materia, apreciada no conjunto e 
em detalhes, presente a legislagao vigente, resolve a Comissao de Le- 
gislagao e Recursos, preliminarmente propor ao E. Conselho Universi- 
tario, que, dentro das suas atribuigoes "torne sem efeito as deliberagoes 
ja tornadas por este Conselho referentes aos concursos de Geografia 
Fisica e Filosofia da Faculdade, para que os orgaos da Administragao 
da Faculdade possam decidir sobre eles em consonancia com o decreto- 
lei federal 19.851 de 11 de abril de 1931, Estatutos das Universida- 
des Brasileiras e a lei federal 851, de 7 de outubro de 1949, que da 
composigao as congregagoes de Institutes Superiores de Universidades". 

3. Fundamentos 

12. O Conselho Universitario nao era o orgao competente para 
"deliberar sobre a realizagao de concursos e opinar sobre seus resul- 
tados" (Art. 76, b, dos Estatutos da Universidade de S. Paulo), pois, 
desde 7 de outubro de 1949, vigora a lei federal n.0 851, que deter- 
mina no seu 
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"Art. 1 — A Congregagao de Institutos de Ensino Superior 
de Universidades, que tiver menos de dois tergos de professores 
catedraticos, indicara, para completar esse numero, professores ca- 
tedraticos efetivos de estabelecimentos congeneres, oficiais ou re- 
conhecidos, de preferencia entre os que lecionem a mesma ma- 
teria, ou afim, da cadeira posta em concurs©, ou profissionais de 
notorio saber com atividade ou obras publicadas, pertinentes a 
mesma disciplina". 

Esta lei, mais rigorosa que a lei federal 444, de 4 de junho de 
1947, determina a obrigatoriedade de membros estranhos a Congre- 
gagao, em qualquer caso, acompanharem e votarem o parecer como 
manda aquela, apenas para as Congregagoes com menos de metade de 
seus membros (lei 444, de 4-6-1937, art. 1, § 2). 

Revogou o decreto-lei 271 de 12 de fevereiro de 1938, tornado 
extensive a Universidade de S. Paulo pelo decreto lei 746, de 28 de 
setemhro de 1938, que obrigava os pareceres das comissoes julgado- 
ras de concursos, quando as Congregagoes de Institutos Universitarios 
nao disponham de dois tergos de membros efetivos, serem submeti- 
dos ao Conselho Universitario. 

Permite, apenas, ja na sua regulamentagao, decreto federal 27.242 
de 8 de outubro de 1949: 

"Art. 3. — O parecer da Comissao Juigadora sera submetido 
a aprovagao do Conselho Universitario, quando ja iniciado ou 
concluido perante este o julgamento". 

Ora, os editais para os concursos acima referidos determinaram 
o dia 3 de margo de 1950 como termino do prazo de inscrigoes, ja 
em plena vigencia do decreto 851 de 7 de outubro de 1949. 

A Congregagao da Faculdade nao atinge, ainda, na sua compo- 
sigao, sequer a metade de membros efetivos. Devera ser completada, 
nos termos da lei 851, para acompanhar e deliberar sobre os referidos 
concursos. Esta exatamente no caso previsto. 

Nao cabia entao ao Conselho Universitario as resolugoes toma- 
das nas sessoes de 17 de margo: aceitar inscrigoes de candidates, apre- 
ciar sua idoneidade moral e escolher membros para as comissoes jul- 
gadoras. 

13. Aos que, porventura, quiserem examinar a lei 851 em face 
do art. 170 da Constituigao federal: 

"A Uniao organizara o sistema federal de ensino e o dos ter- 
ritorios. 

§ unico — O sistema federal de ensino tera carater supletivo, 
estendendo-se a todo o pais nos estritos limites das deficiencias 
locais", 
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ponderanamos que o sistema de ensino ainda nao foi organizado nem 
pela Uniao nem pelos Estados como se determina no 

"Art. 171 — Os Estados e o Distrito Federal organizarao 
os seus sistemas de ensino". 

E a propria lei 851, que nao foi promulgada como parte desse 
piano de ensino, mesmo que o fosse teria carater supletivo no momen- 
to presente, pois a lei fundamental 19.851, Constituigao das Universi- 
dades Brasileiras, emanada de um governo provisorio, valida para 
os Estados, nao cogita da hipotese em aprego, transitoria, mas valida 
para as Congregacoes que ainda nao dispoem de metade de seus 
membros. 

Esta lei 851 tern, alem da fun^ao de revogar disposigoes que Ihe 
sao contrarias, o efeito de determinar a composigao das Congregagoes 
e suas atribuigoes para casos de concurso em Institutes de Ensino Su- 
perior como a Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universi- 
dade de S. Paulo, que nao dispoem de numero suficiente de membros 
efetivos. Esta absolutamente dentro do imperativo constitucional; dis- 
poe sobre a exigencia do art. 167, VI, de se proverem os cargos do 
magisterio superior pelo concurso de titulos e provas. 

14. Fosse competente o Conselho Universitario para deliberar 
sobre inscrigoes, etc., como o fez na sessao de 17 de margo de 1950 
para os concursos de Geografia Fisica e Filosofia da Faculdade nao 
podia, em face da lei, homologar as inscrigoes aceitas em carater con- 
dicional pela Diretoria, nem considerar preenchidos pelos candidates 
os requisites que a lei exige. 

Cabe expressamente ao Diretor examinar os documentos apresen- 
tados pelos candidates e decidir. 

Duvidas houve sobre a aplicagao e valor do art. 13 do deer. 13.426, 
de 23 de junho de 1943, que aprovou o "Regimento de concursos", 
e estas foram presentes ao Conselho que delas conheceu em sessao 
de 17 de margo e decidiu. 

A decisao do Conselho fundou-se no parecer da entao Comissao 
de Legislagao e Recursos, que assim conclui: 

"Alega-se a existencia de precedentes ja havidos na mesma 
Faculdade. Nao tendo sido o assunto regulado pela lei federal, 
de que tenhamos conhecimento, e, sendo a cadeira de Filosofia 
peculiar das Faculdades de Filosofia, Ciencias e Letras, julgamos 
que, em face do disposto no referido § 2 do art. 13 do deer. 13.426, 
podem ser aceitas as inscrigoes dos candidates Luis W. Vita e 
Heraldo Barbuy". 

15. Examinou esta comissao o decreto estadual 13.426, de 23-6- 
1943, e focalizou em particular o art. 13 e seus paragrafos, quando 
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elaborou o parecer que Ihe cumpria no processo 4.937-50, em que a 
Congregagao da Faculdade solicitava e propunha modificacoes no re- 
ferido Art. 13 em questao. 

Sustentou, ai, nos numeros 1 e 2, as teses seguintes: 

1. O Decreto-lei estadual 12.511, de 21-1-1942, Regulamento 
da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras foi expedido, em obedien- 
cia a resolugao n. 1974 de 1941 do Departamento Administrative do 
Estado de S. Paulo, assinado pelo Sr. Interventor Federal no Estado 
e referendado pelos seus Secretaries. Obedece as exigencias e for- 
malidades de entao, discriminadas no decreto-lei federal 1202 de 8 
de abril de 1939, que no seu artigo 6, n. IV fixava a competencia es- 
pecial do sr. Interventor Federal para "elaborar os decretos-leis e san- 
ciona-los depois de aprovados pelo Departamento Administrativo" e 
mandava em seu 

"Art. 32 — Terao sua vigencia condicionada a aprovagao do 
Presidente da Republica os decretos-leis que dispuserem, no to- 
do ou em parte, sobre: VII — escolas de grau secundario e supe- 
rior e regulamenta^ao, no todo ou em parte, do ensino em qual- 
quer grau". • 

Sobre a materia diz esse regulamento no seu art. 38, § unico: 

"Os concursos para catedratico realizar-se-ao na forma a ser 
disposta pelo Regulamento da Faculdade". 

% 
E. . . nada mais, apesar dos Estatutos da Universidade de S. Pau- 

lo determinarem no seu 

"Art. 85 — Cada Institute discriminara, em regulamento, os 
titulos que devem ser apresentados pelos candidates a concurso". 

2. Assim, as exigencias fixadas no art. 13 do deer. 13.426 de 23- 
6-943, que aprovou o "regimento de concurso para provimento des 
cargos de professor catedratico e livre-docente" nao vigoram. 

De fato, 

a) l^sse "regimento", expedido pelo Sr. Interventor Federal foi 
autorizado por outro artigo da mesma Lei federal 1202, isto e, pelo 

"Art. 7 — Sao atribuigoes do Interventor ou Governador: 
I. Expedir decretos, regulamentos, instrugoes e demais atcs ne- 
cessaries ao cumprimento das leis e a administragao do Estado". 

E' apenas um decreta e nao um decreto-lei. 

b) O merito do 

"Art. 13 — Podera concorrer ao cargo de professor catedra- 
tico da cadeira em concurso, todo brasileiro nato ou naturalizado 
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diplomado por institutes de ensino superior da Universidade de 
Sao Paulo ou de outros estabelecimentos superiores oficiais ou 
oficialmente reconhecidos pelo Governo Federal, em curso de que 
faga parte a disciplina da cadeira em concurso ou disciplinas 
afins. 

§ 1. Tambem poderao concorrer os portadores de diploma 
universitario que possuam obras de indiscutivel valor, versando a 
materia da cadeira a cujo concurso se propoem. 

§ 2. Quando a materia da cadeira em concurso for lecio- 
nada apenas nas Faculdades de Filosofia, Ciencias e Letras, fi- 
carao os candidates isentos da exigencia de apresentar diploma 
de escola superior em cujo curso se contenha tal materia, ate que 
a lei federal disponha sobre o assunto" 

ultrapassa os limites de um "regimento". Introduz dispositivo regula- 
mentar, condicionando ao art. 32, VII da lei federal 1202, materia 
nao discriminada no Regulamento e sujeita entao a aprovacao do pre- 
sidente da Republica e dispde em contrario aos Estatutos da Universi- 
dade de S. Paulo, qpe exige no seu 

"Art. 84 — Para a inscrigao ao concurso de professor cate- 
dratico, o candidate tera que atender a todas as exigencias ins- 
tiluidas no regulamento do institute universitario, mas em qual- 
quer case, devera 

1. apresentar diploma profissional ou cientifico de institute 
oficialmente reconhecido, onde se ministre o ensino da disciplina 
cujo concurso se propoe". 

Esta exigencia estatutaria da Universidade de Sao Paulo esta em 
consonancia com o art. 51 dos Estatutos das Universidades Brasilei- 
ras, decreto-lei 19.851, de 11 de abril de 1931. 

16. Os precedentes fundam-se em pareceres e decisoes ante- 
riores do Conselho Nacional de Educacao, orgao consultivo do Sr. Mi- 
nistro da Educacao, cujos fundamentos escapam a nossa apreciagao, 
mas que nao podem contrariar os dispositivos da lei vigente. 

De S. Excia. o sr. Conselheiro Cesario de Andrade os conceitos 
sobre a materia: 

"Tambem nao vale o precedente que se invoca, com valor de coisa 
julgada para se admitir uma situagao criada em desabono da lei, por- 
que quod ah initio non valet, in iractu temporis non convalescit". 

4. Conclusao 

Do exposto conclui a Comissao de Legislagao e Recursos pela pro- 
p:sta de Resolugao, que apresenta ao E. Conselho Universitario, sem 
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prejuizo de demais medidas que se fizerem necessarias, fundada sem- 
pre no alto proposito de bem servir a Universidade. 

Sao Paulo, 20 de agosto de 1950. 

aa) J. O. Monteiro de Camargo 
Braz de Souza Arruda 
Edward Radesca 

Tomando conhecimento dessa resolu^ao do Conselho Universita- 
rio, o Diretor da Faculdade determinou o cancelamento das inscrigoes 
de' todos os candidates que nao satisfaziam as exigencias do artigo 
84 dos Estatutos da Universidade de Sao Paulo, do que resuKou fi- 
carem asseguradas apenas as inscrigoes dos Srs. Joao Dias da Sil- 
veira, para o concurso de Geografia Fisica, e Joao Cruz Costa, paia o 
de Filosofia, unicos, dentre os candidates inscritos, rigorosamente en- 
quadrados nas exigencias legais, isto e, possuidores de diploma uni- 
versitario de curso de que consta a materia em concurso. 

Reunida em 28 de outubro, a Congregagao da Faculdade iniciou 
a nova fase dos concursos; aprovou o ato da Diretoria cancelando 
as inscrigoes dos candidates que nao satisfaziam as exigencias legais, 
aprovou as inscrigoes dos Srs. Jcao Dias da Silveira e Joao Cruz Cos- 
ta; escolheu os seus representantes na comissao julgadora e indicou, 
na forma da lei 851, os nomes que deveriam completa-la. 

Para a comissao julgadora do concurso de Geografia Fisica, foram 
escolhidos os Profs. Aroldo de Azevedo e Viktor Leinz e, como suplen- 
tes, os Profs. Plinio Ayrosa e Euripedes Simoes de Paula; para o de 
Filosofia, os Profs. Fernando de Azevedo e Roldao Lopes de Barros 
e, como suplentes, os Profs. Leonardo van Acker e Noemy Silveira 
Rudolfer. 

Para completar a congregagao, nas sessoes especiais de concurso, 
foram indicados os seguintes nomes: 

Filosofia — Aderbal Tolosa, Antonio de Almeida Junior, Ba- 
sileu Garcia, Flaminio Favero, Leonardo van Acker, Livio Teixeira, 
Mario Mazagao, Noe de Azevedo, Pacheco e Silva, Paulino Longo, 
Raul Briquet, Sergio Buarque de Holanda e Vicente Rao; suplentes: 
Alipio Correia Neto, Antonio de Almeida Prbdc, Anlonao Cesarino 
Junior, Antonio Sampaio Doria, Ernesto Leme, Fonseca Teles, Jose 
de Castro Nery, Miguel Reale e Telemaco van Langendock. 

Geografia Fisica — A. P. Canabrava, Alipio Leme de Oliveira, 
Caio Prado Junior, Carlos Borges Schmidt, Carlos Vanzolini, Dirceu 
Lino de Matos, Eduardo Augusto Salgado, Fernando Flavio Marques 
de Almeida, Henrique Jorge Guedes, Luis Gonzaga Lenz, Nice Lecocq 
Miiller, Otavio Barbosa e Plinio de Lima; suplentes: Antonio de Paula 
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Assis, Antonio Rocha Penteado, Ari Franga, Felix Rawitscher, Heinrich 
Rheinboldt, Hilton Federici, Joaquim Alfredo Fonseca, Jose Ribeiro de 
Araujo Filho, Luis Cintra do Prado, Samuel B. Pessoa e Zeferino Vaz. 

Quanto as atribuigoes da congregagao especial a que se refere a 
lei 851, de 7 de outubro de 1949, manifestou-se o Conselho Nacional 
de Educagao, em longo e fundamentado parecer, respondendo a con- 
sulta desta Faculdade, encaminhada aquele orgao, por intermedio do 
Conselho Universiiario, logo apos a publicagao da referida lei (oficio 
1671, de 27 de outubro de 1949). 

E' o seguinte o parecer aprovado pelo Conselho Nacional de Edu- 
cagao, em sessao de 29 de outubro de 1950: 

PARECER DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAQAO SOBRE 
A LEI N.0 851 

Parecer N.0 314 — Comissao de LEGiSLAgAo 

ASSUNTO: Consulta do Conselho Universiiario da Universidade de 
S. Paulo sobre a aplicagao da Lei n. 851, de 7-10-1949. 

Processo N.0 52.770/50 

1. O magnifico Reitor da Univ-ersidade de Sao Paulo, tendo em 
vista a proposta aprovada pelo Conselho Universitario daquela enti- 
dade, consultou o Ministerio da Educagao sobre se 

"a lei n. 851 deve ser entendida como obrigando a completar os 
dois tergosi da Congregagao para todas as fases do concurso, ou se, 
apenas, para a fase de realiza^ao das provas do concurso e jul- 
gamento do parecer da Comissao". 

2. O Conselho, formulando a consulta, adiantou logo o seu pon- 
to de vista, que e o seguinte: 

"As pessoas convocadas para completar as congregagoes dos 
institutes de ensino superior das Universidades, que nao possuem 
dois tergos de professores caledraticos, devem participar, com di- 
reito de voto, apenas das sessoes da Congregacao relatives a 
provas do concurso e julgamento do parecer da Comissao Julga- 
dora, e nao daquelas anteriores ao mesmo, que cuidam da publi- 
cagao de editais, inscrigao de candidates, constituigao de bancas 
examinadoras, etc.". 

Fundou-se o Conselho, para chegar a essa conclusao, nos seguin- 
tes argumentos: 

a) se os convocados fossem obrigados a comparecer a todas as ses- 
soes da Congregagao, teriam de permanecer muito tempo a dis- 
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posigao dos institutes, ou estariam sujeitos a constantes viagens, 
case nao residissem no mesmo local da realizacao do concurso 
pois entre a abertura deste e o seu encerramento decorre longo 
periodo; 

b) o Estatuto da Universidade de Sao Paulo (par. unico do art. 84 
do Decreto Federal n. 39, de 1934) nao considera como sessao 
da Congregagao, referente a concurso, aquela que trata da ins- 
crigao de candidates, sendo este o seu texto: "A Congregagao, 
antes de iniciado o concurso, apreciara, em votagao secreta, as 
provas de idoneidade moral dos candidates, so admitindo a inscri- 
gao quando aceita por maioria de votos;" 

c) parece absurdo entender-se que a Lei n. 851 obrigue uma con- 
gregagao a ter dois tergos de professores catedraticos para po- 
der escolher, entre os seus pares, dois examinadores, quando, em 
razao de outros dispositivos legais, assegurou-se ao Conselho Tec- 
nico-Administrativo, constituido de cinco ou seis membros ape- 
nas, o direito de indicar tres pessoas estranhas a Congregagao, 
para integrarem bancas de concurso. 

3. A Lei n. 851, sobre que versa a consulta, assim preceitua: 

"Art. 1.° — A Congregagao de institutes de ensino superior de Univer- 
sidades, que tiver menos de dois tergos de professores catedrati- 
cos, indicara, para completar esse numero, professores catedrati- 
cos efetivos de estabelecimentos congeneres, oficiais ou reconhe- 
cidos, de preferencia entre os que lecionam a mesma materia, ou 
afim, da cadeira posta em concurso, ou profissionais de notorio 
saber com atividade ou obras publicadas, pertinentes a mesma 
disciplina". 

Esse o teor do dispositive que autoriza os institutes universitarios, 
desfalcados nas respectivas congregagbes, a completar o quorum das 
mesmas, necessario para a realizagao de concursos. 

Em seguida, num paragrafo unico dessa regra, prescreveu a mes- 
ma lei: 

"Os componentes da congregagao, escolhidos na forma deste 
artigo, participarao, com direito de voto, das sessdes da congrega- 
gao, concernentes ao concurso, e submeter-se-a a aprovagao desta 
o parecer da Comissao Julgadora". 

A duvida esta em saber-se o que e que o legislador entende por 
SESSOES DA CONGREGAGAO, CONCERNENTES AO CONCUR- 
SO: isto e, se ai se compreendem tambem as sessoes realizadas para 
a pratica dos atos preliminares do concurso ou se apenas se abrange, 
nas expressoes legais, a fase de realizagao das provas ate a aprovagao 
do parecer da Comissao Julgadora. 
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A lei deixou, pela imprecisao dos seus termos, o campo aberto 
para a variedade das interpretagoes, em materia em que, pela sua re- 
levancia, se fazia necessario fixar, com seguranga, a sua verdadeira 
significagao e o seu alcance exato. E o Pcder Executive, que regu- 
lamentou esse diploma legal, expedindo para isso o Decreto n.0 27.292, 
de 8 de outubro de 1949, limitou-se, nesse particular, a reproduzir, 
integralmente, o texto da lei, sem esclarece-lo ou sem determinar-lhe 
o sentido. 

E' mister, pois, para dar-se a inteligencia do preceito acima trans- 
crito, recorrer a investigagao historica do mesmo e aprecia-lo a luz 
da interpretagao logica. 

4. A lei organica do ensino superior (Decreto n. 19.851, de 
1931) nao contem regra sobre o mcdo de integrar as congrega^oes 
quando da realizagao de concursos. Mas, no par. 2.° do art. 54, es- 
tabeleceu que o parecer da Comissao examinadora, a que se refere 
esse dispositive, devera ser submetido a congregacao, que tcdavia so 
o podera rejeitar POR DOIS TERCOS DOS VOTOS DE TODOS 
OS SEUS MEMBROS, quando unanime ou reunir quatro assinaturas 
Concordes, e por maioria absoluta, quando o parecer estiver apenas as- 
sinado por tres dos membros da Comissao Julgadora. 

Dai decorre a necessidade de que a Congregagao de qualquer ins- 
titute, onde se realize concurs© para o provimento de catedra, se cons- 
titua de pelo menos dois tergos dos seus membros, quorum especial 
indispensavel para a rejeigao do parecer da Comissao, na hipotese de 
ser unanime ou de ser subscrito por quatro dos examinadores. 

Leis posteriores dispuseram sobre o modo de completar-se o 
quorum, quando as congregagoes nao dispusessem de catedraticos em 
numero bastante para isso. A primeira delas e a Lei n. 444, de 4 de 
junho de 1937, que, no art. 1.°, firmou esta regra: 

"A Congregagao dos institutes de ensino superior, que contar 
menos de dois tergos de professores catedraticos, indicara, para 
cumprir as disposigoes do Decreto n. 19.851, de 11 de abril de 
1931, art. 54, par. 2.°, e art. 57, professores catedraticos de ins- 
titutes congeneres, oficiais ou equiparados, escolhidos de prefe- 
rencia entre os que lecionem a mesma cadeira submetida a con- 
curso, em numero suficiente para que preencham os dois tergos 
exigidos". 

£sse dispositive deixa ver pela referencia aos dois citados arti- 
gos do Decreto n. 19.851, que a convocagao de professores de insti- 
tutes congeneres se faria principalmente para completar os dois ter- 
gos exigidos para a votagao do parecer da comissao julgadora, no caso 
de provimento por concurso, bem assim, no de provimento por trans- 
ferencia de catedratico de outro institute (artigo 57). 

Mas, no par. 1.° do art. 1.° desse diploma legal, se preceituou, 
usando-se tambem de expressoes vagas, que os professores indicados 
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para preencher o Quorum participariam, com direito de voto das ses- 
soes da Congrega^ao relativas a concurso para professor catediadco. 
E, no par. 2.° desse mesmo art. 1.°, da Lei n. 444, regulando o caso 
de serem os professores catedraticos em numero inferior a metade dos 
membros da Congregagao, manda incorporar a esta, por ato do Mi- 
nistro da Educagao, professores catedraticos de institutes congeneres, 
os quais serao "designados para acompanhar o concurso e votar o pa- 
recer da comissao examinadora". Em verdade, porem, ai se cogita 
de hipotese especial — a redugao do numero de catedraticos a me- 
nos de metade, o que impediria a congregagao de deliberar regular- 
mente, pois nao poderia faze-lo, em boa norma, com um numero tao 
escasso de professores. Esse preceito tern alcance diverse do que se 
contem no corpo do artigo e visou corrigir situacao diferente. 

5. Vieram, sobre o assunto, novos diplomas legais, que antece- 
deram a Lei n. 851. Sao eles, em ordem cronologica: 

— o D. L. n. 271, de 12 de fevereiro de 1938; 

— o D. L. n. 746, de 28 de setembro de 1938; 

— o D. L. n. 2.779, de 12 de novembro de 1940; 

— o D. L. n. 2.924, de 30 de dezembro de 1940. 

O Decreto-lei n. 271, agora revogado pela Lei n. 851, mandou 
que o parecer das Comissoes Julgadoras dos concursos, nos estabeleci- 
mentos de ensino superior da Universidade do Brasil, cujas congrega- 
goes nao dispusessem de professores catedraticos efetivos em numero 
de dois tergos de sua totalidade, fosse submetido a aprovagao do Con- 
selho Universitario; e o D. L. n.0 746, es'endeu essa norma as universi- 
dades equiparadas. 

O que ai se dispos nao traz maior subsidio a interpretagao da Lei 
n. 851, porquanto, nesses diplomas, o intuito do legislador foi sobre- 
tudo o de resguardar o quorum especial de dois tergos para a apro- 
vagao do parecer. Tanto assim que so regulam eles a fase do con- 
curso referente a votagao do parecer da Comissao Julgadora, subme- 
tendo-o, na hipotese prevista, a decisao do Conselho Universitario. 

Quanto ao D, L. n. 2.779, regulou a integragao das congrega- 
goes dos estabelecimentos isolados do ensino superior, que nao dispu- 
sessem de dois tergos de membros, modificando parcialmente a Lei 
n. 444. 

As alteragoes introduzidas, porem, nao afetam a questao que es- 
tamos apreciando, pois o art. 1.° determina que a Congregagao in- 
dique professores catedraticos de estabelecimentos congeneres, ou pro- 
fissionais de notorio saber, para o fim de compor o minimo legal para 
os atos relatives ao provimento de catedras vagas. E o art. 3.° acres- 
centa, em redagao que suscita as mesmas duvidas, que os professores 
convocados participarao, com direito de voto, das sessoes da Congre- 
gagao relativas ao processo de concurso. 



120 Fac. de Filosofia, Ciencias e Letras — Anuario de 1950 

O D. L. n. 2.924, que tambem referimos acima, mandou apenas 
aplicar aos institutes de ensino secundario o disposto no D. L. n. 
2.779. 

Deve-se registrar ainda a existencia da Lei n. 683, de 26 de 
abril de 1949, a qual se limitcu a introduzir, no D. L. n. 2.779, um 
paragrafo unico, subordinado ao art. 1.°, regulando a competencia pa- 
ra fazer a indicagao ali prevista, quando a Congregagao do institute 
dispuser de menos de um tergo de catedraticos efetivos. 

6. A investigagao, que acabamos de fazer, nos mostra, embora 
atraves das obscuridades da legisla^ao sobre a materia, que o Conse- 
Iho Universitario da Universidade de Sao Paulo deu interpretagao 
correta e adequada a Lei n. 851. 

O que mais preocupou o legislador, atento as normas do Decreto 
n. 19.851, de 1931, foi a formagao do quorum especial para a vota- 
gao do parecer da comissao julgadora, que representa a fase decisiva 
e mais importante do concurso. Atraves dos diversos diplomas le- 
gais verifica-se que a atengao do legislador se fixou de preferencia nes- 
se ponto, de modo a assegurar que o parecer seja votado por uma 
congregagao integrada pelo menos por dois tergos dos seus membros; 
e, assim, as providencias legais visaram, certamente, suprir as vagas 
da congregagao, para assegurar esse quorum. 

7. Todavia, a interpretagao logica dos preceitos legais mencio- 
nados, aliada mesmo a sua letra, leva a conclusao de que nao bastaria, 
para a regularidade do pronunciamento da congregagao nos atos do 
concurso, que ela se compusesse dos dois tergos, prescritos apenas para 
a sessao de aprovagao do parecer da Comissao Julgadora, embora seja 
esta a sua atribuigao principal. O legislador usa do plural, quando 
se refere a "sessoes da congregagao concernentes ao concurso" (para- 
grafo unico do art. 1.° da Lei n. 851); e assim ja o fazia a legislagao 
anterior, (Lei n. 444, paragrafo 1.°, do art. 1.°; Lei n. 2.779, art. 3.°). 
Destarte, a exigencia daquele quorum deve entender-se como feita 
para todos os atos do concurso, desde que se iniciem as provas. 

Essa conclusao tanto mais se impoe quanto e certo que os mem- 
bros da congregagao, como tern entendido o Conselho (Parecer n. 
295/47), devem estar presentes a realizagao das provas, pelo menos 
oral e a de defesa de tese, e a leitura da prova escrita, para se habili- 
tarem a julgar com seguranga e autoridade o parecer da Comissao. A 
Congregagao nao poderia formar juizo exato sobre o relatorio, se nao 
assistisse a essas provas. 

Alias, durante o concurso, a congregagao pode ser chamada a de- 
liberar sobre se as provas praticas deverao ser publicas (Lei n. 444, 
par. 1.°), ou nao, ou para dirimir outras duvidas suscitadas, segundo 
acentuou o citado parecer n. 295/47; e sera necessario que o faga com 
o quorum legal. 
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8. Assim, a Comissao de Legislagao, manifestando-se sobre a 
consulta em analise, e de 

PARECER que a Lei n.0 851, de 7 de outubro de 1949, deve 
ser entendida como obrigando a completar os dois tergos da congre- 
gagao para o funcionamento desta durante a fase de realizagao das 
provas do concurso, ate a aprovagao do parecer da Comissao Julga- 
dora, nao sendo, porem, de exigir esse quorum nos atos anteriores ao 
inicio das provas. 

Sala das sessoes, em 29 de setembro de 1950. 

(ass.) J. Martins Roclrigues, relator. 

O concurso para a Cadeira de Filosofia nao pode ser realizado, 
visto terem alguns dos candidates, cujas inscrigoes foram canceladas, 
recorrido ao Conselho Universitario. Quanto ao de Geografia Fisica, 
tendo o Sr. Jose Setzer solicitado, antes, o cancelamento de sua ins- 
crigao, foi realizado entre 28 de novembro e 6 de dezembro, para o 
candidate Joao Dias da Silveira. 

CONCURSO DE GEOGRAFIA FlSICA 

Entre 28 de novembro e 6 de dezembro de 1950, processaram-se 
os trabalhos de concurso para provimento da catedra de Geografia Fi- 
sica. Foi candidate o prof. Dr. Joao Dias da Silveira, que ja vinha ocu- 
pando em carater interino aquela Cadeira. 

A Banca Examinadora ficou assim constiluida: Prof. Dr. Aroldo 
de Azevedo, catedratico de Geografia do Brasil, e Prof. Dr. Viktor 
Leinz, catedratico de Geologia e Paleontologia, ambos escolhidos pela 
Congregagao da Faculdade; Prof. Dr. Francis Ruellan, da Universi- 
dade de Paris, que vem trabalhando ha alguns anos junto ao Conselho 
Nacional de Geografia e a Faculdade Nacional de Filosofia; Prof. Jose 
Verissimo da Costa Pereira, entao na presidencia da Associagao dos 
Geografos Brasileiros, professor do Colegio Dom Pedro II e tecnico do 
Conselho Nacional de Geogarfia; e Prof. Dr. Octavio Barbosa, catedra- 
tico de Geologia e Mineralogia da Escola Politecnica da Universidade 
de Sao Pauld — os tres ultimos escolhidos pelo Conselho Tecnico-Ad- 
ministrative da Faculdade de Filosofia. 

Apos a instalagao dos trabalhos e o julgamento dos titulos do can- 
didate, tiveram lugar as provas do concurso. 
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A prova ESCRITA. — No dia 2 de dezembro, as 8 boras da manha, 
teve imcio a prova escrita, que se prolongou ate as 14 boras. 

Ao candidate foi dada a conhecer, entao, a seguinte relagao de 
pontos: 

1. Principios da erosao fluvial. Niveis de base e evolugao dos 
perfis de equilibrio. 

2. Ciclo de erosao normal e analise dos relevos policiclicos. 

3. O relevo calcareo e o problema da caracterizagao do ciclo 
karstico. 

4. Plataformas estruturais e relevo de "cuestas". 

5. Evolugao do relevo nas zonas de falhas. 

6. Evolugao das formas de relevo nas zonas dobradas. 

7. Ciclo arido e tipos de desertos. 

8. Evolugao dos litorais. 

9. Costas de "fjords" e costas de "rias". 

10. Caracteristicas do relevo vulcanico. 

11. Depressoes perifericas. 

12. O chamado relevo apalacheano. 

13. Circulagao das aguas no Atlantico, particularmente em sua 
porcao meridional. 

14. Regimes fluviais. 

15. As massas de ar e sua importancia na formacao dos tipos 
de tempo. 

16. Caracteristicas e relagoes do clima "sudanes" com a vegeta- 
gao da Africa Ocidental. 

17. A carta climatica do globo e suas relagoes com a distribui- 
gao das paisagens geograficas. 

18. A floresta equatorial: caracteristicas e dominio geografico. 

19. Condigoes da vegetagao nas areas sub-tropicais e estudo da 
vegetagao mediterranea. 

20. Paisagens vegetais e vida animal nas regioes frias. 

Dada nova numeragao a estes pontos, em conformidade com o 
que preceitua o Regulamento, teve lugar imediatamente o sorteio, ca- 
bendo ao candidate escrever sobre o seguinte tema: Condigdes da ve- 
getagao nas areas sub-tropicais e estudo da vegetagao mediterranea. 

A prova pratica. — Com antecedencia de 48 boras, foi comuni- 
cada ao candidate a seguinte relagao de pontos para a prova pratica: 

1. Interpretagao de uma carta regional do Estado de Sao Paulo. 

2. Interpretagao de uma carta regional do Estado de Minas 
Gerais. 
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3. Interpretacao de uma carta regional da Franga. 

4. Interpretacao de uma carta regional dos Estados Unidos da 
America. 

Deliberou, ainda, a Banca Examinadora que, correspondendo a 
cada um dos pontos acima, seriam escolhidas cinco cartas, dentre as 
quais seria sorteada a destinada a interpretacao. 

As 14 horas e meia do dia 4 de dezembro teve lugar o sorteio do 
ponto, que foi o de n.0 2 — Interpretacao de uma carta regional do Es- 
tado de Minas Gerais, proceasando-se imediatamente ao sorteio da 
carta a ser interpretada, que foi a correspondente a folha de Santa 
Barbara. 

O candidate teve cinco boras para levar a efeito o seu trabalho 
interpretative; e ao terminar, apresentou o seu relatorio e respondeu 
as perguntas' que Ihe foram feitas pelos membros da Banca. 

A defesa de tese. — As 13 boras e meia do dia 5 de dezembro 
iniciaram-se, em sessao publica, sob a presidencia do prof. Dr. E. Si- 
moes de Paula, Diretor da Faculdade, os trabalhcs referentes a defesa 
da tese, intitulada Baixadas Litoraneas Quentes e Umidas (Vista geral, 
o Panorama Brasileiro e a Ribeira de Iguape), apresentada pelo can- 
didato. Durante mais de cinco boras, num ambiente altamente cultu- 
ral e dentro de um espirito de colaboragao construtiva, arguidores e 
argiiido debateram os mais diversos temas ligados ao assunto focaliza- 
do pelo Prof. Dias da Silveira em sua tese, que e constituida de 228 
pp., fartamente ilustradas. 

A PROVA DIDATICA E O ENCERRAMENTO DO CONCURSO.   As 20 
boras do dia 5 de dezembro, teve lugar o sorteio do ponto destinado 
a prova didatica. Eis a relagao elaborada pela Comissao Examinadora: 

1. Niveis de base e evolucao dos perfis de equilibrio. 

2. Ciclo normal de erosao fluvial. 

3. Ciclo karstico. 

4. Relevo de "cuestas". 

5. Evolugao do relevo nas zenas de falhas. 

6. Relevo do tipo Jura. 

7. Ciclo arido. 
8. Relevo glaciario de tipo "alpino". 

9. Paisagem morainica. 

10. O vulcanismo como agente de formagao do relevo. 

11. O relevo apalacheano e sua evolugao. 
12. Evolucao do relevo de estrutura discordante: epigenia e for- 

mas fosseis. 

13. O relevo submarine e nocoes sobre sedimentos marinbos. 
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14. Circulagao das aguas no Atlantico, particularmente em sua 
porgao meridional. 

15. Evolucao das bacias lacustres. 

16. Regimes fluviais nas regioes quentes com esta^oes seca e 
umida. 

17. As massas de ar e sua importancia na formacao dos tipos de 
tempo. 

18. O clima "alpino". 

19. Clima e vegetagao do tipo "sudanes". 

20. A tundra e seu quadro natural. 

O ponto sorteado pelo candidato foi o de n.0 5 — Evolugao do 
relevo nas zonas de falhas. 

As 20 horas do dia 6, em sessao publica, sob a presidencia do 
Diretor da Faculdade, realizou-se a prova didatica. 

A seguir, teve lugar a leitura da prova escrita e, imediatamente 
depois, foram tornadas publicas as notas atribuidas por todos os mem- 
bros da Banca Examinadora, verificando-se que o prof. Joao Dias da 
Silveira fora, por unanimidade, indicado para o provimento efetivo da 
catedra de Geografia Fisica da Faculdade de Filosofia, Ciencias e 
Letras da Universidade de Sao Paulo. 

Tal "veredictum" foi, a seguir, submetido ao julgamento da Con- 
gregagao, que o aprovou tambem pela unanimidade dos professores 
presentes. Em 30 de dezembro do ano proximo findo, o Governo 
do Estado homologou tal decisao, passando o Prof. Joao Dias da Sil- 
veira a fazer parte, agora em carater efetivo, do corpo docente da 
Faculdade. 

★ 

A tese apresentada pelo Dr. Joao Dias da Silveira e um estudo 
monografico da Baixada do Ribeira de Iguape, precedida de uma vista 
geral sobre as baixadas litoraneas, bem como de uma apreciagao ge- 
ral sobre os exemplos brasileiros desse tipo de literal. Nesta parte 
geral, depois de consideradas as planicies de baixas latitudes e as bai- 
xadas litoraneas quentes e umidas, chegou as seguintes conclusoes: 

"Concluindo nossas observagoes sobre as baixadas quentes e umi- 
das, comparando-as em suas linhas possiveis e meditando sobre seus 
problemas, ficamos convictos, pelos dados apresentados e relacionados, 
do erro existente nos trabalhos que fazem afirmacoes gerais sobre es- 
sas areas. 

Salvo um ou outro fator, incapaz de definir sozinho a paisagem, 
as condicoes fisicas, biologicas e mesmo humanas, na hora atual, va- 
riam muito e desse modo a diversidade das paisagens s© impoe. Acre- 
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ditamos que, para serio trabalho geografico sobre as terras intertropi- 
cais, estamos ainda, no mundo todo, em fase de analise. 

£ste fato, de grande importancia, nao tem sido levado em conta 
por numerosos geografos; dai trabalhos gerais sobre essas terras, por 
nos considerados extemporaneos e algumas vezes prejudiciais, pois ao 
lado de erros, consagram principios falsos, generalizagoes sem base em 
pesquisas regionais suficientes. Dai passarmos de nogoes exagerada- 
mente carregadas de entusiasmos sobre as riquezas e fertilidade das 
terras de baixa latitude, frutos de ilusoes recebidas em quadros regio- 
nais, para o pessimismo acentuado, conseqiiencia de teorias com pouco 
ou sem nenhum apoio no estudo de dados rigorosamente controlados. 

A nosso ver, sobre area tao extensa, so podemos afirmar, por en- 
quanto, a diversidade de aspecto como alias soi acontecer em toda a 
superficie da terra. Ainda nao contam os geografos com os dados, so 
pesquisaveis por outros especialistas, necessaries para a Geografia Com- 
parada nestas latitudes. 

Queremos aqui ressaltar tambem o papel humano na transforma- 
gao dos quadros. Pouco ou nada ajustado as condi^oes naturais, o 
trabalho do homem funciona como uniformizador das paisagens. 

Quando os grupes vivem apoiados em atividades apenas de subsis- 
tencia, o baixo padrao de vida e o desgaste da natureza, com cuja re- 
composigao nao se preocupam, permitem-lhes resistir, embora seu tra- 
balho, por desajustado, forneca o minimo necessario, muito inferior, 
sem duvida, ao esforgo empregue. Dai o seu nomadismo na ex- 
ploragao, as pequenas possibilidades de progresso cultural e mesmo 
numerico. 

Quando a atividade visa o comercio exterior, sao, ainda, o baixo 
padrao de vida oferecido aos que trabalham e o pequeno valor dado 
as terras, os elementos em que se fundamenta o prego des produtos. 
So assism esses produtos podem, quando podem, ser negociaveis. 

O quadro natural precisa ser observado com cuidado, e tecnicas 
novas devem ser procuradas, para ser possivel o progress© dos litorais 
umidos e quentes, numa evolugao que, atendendo ao aumento da po- 
pulagao, seja tambem capaz de levantar as condigoes de vida do ho- 
mem ligado a ela. K' indispensavel nao nos iludirmos com "progres- 
ses" incapazes de levantar o padrao de vida da populagao". 

Na segunda parte, relativa ao "Panorama Brasileiro", depois de 
apreciar rapidamente as paisagens litoraneas amazonica, nordestlna e 
oriental, assim concluiu: 

"Neste rapido esbogo das paisagens que podemos distinguir no 
literal brasileiro, nao pensamos realizar trabalho profundo de classifi- 
cagao, nem mesmo descrigao. Sabemos nao nos ser possivel efetuar 
tal empreendimento, pois nos falta o elemento esssencial, ou seja, a 
pesquisa demorada e cuidadosa sobre numerosas regioes. Nossas des- 
crigoes, simples panoramas, pretendem apenas chamar a atengao para 
esse campo tao rice em ensinamentos quanto pobre em estudo, ape- 
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sar de alguns esforgos realmente conscienciosos que atingenl faces dos 
problemas ou trechos da costa. Para ir alem, os geografos, em ativi- 
dade conjugada, precisam produzir monografias tao profundas quanto 
numerosas. O literal e reserva importante do patrimonio nacional e, 
por isso mesmo, merece ser estudado com carinho". 

A maior parte da tese, contudo, versa sobre a Baixada do Ribeira 
de Iguape. Transcrevem-se, a seguir, as suas conclusoes: 

"De nossos estudos resulta ser a Baixada do Ribeira perfeitamente 
classificavel como regiao quente e umida, muito embora sua localiza- 
gao seja pouco ao sul do tropico de Capricornio. Caracteristicas ter- 
micas semelhantes as suas, encontram-se em locais dentro da faixa tro- 
pical e em igual altitude (Santos, Rio de Janeiro e Campos). Seu re- 
gime de chuva faz parte da familia de similares de variagoes mensais, 
na qual entram Santos^ Angra dos Reis, Itapanhau, etc.. Nao ha, pois, 
dificuldade para considerar a Baixada do Ribeira dentro do grupo de 
planicies costeiras do Brasil, consideradas, em geral, como tropicais. 

Esludando as condigoes e variagoes climaticas dentro da area, sur- 
gem quadros particulares. Isto e, evidentemente, normal, nao se acei- 
tando, como nao aceitamos, a monotonia climatica dentro dos tro- 
picos. 

A possibilidade de caracterizar um quadro generico para a Baixa- 
da do Ribeira nao exclui a existencia de paisagens especificas, resul- 
tantes de acomodagoes variadas entre os elementos fisicos e biologi- 
cos. Essas acomodagoes mais se diferenciam em fungao dos trata- 
mentos desiguais, a que o homem submete o todo. 

Em conjunto, a Baixada forma ambiente com caracteristicas des- 
conhecidas dos colonos europeus, e o homem branco, apossando-se 
dela, nao tern ainda tecnicas ajustadas as suas condigoes materiais. Os 
estragos e os fracassos, que envolvem a historia de estabelecimentos 
e de exploragoes, resultam principalmente dessa falta de conhecimen- 
tos e experiencias a respeito do quadro e de elementos materiais para 
o explorar racionalmente. Existe ali, como, alias, em numerosas ou- 
tras paisagens semelhantes, um cheque profundo entre a natureza e as 
tecnicas improprias usadas pelo homem. Isso leva a rendimento de 
produgao muito inferior ao esforgo. Cria o desanimo, o baixo padrao 
de vida, a tendencia ao conformismo pernicioso ou provoca a emigra- 
gao. As populagoes que permanecem, diante do resultado de seu tra- 
balho, so se interessam pela exploragao dos melhores bocados ofereci- 
dos e, como as terras nao resistem por muito tempo as tecnicas inade- 
quadas, vigora a agricultura itinerante, misturada com a exploragao 
vegetal. A necessidade de mudar os campos de trabalho acarreta o 
isolamento dos habitantes e a posse de areas enormes, absolutamente 
em desacordo com o rendimento, pois so pequenas superficies dessas 
propriedades sao postas em funcionamento. 

O homem desajustado e sem recursos nao pode, por si so, rea- 
gir, pois, ao lado dessas condigoes, existe a crenga em metodos tra- 
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dicionais, que so conduziram a fracassos. A populagao, em geral in- 
culta, nao compreende a necessidade de modificagoes no seu modo 
de agir, nem mesmo tem elementos tecnicos e materials para essas mo- 
dificagoes. 

Se isso tudo significa muito para o homem atualmente ocupante 
da regiao, inegavelmente e ainda mais perigoso para a natureza e para 
o future da zona. Sob a exploragao desordenada, areas imensas sao 
devastadas e os quadros naturais se empobrecem rapidamente. Os so- 
los perdem sua fertilidade, as plantas mais uteis desaparecem e a rea- 
gao natural se torna menor e mais lenta em seus efeitos. 

Os fatos atuais so podem levar a estado de delsgaste, cada vez 
mais acentuado. Isso muito dificultara a permanencia dos descenden- 
tes dos atuais ocupantes, sem haver queda sempre crescente no modo 
de viver. So podemos esperar, se continuar a situagao atual, o em- 
pobrecimento das paisagens e dos homens, seus habitantes. 

Sem embargo, existem provas das possibilidades de melhoria. Os 
elementos naturais existentes, embora nao formem um conjunto ideal, 
sao suficientes para se pensar em exploragao racional, capaz de garan- 
tir elevagao no padrao de vida, com densidades demograficas bem mais 
elevadas. Sem nos abalangarmos a calculos, lembramos a situagao de 
paisagens semelhantes, onde, em areas equivalentes, vivem milhoes de 
homens. Nao desejando, evidentemente, a situagao desagradavel do 
delta do Tonkin ou das areas umidas da planicie Indo-gangetica, 
ponderamos a possibilidade de a Ribeira abrigar um dia populagao 
bem mais numerosa, em melhores condigoes de vida e com atividade 
util ao pais. 

Cumpre, no entanto, nao deixar a imaginagao dominar o pensa- 
mento. Os habitantes atuais, sem recursos e apegados a principios 
tradicionais, desconhecendo as caracteristicas da natureza que os cer- 
ca, nao tem elementos para a reagao. O melhor aproveitamento das 
planicies agora estudadas e obra destinada aos dirigentes do Estado 
e da Federagao. 

O future da Baixada do Ribeira, dentro de novos aspectos, apre- 
senta importantes problemas a serem, preliminarmente, resolvidos. 

As articulagoes com o interior permitem o estabelecimento de 
area economica autonoma, mas, se essa solugao nos parece a racional, 
reconhecemos ser possivel, por meio de bem estudadas redes de comu- 
nicagao, desenvolver ali area de abastecimento do planalto, particu- 
larmente das regioes da capital e de suas vizinhangas. Cumpre resol- 
ver essa preliminar sobre o destino da regiao, para entao pensarmos 
nas ligagoes a serem estabelecidas. 

Todavia, desejada para a Ribeira situagao autonoma ou tribu- 
taria, sua recuperagao pedira longo e cuidadoso trabalho de experien- 
cias cientificas. 

O dominio sobre as aguas fluviais, regularizando suas enchentes, 
transformando-as em elementos uteis, se impoe e exige o trabalho do 
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engenheiro-hidrografo. O conhecimento dos elementos vegetais e ani- 
mais, visando aproveitamento de especies uteis, mas quase desconheci- 
das, e o combate as nocivas, so pode ser feito com a colaboracao do 
naturalista, do medico, do higienista. Ainda com o auxilio do agro- 
nomo e necessario chegar a interpretagao exata da natureza, em sua 
composigao e em suas variagoes. Discernidas assim as possibilidades 
reais e nao artificials da Baixada, surgirao os problemas da coloniza- 
gao racional: escolha dos colonos, modos de seu estabelecimento, etc.. 
Eis ai o campo para o economista, para o educador, para o sociologo. 

Nossa impressao preliminar, nesse campo, nos indica a necessida- 
de da escolha de pequenas areas para inicio do trabalho. Povoando- 
as densamente, para nao se perderem os esforcos per escassez de bra- 
kes, serao colhidas as experiencias e corrigidas as imperfeicoes do pia- 
no. O povoamento disperse trara, sempre, as dificuldades nas comu- 
nicagoes e assistencia, bem como agravara a manutengao do dominio 
sobre o quadro natural. 

Duas criticas sofrerao logo nossas ideias, a saber: trata-se de 
piano para qualquer regiao e nao especifico para a Ribeira e, por mui- 
to dispendioso, e inexeqiiivel. 

Quanto a primeira objegao, respondemos ser de fato piano geral, 
pois gerais sao os desconhecimentos sobre as terras intertropicais. A 
aplicagao de piano geral depende por outro lado das caracteristicas 
da regiao. Ora, em nossa exposicao, procuramos, como geografo, mos- 
trar essas caracteristicas. Ai parou nossa contribuigao. Ao administra' 
dor compete a adaptagao do piano, segundo os objetives visados, 
Nosso esforgo no estudo da regiao e nossa exposigao sobre piano ge- 
ral despertcu a convicgao em que nos encontramos, ou seja, a neces- 
sidade de meditagao cientifica e tecnica sobre nossos problemas, ati- 
tude, infelizmente, rara entre nos. 

Nossa conclusao visa evidenciar esta norma: precisamos estu- 
dar a nossa terra em nossa terra, nossa natureza, observando "in loco"; 
e urgente a criagao de tecnicas aplicaveis as nossas paisagens. Pianos 
de aproveitamento, sem estudos da base natural, sao mui sujeitos a 
desastres. 

Quanto a ser dispendiosa a empresa, diremos simplesmente que 
nao conseguimos compreender como, nos quadros da cultura cientifica 
moderna, pode um pais rico em areas a colonizar, permanecer sem or- 
ganismos perfeitamente aparelhados para dar solucao a essas pesqui- 
sas fundamentals para o sucesso do povoamento. Quantos fracassos 
poderiam ter sido evitados, quantos nucleos nao se teriam perdido e 
quanto patrimonio teriamos poupado se toda expansao tivesse sido 
feita tendo em consideragao os elementos fcrnecidos pelas ciencias 
especializadas. Insistimos: a humanidade anda a procura de terras 
e as areas entre os tropicos as possuem. E' urgente o estudo sistema- 
tico desses tratos de terrenos para ser possivel seu aproveitamento. 
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Por toda parte, mesmo fora do Brasil, pensa-se atualmente em 
valorizar, pela coloniza^ao, areas imensas como a planicie amazonica. 
Que saibamos, nao repousa em boa logica usar, sem experiencia, ime- 
diatamente, todo o material disponivel. A prudencia e o bom senso 
aconselham partir do mais simples e menor para o mais complexo e 
grande. Por que nao usar nossas pequenas planicies litoraneas, ca- 
pazes de resolver alguns problemas da superpopulagao europeia, co- 
mo base de estudo, para, levantando-as, valorizando-as, colher ex- 
periencias para empresas maiores? Nessas planicies, dadas suas ca- 
racteristicas, sua proximidade de centres de consume e de socorro, te- 
mos todos os elementos de sucesso a mao e nelas poderemos acumu- 
lar, sem perigo, muitos conhecimentos, resolver muitas duvidas. 

As planicies da Baixada do Ribeira, pela variedade de seus as- 
pectos, permitindo por isso mesmo o estabelecimento de correlagao 
entre generos de vida, pelas facilidades de comunicagao atraves do 
mar, de seus canais e rios, por sua articulagao, relativamente boa com 
grande porgao do planalto, e indicada para tentativa de valorizagao. 

Dirao existir a possibilidade de melhores condigoes serem en- 
contradas em outros trechos do literal, se estudos forem feitos. Nao 
negamos essa possibilidade, tao somente desejamos que se fagam tais 
estudos para esclarecimento da questao, pois deles so vira o progres- 
so de nossa ciencia e grande oportunidade para a Geografia colabo- 
rar na solugao de um dos maiores problemas da humanidade: — 
encontrar terras para explorar. 

Cremos, em nossos esludos, nao ter perdido a meta proposta na 
apresentagao deste trabalho: realizagao em harmonia com a posigao 
atual da Geografia que procura aliar os anseios da curiosidade cien- 
tifica com as imperiosas necessidades da sociedade, quando busca o 
conhecimentd das paisagens e procura colaborar para o bem estar do 
homem". 

CONCURSOS PARA LIVRE-DOCfcNCIA 

Os concursos para livre-docencia regem-se pelo mesmo disposi- 
tive legal que regulamenta os concursos para a catedra, processan- 
do-se as provas da mesma maneira. Portanto, em 1950, os concur- 
sos para livre-docencia ficaram na dependencia de todos os tramites 
legais de que dependeram os concursos de Geografia Fisica e de 
Filosofia. 

De acordo com resolugao do Conselho Tecnico-Administrativo, 
as inscrigoes para os concursos de livre-docencia sao abertas em duas 
epocas por ano: na segunda quinzena de margo e na segunda quin- 
zena de agosto. Na primeira epoca de 1950, inscreveram-se os Drs. 
Pedro Moacir Campos, para a Cadeira de Historia da Civilizagao 
Antiga e Medieval, e Josue Camargo Mendes, para a de Geologia e 
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Paleontologia. Todavia, e em virtude dos tramites legais ja referi- 
dos, so em novembro puderam as provas ser realizadas. 

Para o concurso de Historia da Civilizagao Antiga e Medieval, 
foi escolhida a seguinte comissao julgadora: Prof. Alfredo Ellis 
Junior, indicado pela Congregagao; Profs. Eremildo Luis Viana, 
Fritz Pinkuss e G. D. Leoni, indicados pelo Conselho Tecnico-Admi- 
nistrativo. Para o de Geologia e Paleontologia: Prof. Reinaldo Sal- 
danha da Gama, indicado pela Congregagao; Profs. Otavio Barbosa, 
Matias G. de Oliveira Roxo e Moacir Amaral Lisboa, indicados pelo 
Conselho Tecnico-Administrativo. Como membros natos, na forma 
do art. 111 do Regimento de Concurso, os respectivos professores ca- 
tedraticos: Prof. Euripedes Simoes de Paula, de Historia da Civiliza- 
gao Antiga e Medieval, e Prof. Viktor Leinz, de Geologia e Paleonto- 
logia. 

Para completar a Congregagao, nas sessoes especiais destes con- 
cursos, foram indicados os seguintes professores — Historia Antiga e 
Medieval: A. P. Canabrava, Afonso de Escragnolle Taunay, Antonio 
Cesarino Junior, Aureliano Leite, Caio Prado Junior, Eduardo d'Oli- 
veira Franga, Ernesto Leme, Fidelino de Figueiredo, Francisco Isoldi, 
Fritz Ackermann, J. F. de Almeida Prado, D. Joao Mehlmann, Joao 
Pedro Leite Cordeiro, Murilo Mendes, Odilon Araujo Grellet, Plinio 
Correia de Oliveira, Roger Bastide, Raul de Andrada e Silva e Tomas 
Oscar Marcondes de Sousa. Geologia e Paleontologia — Nas provas 
deste concurso, funcionou a mesma congregagao escolhida para o con- 
curso de Geografia Fisica. 

Concurso para Livre-docencia de Historia da Civiliza^ao 

Antiga e Medieval 

As provas deste concurso tiveram inicio no dia 25 de novembro, 
com a comissao julgadora ja mencionada, sob a presidencia do Prof. 
Euripedes Simoes de Paula. Nesse mesmo dia, enquanto a comis- 
sao procedia ao exame dos titulos do candidate, realizou este a pro- 
va escrita, tendo sido sorteado o ponto "O movimento urbano na Ida- 
de Media". Na tarde do dia 27, realizou-se, em sessao publica e so- 
lene, a defesa da tese apresentada pelo candidate, sobre o tema: "A 
idealizagao de Roma e sua aceitagao pelos cristaos". Finalmente, no 
dia 29, tambem em sessao publica e solene, realizou-se a prova dida- 
tica, para a qual foi, com a antecedencia regulamentar de 24 horas, 
sorteado o seguinte ponto: "A conquista e a organizagao do Oriente 
por Alexandre". Terminada a prova didatica, o candidate procedeu 
a leitura da prova escrita, passando a comissao, logo em seguida, ao 
julgamento final do concurso. O parecer da comissao julgadora, aprc- 
vando o unico candidate inscrito — Dr. Pedro Moacir Campos — e 
indicando-o a livre-docencia da Cadeira de Historia da Civilizagao An- 
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tiga e Medieval, foi aprovado pela Congregagao especial, nos termos 
da lei 851, de 7 de outubro de 1949. 

A tese apresentada pelo Dr. Pedro Moacir Campos — UA ideali- 
zagao de Roma e sua aceitagao pelos cristaos" — abordou os seguin- 
tes topicos: as correntes de prognosticos referentes a cidade de Roma 
no inicio da epoca de Augusto; Roma como corporificagao do mal 
na literatura sibilina e apocaliptica; Roma como entidade do bem 
na epoca de Augusto; Roma perante os estoicos e os cristaos; e Roma 
e os autores cristaos do seculo IV. 

Principia a tese por fixar a importancia da idealizagao de Roma 
e de seu papel na Historia para o Imperio Romano; tal idealizagao 
surgira aos contemporaneos de Augusto como um problema moral, 

cuja solugao se tornava ainda mais necessaria em virtude da existen- 
cia de maldigoes langadas sobre a cidade e de uma serie de prognos- 
ticos relatives a proximidade e irrevogabilidade de sua queda e des- 
truigao. 

Ja ai se defrontavam duas tendencias opostas: uma, consideran- 
do Roma como tendo realizado o que de melhor pudesse ser feito em 
favor dos homens, e procurando atribuir a urbe um carater de eterni- 
dade, para o bem do mundo; outra, a judia, partindo de principios 
completamente opostos, consciente da importancia decisiva de Israel 

na Historia, encarava a cidade como um obstaculo a efetivagao da 
felicidade do "povo eleito", e viu-a, portanto, como representante de 
uma fase do desenvolvimento da humanidade, fase de exacerbagao 

9 das potencias do Mal, mas que haveria de passar, a fim de que os 
destines judeus pudessem encontrar uma plena realizagao. A sibilis- 
tica e a apocaliptica, de um lado, Vergilio e seus contemporaneos de 
outro, encarnavam bem dois tipos diversos de idealizagao de Roma: 
como personificagao do Mal, transitoria, votada a expiagao de seus pe- 
cados, dos crimes cometidos contra o povo de Jeova, destinada a ser 
destruida "com nafta, asfalto, enxofre e muito fogo" e a transformar-se 
num po "queimando por toda a Eternidade"; e depois, como propicia- 
dora da renovagao da Idade de Ouro, cidade que muito mal fizera 
— e certo — mas que surgia regenerada pelo valor incalculavel do 
beneficio prestado ao mundo, pela restauragao da paz e da prosperi- 
dade ha muito perdidas. Para a primeira, Roma era encarada de um 
ponto de vista particular a um povo, e como uma entidade passagei- 
ra; ja a segunda via-o num piano universal, merecedora da pereni- 
dade. E' fato que tanto os judeus como os pagaos que se Ihes opu- 
nham mereciam ser chamados universalistas, mas em sentidos com- 
pletamente diversos: o universalismo israelita era o que se verificava 
pela penetragao dos judeus em todo o mundo, sem que eles deixassem 
de ser judeus; mesmo porque a superioridade de um "povo eleito" ja- 
mais poderia dar margem a um modo de agir que nao resultasse na 
intensificagao do sentimento nacional e particularista, exacerbado pelo 
conflito permanente com o anti-semitismo greco-romano. Assim, o uni- 
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versalismo judeu alcangaria o seu objetivo pela vitoria sobre os im- 
puros e pela submissao do mundo ao povo do Senhor. O universa- 
lismo greco-romano, ao contrario, tendia a unificagao de todas as na- 
goes, a consideragao dos homens como entes ligados entre si por um 
lago de crigem divina, que devia conduzir cada vez mais ao cosmo- 
politismo, a uniao e a compreensao universais. E' clara a diferen- 
ga, e parece ser tambem evidenle que Roma, pela sua obra, impedia 
o preenchimento das aspiragoes judaicas e facilitava, na medida das 
possibilidades, a satisfagao do sonho greco-romano. Basta que se ccm- 
parem os textos israelitas com as obras de filosofos greco-romanos, 
mormente estoicos, para que se verifique a verdade desta assergao. 

Do proprio Judaismo, entretanto, surgiu o Cristianismo, que apre- 
sentava uma serie de afinidades com a referida filosofia, que deveria 
caminhar para um sentido universalista semelhante e que, portanto, 
seria levado a considerar Roma de maneira mais proxima do ponto 
de vista pagao do que do judeu. E' claro que, a principio, isto nao 
era provavel, desde que a nova religiao brotava do Judaismo anti-ro- 
mano. Mas, pouco a pouco, chegou-se a Sao Paulo e, dai por dian'.e, 
afirmou-se progressivamente o universalismo cristao, que determinaria 
tanto o afastamento do Judaismo como a aproximagao com a filoso- 
fia cinico-estoica. Tal processo pcde ser melhor observado quando 
se segue a marcha dos sentimentos expresses pela maioria dos auto- 
res cristaos em relagao a cidade de Roma. Adaptando a urbe ao 
quadro da religiao, os cristaos foram-lhe atribuindo uma fungao cada 
vez mais importante no seu proprio triunfo, chegando, por fim, a um 
ponto de vista que muito se assemelha ao que se viu na epoca de Au- ' 
gusto: uma nova era, muito superior a anterior, fora inaugurada, e 
isto devia-se, em grande parte, ao papel providencial desempenhado 
pela cidade de Roma. Partira-se, assim, do "Apocalipse" de Sao Joao 
e chegara-se as poesias de Prudencio, nao deixando de ser significa- 
tive que um autor decididamente contrario a Roma, o pceta Como- 
diano, tenha sido repelido pela Igreja e colocado no "Index Librorum 
Prohibitorum" atribuido ao papa Gelasio; o mesmo sucedeu a Arno- 

bio, que fora levado a invectivar a cidade ao mover seus ataques ao 
paganismo. 

Roma, que corporificara o que de melhor pudesse existir sobre 
a terra para os pagaos, passava a ser tambem um importante instru- 
ment© de instauragao da era crista, que nao poderia ser superada 
por qualquer outra, no piano terreno. E' claro que tal concordancia 
so se explica porque a obra realizada pela urbe correspondera, em 
certa medida, tanto as aspiragoes da filosofia greco-romana, como as 
dos cristaos, surgindo sempre sob um aspecto de universalismo mais 
amplo possivel. Pagaos primeiramente, e cristaos depois, ligaram-se 
a Roma e opuseram-se aos particularistas judeus, famosos pelos anate- 
mas langados a cidade. 
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A Idade Media manteve e acentuou estes tragos. Nao importa- 
va que Roma decaisse materialmente, que sua populacao ficasse re- 
duzida a cifra de 20.000 habitantes, e que as ruinas evidenciassem a 
perda do brilho dos aureos tempos; tudo isto nada significava, porque 
acima da Roma concreta, surgira a urbe idealizada, espiritualizada, 
a Roma nobilis dos peregrines, a sede da Cristandade, a "caput 
mundi , que podia servir a Dante ate mesmo para designer o proprio 
Paraiso. 

Ligando duas fases da Historia, superior as catastrofes politicas, 
as crises economicas, a confusao social, impunha-se assim esta Roma 
ideal, simbclo de um momento em que predominara no mundo a as- 
piracao de algo melhor, de cosmopolita e de universal, que se super- 
pusesse aos particularismos, as rivalidades, ao odio e demais pequene- 
zas humanas. 

CONCURSO PARA LlVRE-DOCENCIA DE GEOLOGIA E PALEOInTOLOGIA 

As provas deste concurso iniciaram-se no dia 27 de novembro, 
com a comissao julgadcra ja mencionada, e com a participagao do 
Prof. Aroldo de Azevedo, suplente convocado em virtude da impos- 
sibilidade de comparecimento do Prof. Reynaldo Saldanha da Gama. 
Ao Prof. Aroldo de Azevedo coube a presidencia dos trabalhos, nos 
termos do artigo 35 do Regimento de Concurso. No dia 28, realizou-se 
a prova escrita, tendo sido sorteado o ponto n.0 6, subdividido em duas 
partes: a) O devoniano na bacia do Parana; b) formagao dos causto- 
biolitos. No dia 29 foi realizada a prova pratica e no dia 30, em ses- 
sao publica e solene, a defesa da tese apresentada, sobre o tema: "Es- 
tratigrafia e malacofauna da formagao Corumbatai". Finalmente, dia 
1 de dezembro, tambem em sessao publica e solene, realizou-se a prova 
didatica, para a qual foi sorteado, com a antecedencia regulamentar 
de 24 boras, o seguinte ponto: "Epirogenese e eustasia". Apos a prova 
didatica, procedeu o candidate a leitura da prova escrita, passando a 
comissao, logo em seguida, ao julgamento final do concurso. O pare- 
cer da comissao julgadora, aprovando o unico candidate inscrito   Dr. 
Josue Camargo Mendes — e indicando-o para a livre-docencia da Ca- 
deira de Geologia e Paleontologia, foi aprovado pela Congregagao es- 
pecial, nos termos da lei 851, de 7 de outubro de 1949. 

A tese apresentada para este concurso versou sobre a estra- 
tigrafia e malacofauna da formagao Corumbatai, termo superior da 
serie Passa Deis, do Estado de Sao Paulo, na sua regiao-tipo, o va- 
le do rio do mesmo nome. 

A paleontologia e a estratigrafia dessa formacao nao haviam sido 
ainda versadas pormenorizadamente na regiao em aprego. Von Hue- 
ne (1927) fornecera uma pequena nota estratigrafica; Cowper Reed 
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(1932) descrevera lamelibranquios fosseis, dos quais uma unica forma 
tinha sido previamente descrita por Holdhaus (1918). Duas folhas to- 
pograficas 1:100.000, publicadas pela antiga Comissao Geografica e 
Geologica de Sao Paulo, discriminaram a geologia das regioes de 
Rio Claro (1908) e de Piracicaba (1942), a primeira, apenas em 
parte. Referencias gerais sobre a geologia encontram-se em trabalhos 
de carater extensive, como os de Morais Rego (1930, 1936), Wash- 
burne (1930), Oppenheim (1934) e outros. A estrutura fora discu- 
tida por Washburne (1930) e Oppenheim e Malamphy (1936), no 
tocante a parte meridional do vale. 

As pesquisas do autor da tese iniciaram-se em 1942, interessan- 
do, primeiramente, a porgao setentrional do vale; parte dos elementos 
acha-se ja divulgada em alguns trabalhos (1944, 1945, 1946), um dos 
quais em co-autoria com Sergio Mezzalira. 

A formagao Corumbatai consta, regionalmente, sobretudo de si- 
licitos, com a freqiiente apresentagao de folhelhos avermelhados ou ro- 
xos e, subordinadamente, de arenitos, calcarios e argilitos. O computo 
da altimetria dos afloramentos das camadaa fossiliferas-guias forne- 
ceu, na parte setentrional do vale, um mergulho da ordem de 4,5m. 
por quilometro, W-NW. Na parte meridional do vale, a estrutura e 
mais complexa, nao tendo o autor logrado a amarragao do horizonte 
fossilifero mais baixo do norte do vale ao topo da formagao Irati. 
Um horizonte fossilifero ocorrente em Piracicaba, de verossimil posi- 
^ao proxima a base da formagao, nao pode tambem ser satisfatoria- 
mente situado. Tendo-se em vista o mergulho medio estimado, a maior 
secgao estudada no norte do vale representa cerca de 100 metros de 
espessura (Batovi-Camaqua), conquanto algumas sondagens a oeste 
houvessem acusado espessuras de ate 192 ms., no municipio de Sao 
Pedro. 

O contacto da forma^ao Corumbatai com a formagao Irati, subja- 
cente, e aparentemente concordante; ocorre, porem, uma patente dis- 
cordancia entre aquela e a formagao Botucatu, sobrejacente, a super- 
ficie de contacto sendo irregular. 

Os biota fosseis constam de lamelibranquios, escamas e dentes de 
peixe, filopodes, ostracodes e restos de vegetais. Dos ultimos, conhe- 
cem-se fragmentos de tronco de Lycopodiopsis Derby/, troncos de da- 
doxiloides e restos de "Walchia". O estado geral de conservagao dos 
moluscos e satisfatorio, permitindo freqiientemente a observagao dos 
caracteres internos. Pela maior parte, correspondem a substituigoes (si- 
licificagao). 

Aparecem os lamelibranquios em varies niveis (5 ou 6 conheci- 
dos), dos quais o mais inferior e o que aflora nas prcximidades da foz 
do Corumbatai, em Piracicaba, e que se designa como Zona com Bar- 
bosaia angulata e Holdhausiella almeidai. Os niveis designados como 
Zona com Piruonella illusa e Plesiocyprinella carinata e Zona com 
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Pinzonella neotropica e Jacquesia brasiliensis sao os que apresentam 
maior variedadei de formas. 

Uma analise paleo-ecologica fornece evidencia de que o ambiente 
de sedimentagao nao corresponde ao de um meio marinho normal, 
faltando braquiopodes, corais, etc., nao so na regiao como por toda a 
extensao conhecida por serie Passa Dois. Os supostos restos de ce- 
falopodes, anfineuros, escafopodes e radiolarios registrados alhures sao 
muito insatisfatorios quanto a conservayao e provavelmente corres- 
pondem a outros animais distintos. Trata-se, aparentemente, de um 
ambiente continental, que regionalmente parece ter-se regido por con- 
digoes calmas de deposigao. 

A correlagao das secgoes regionais com outras do Estado de Sao 
Paulo ou do Parana e Santa Catarina, constitui um problema relativa- 
mente complexo, devido ao estado ainda precario do conhecimento da 
estratigrafia e paleontologia. O confronto da malacofauna estudada 
nesta tese com a da camada Teresina, do Parana, sugere, porem, a 
sua correlagao. Nao se constataram elementos faunisticos da camada 
Serrinha. Referem-se, no capitulo da correlagao, outros pontos de 
interesse, incluindo-se na discussao as malacofaunas continentais da 
America do Sul e da Africa Meridional. 

A idade da serie Passa Dois, de que constitui parte integrante a 
formagao Corumbatai, fora considerada permiana ate 1927, quando Du 
Toit referiu a sua parte superior ao Triassico, em virtude de uma 
diagnose paleontologica de Cowper Reed (1928). O proprio autor 
desta tese fez ver, em 1944, que conchas atribuidas por Reed aos 
generos eo-mesozoicos Myophoriopsis e Pachycardia correspondiam a 
formas distintas, propondo-lhes os novos generos Jacquesia e Pinzo- 
nellopis. No ano seguinte, aventou a possibilidade de que a porgao 
supra-Irati da serie Passa Dois fosse realmente permiana e nao trias- 
sica superior. Uma analise posterior da paleoflora dessas camadas cor- 
roborou aquela suposigao. Em 1949, o A., estudando a malacofauna 
da formagao Corumbatai, na regiao de Anhembi, juntou mais um ge- 
nero, Leinzia, a serie de generos novos iniciada com Plesiocyprinella 
de Holdhaus (1918), e continuada por Reed (1932), Cox (1934) e 
ultimamente Mendes (1944, 1949). Nao obstante o numero de ge- 
neros novos previamente estabelecidos, que forneciam a malacofau- 
na da serie Passa Dois um elevado grau de endemismo, continuava 
de pe o problema da ocorrencia de generos que pudessem vincula-la 
a faunulas exoticas. O presente trabalho, por isso, nao se restringiu 
ao estudo da malacofauna regional, atendo-se, tambem, a revisao ge- 
ral do material ja descrito da bacia do Parana (Sul do Brasil, Uru- 
guai e Paraguai). Parece ter logrado demonstrar que a malacofauna 
da serie Passa Dois tern, efetivamente, carater indigena, em virtude 
do que a estimagao cronologica passa a depender de oulros elemen- 
tos bioticos, associados, sendo os restos vegetais, no caso, os mais in- 
dicados para a solugao do problema. O conhecimento paleobotanico 
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da serie Passa Dois e ainda precario, embora as opinioes e as deter- 
minagoes de Renault, White e Zeiller endossem a sua referencia ao 
Permiano em que ja fora colocada, em parte. (Passa Dois, no sentido 
original de White). 

O suposto hiato intra-Passa Dois, que Du Toit evocara baseado 
nas identificagoes paleontologicas de Cowper Reed (1928) ja nao se 
justifica, pelo mencs em bioestratigrafia. 

Esta tese altera em varios pontos os resultados atingidos antes 
pelo proprio Autor e por outros, tanto no campo da estratigrafia, co- 
mo no da paleontologia. 

A lista dos lamelibranquios descritos na tese e a seguinte: Bar- 
bosaia angulata Mendes, gen. et sp. n., Casterella gratiosa Mendes, 
gen. et sp. n., Cowperesia anceps Reed, gen. n., Coxesia mezzalirai 
Mendes, gen. et sp. n., Ferrazia cardinalis Reed, Holdhausiella almei- 
dai Mendes, gen. et sp. n., Holdhausiella elongata Holdhaus, Jacquesia 
brasiliensis Reed, Naiadopsis lamellosus Mendes, gen. et sp. n., Pin- 
zonella illusa Reed, gen. emend., Pinzonella neoiropica Reed, P/esio- 
cyprinella carinata Holdhaus, Roxoa corumbataiensis Mendes, gen. et 
sp. n., Roxoa intricans Mendes, Terraia equilatera Mendes, sp. n.. 



VOI - DOUTORAMENTOS 





O doutoramento, oficialmente instituido em 1942, constitui como 
que urn complemento dos estudos realizados na Faculdade, a ele sen- 
do obrigados apenas os assistentes. Entretanto, numerosos sao os li- 
cenciados e bachareis que, de livre vontade, se tem submetido as pro- 
vas necessarias a obtengao do grau de Doutor em Filosofia, em Ciencias, 
em Letras ou em Pedagogia. Ate 1950, 81 licenciados ou bachareis 
ja se doutoraram, mediante a defesa de teses ineditas, versando quase 
sempre assuntos do mais alto interesse e quase todas depois publica- 
das pela propria Faculdade. Durante o ano letivo de 1950, realiza- 
ram-se 15 doutoramentos, em cujas comissoes examinadoras a Facul- 
dade contou, como desde o inicio, alias, com a colaboragao de profes- 
sores de outros institutes universitarios, bem como de pessoas de no- 
torio saber nos dominios de suas especialidades, 

Na relagao aqui publicada, figuram, alem dos titulos das teses apre- 
sentadas e da composigao das comissoes examinadoras, os resumes 
das teses, transcritos, o mais das vezes, das proprias sumulas que os 
candidates sao obrigados a entregar por ocasiao das provas. 

Aylthon Brandao Joly 

Data: 12-4-1950. 

Tese: "Estudo fitogeografico dos campos do Butanta". 

Comissao examinadora: Profs. Felix Rawitscher, Karl Silber- 
schmidt, Joaquim Franco de Toledo, Viktor Leinz e Ernesto 
Marcus. 

Este trabalho e uma contribuicao para o conhecimento da com- 
posicao floristica de campos, brejos e baixadas na regiao de S. Paulo. 
O A. reune na Introdugao os dados mais importantes para a Ecolo- 
gia, isto e, dados historicos, geograficos, climatologicos e geologicos 
da regiao. Na segunda parte sao apresentadas extensas listas da ve- 
getagao dos campos, dos brejos, das baixadas, dos limites com matas, 
das ruderais e das principais plantas cultivadas nos terrenes da fu- 
tura Cidade Universitaria. Algumas das plantas, dentre as mais ca- 
racteristicas e interessantes sao figuradas em desenhos originais. Na 
terceira parte sao comparados floristicamente os varies habitats estu- 
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dados, dando-se especial enfase aos generos mais caractensticos. E' 
feita mengao nesta parte a grande numero de plantas provindas de ou- 
tras regioes fitogeograficas, especialmente de Napaea e Oreas, que 
aqui sao encontradas em seus limites norte e sul, respectivamente. A 
quarta parte trata de dar, pela primeira vez, a distincao botanica en- 
tre um "campo cerrado", tendo sido tornado por base o de Lagoa 
Santa, descrito por Warming, com os campos estudados. Salienta-se 
e estuda-se a importancia do fogo como selecionador. 

Mario Alves Guimaraes 

Data: 26-5-1950. 

Tese: "Sobre um metodo estatistico de estudos de alguns pro- 
blemas relacionados com os contadores de Geiger-Mueller". 

Comissao examinadora: Profs. Hans Stammreich, Marcelo Da- 
my de Souza Santos, Abrahao de Moraes, Oscar Sala e Paulo 
Ribeiro de Arruda. 

De mcdo geral,este trabalho e apresentado em duas partes: 
a primeira considera problemas teoricos e a segunda trata de uma 
experiencia realizada com contadores de Geiger-Mueller. Inicialmente 
sao considerados dois problemas fundamentals, aparentemente inde- 
pendentes e, em seguida, procura-se determinar em que condicoes o 
segundo desses problemas pode reduzir-se ao primeiro. No segundo 
capitulo, propoe-se um metodo que constitui a parte principal da pre- 
sente tese. Com este metodo, pode-se ver como uma distribuigao de 
segmentos iguais, nao sobrepostos, pode ser estudada como pontos 
distribuidos em um segmento de reta. Em um terceiro capitulo, o me- 
todo proposto e utilizado em diversas aplicagoes, tais como: a) o 
problema do contador de Geiger-Mueller considerado isoladamente; 
b) a influencia da sensibilidade dos amplificadores; c) as perdas de- 
vidas aos sistemas registradores. No ultimo capitulo e apresentado 
um estudo critico dos resultados obtidos por varies autores, quando 
analisados pelo metodo proposto e, tambem, verifica-se a possibilida- 
de de generalizagao da lei de Poisson. Na segunda parte, procura- 
se mostrar como os problemas teoricos estudados podem ser aplica- 
dos a uma experiencia realizada com contadores de Geiger-Mueller. 
Interpretando os resultados experimentais, estabelece-se novo metodo 
para medida das descargas multiplas em um contador de Geiger- 
Mueller. 
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Jose Ribeiro de Araujo Filho 

Data: 6-6-1950. 

Tese: "A baixada do Rio Itanhaem". 

Comissao examinadora: Profs. Aroldo de Azevedo, Joao Dias 
da Silveira, Ary Franga, Alfredo Ellis Junior e Jose Verissimo 
da Costa Pereira. 

O A. estuda neste trabalho um dos trechos do literal sul de Sao 
Paulo — a baixada do rio Itanhaem. Desenvolve o tema atraves dos 
seguintes capitulos: I. A baixada do rio Itanhaem e seu quadro na- 
tural; II. Povoamento e populacao; III. A "vila" de Itanhaem; 
IV. A economia regional, chegando as seguintes conclusoes: 

1) A baixada do Itanhaem e uma porgao das inumeras baixa- 
das tropicais que compoem grande parte do literal brasileiro; alem 
disso, faz ela parte da regiao' paulista que, apesar de ser a mais antiga 
do ponto de vista do povoamento, ainda esta a espera de que se colonize. 
E' que alguns fatores naturais, particularmente o clima e os solos, alia- 
dos a inumeros fatores de ordem humana, impediram que as varias zo- 
nas do nosso litoral fossem para a frente, acompanhando o progresso 
das demais terras paulistas. Somente quando o homem soube fazer- 
se prevalecer, reagindo com energia contra aqueles fatores naturais, 
foi que alguns trechos da nossa costa se transformaram, aparecendo, 
entao, uma paisagem nitidamente humanizada (casos das ilhas de S. 
Vicente e de Sto. Amaro, esta ultima parcialmente apenas). 

2) Ora, a Baixada do Itanhaem esta entao no grupo das demais 
baixadas paulistas, ate o momento dominadas pelo meio fisico. O ho- 
mem, por enquanto, pouco ou nada fez para que ela se distinguisse 
das suas congeneres, apresentando aspectos de uma humanizagao bem 
adiantada. Se a populagao adventrcia, representada pelo bananeiro 
e pelo veranista, trouxe o seu quinhao para uma melhoria local, esta 
melhoria nao passou ainda de uma fase de experiencia, desde que lem- 
bremos o estado em que ainda se encontra a maior parte da popula- 
gao nativa representada pelo personagem-tipo da regiao, o caigara. 

3) Sem haver uma conjugagao de esforgos dos tres fatores hu- 
manos que ate agora tern agido separadamente em Itanhaem — o 
poder publico, o veranista e o bananeiro — a regiao jamais podera 
ir para a frente, pois a sua populagao nativa nao tern capacidade para 
assimilar, por si propria, o pouco que cada um daqueles tres fatores 
Ihe trouxe de bom, ate o momento. 

4) A pequena cidade de Itanhaem e um exemplo daquela fase 
de experiencia, ja pelo seu aspecto de um nucleo urbano que mal 
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sai de uma modorra vinda do tempo colonial, ja pelo nenhum papel 
que representa como centro de uma regiao possuidora de uma rique- 
za de alta importancia para o Estado. 

5) Sob a diregao dos poderes publicos, se possivel, mas obriga- 
toriamente com sua aquiescencia e ajuda, deve-se o quanto antes, ini- 
ciar um trabalho de recuperagao (de verdadeira ocupagao seria o ter- 
mo) do literal, atraves de uma reagao energica, onde se encadeassem 
todos os setores de uma racionalizagao do trabalho: da constru^ao de 
vias de comunicagoes ao saneamento; da instrugao e alimentagao do 
caigara, ao seu prepare tecnico para a pesca ou para a lavoura; da 
ocupagao de fato da terra, com seu aproveitamento intensive, a uma 
produgao organizada e de interesse economico. 

Hygino Aliandro 

Data: 9-6-1950. 

Tese: "John Donne no movimento literario metafisico". 

Comissao examinadora: Profs. Geoffrey Wile, Pedro de Almei- 
da Moura, Leonard S. Downes, Emile G. Leonard e Fidelino 
de Figueiredo. 

Em face de John Donne (1573-1631), poeta complexo e ainda 
mal estudado, procurou o A. por em evidencia os seguintes temas: 
a) a sua biografia, nos fatos elucidativos da sua obra; b) os aspec- 
tos gerais dessa cbra, quer em prosa, quer em verso; c) o movimento 
metafisico seiscentista, onde particularmente focaliza Donne, seus prin- 
cipais discipulos e Shakespeare; d) as imagens, os conceitos e as ati- 
tudes mais caracterizadoras da poesia de Donne. 

Na pormenorizada biografia destacam-se, principalmente, os se- 
guintes fatos elucidativos da obra donneana: a) segundo afirmagao 
de Donne, a Jonson, as cangoes, as elegias e as principais satiras ja 
se encontram escritas antes dos 25 anos; nos poemas desta fase no- 
tam-se abundantes metaforas de cunho juridico, o que demonstra a 
influencia do Direito sobre o espirito do poeta; b) de 1601 a 1615 
a poesia e a vida de Donne sao uma adulagao inteligente a patronos 
reais ou provaveis; c) os fatos determinantes da conversao de Don- 
ne, de catolico para anglicano, e a conseqiiente ordenagao como pas- 
tor, conversao esta de grande importancia porque sugeriu ao proprio 
poeta a divisao de sua vida em duas partes, a secular ou a de Jack 
Donne e a religiosa ou a do Dr. Donne; mesmo condizendo com a dis- 
tingao apontada pelo poeta, esta divisao nao revela a realidade, pois 
Donne permanece o mesmo homem nestas diferentes fases, tendo-se 
operado em sea espirito apenas uma transmutagao do objeto de seus 
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desejos; d) de 1616 a 1630 escreveu os famosos sermoes e os poe- 
mas sacros, vindo a falecer em 1631. 

Ao estudar a obra de Donne, examina as fases literarias da vida 
do poeta, com base nos textos e na biografia, sugerindo para as mes- 
mas o seguinte quadro-tentativa: 

1. Cangoes e sonetos 

l.a 
2. Satiras e elegias 

fase |a) poeta 3. Epigramas 
(± 1593-1601) lb) prosador 4. Pastorais 

fa) prosador austero 
2.a fase b) epistolografo 

(± 1601-1614) U) poeta artificial 

3.a fase fa) pregador sacro 

(± 1615-1631) lb) poeta divino 

Apoiando-se na correspondencia do poeta, estabelece os elos psico- 
logicos entre a vida de Donne e suas obras. As obras em prosa, o pre- 
gador e as cartas sao sucessivamente apresentadas antes de uma vi- 
sa© de con junto da poesia donneana, pois o que realmente interessa 
a tese e o poeta. Em "Paradoxes and Problems" e "Ignatius his Con- 
clave" ou "His Inthronisation in a late Election in Hell", destaca o 
prosador satirico e violento que na segunda obra citada se mostra con- 
trario aos jesuitas. No "Pseudo-Martir" salienta o controversista, con- 
cluindo, conti^ariamente ao titulo, tratar a obra do ponto de vista po- 
litico e juridico, da luta entre a autoridade civil e a eclesiastica. "Bia- 
thanatos", um estudo a respeito do suicidio, a que alguns criticos dao 
importancia autobiografica, seria melhor interpretado como uma jus- 
tificagao da ideia do suicidio, interpretagao esta apoiada em cartas da 
Donne que revelam o pensamento da morte e permitem fixar a epo- 
ca em que a obra foi escrita. 

Apesar do valor dessas obras e do grande e profundo conhecimen- 
to nelas revelado, a fama do autor, como prosador, repousa nos ser- 
moes. Apos breve noticia sobre o pregador, o epistolografo e apre- 
sentado atraves de uma de suas proprias cartas, em que faz o elogio 
da correspondencia. Sao conhecidas cerca de 160 cartas. Enviadas 
a amigos e patronos, escritas com a finalidade de atingir a posterida- 
de, revelam nao so a personalidade brilhante e insolente de Donne, 
como tambem sua sabedoria e erudigao. As cartas sao utilizadas e 
interpretadas atraves de toda a tese. 

A visao de con junto da poesia donneana segue de perto o crite- 
rio cronologico de composigao dos generos literarios pelo poeta. £ste 
criterio, que aparece adotado nas duas primeiras edigoes (1633-1635) 
da obra poetica de Donne, e o seguinte: Cangoes e Sonetos, Epigra- 
mas, Elegias, Epitalamios, Satiras, Cartas a Diversas Pessoas, Elegias 
Funerarias, O Progress© da Alma e Poemas Divinos. 
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Tres divisoes sao estabelecidas para a poesia de Donne: a) amo- 
rosa; b) metafisica; c) satirica. 

"Cangoes e Sonetos" e as elegias exemplificam a poesia amorosa, 
bastante realista. Do estudo dos pormenores desses poemas resul- 
tou uma tentativa de classificagao das "Cancoes e Sonetos" segundo 
o criterio de tres aspectos nelas notado: 1.°) cinismo e insolencia 
apaixonada, isento de lamentacoes petrarquianas; 2.°) desesperanga 
e adoragao, tipicas do petrarquismo platonico da epoca; artificialismo; 
3.°) menos artificialismo do que no segundo aspecto, mais pureza do 
que no primeiro, sinceridade, lealdade e alegria do amor correspon- 
dido. 

Os poemas satiricos e metafisicos constituem a maior parte da 
obra poetica de Donne e inumeros deles sao examinados nos seus por- 
menores. As cart as versificadas e as elegias funerarias, que caracteri- 
zam os anos centrais da existencia do poeta, refletem um periodo 
artificial. Para provar esta conclusao, muitas delas sao, tambem, es- 
tudadas nos seus pormenores. 

Juntamente com o exame dos aspectos caracteristicos dos poe- 
mas, ocorre um exame dos temas. "The First Anniversary" e "The 
Second Anniversary", elegias funerarias que fazem parte de dois poe- 
mas longos, "The Anatomy of the World" e "Of the Progress of the 
Soul", sao examinadas minuciosamente do ponto de vista do tema: 
a contemplagao do tempo e da morte. Os poemas sacros "On the 
Annunciation and Passion falling upon one day", "The Litany", "La 
Corona" e "Holy Sonnets" sao citados e comentados de um ponto 
de vista psicologico; neles o objeto da afeigao do poeta mundano en- 
contra-se transmutado. 

Uma analise acurada dos poemas de Donne pos em relevo: a) 
os seus extremes poeticos: lirico-amoroso, ora cinico, ora satirico, 
quase sempre ironico; satirico; mistico, aqui aparecendo tambem o 
cunho ironico; b) seu rompimento com a tradigao petrarquiana na 
forma e no torn suave convencional de expressao; sua necessidade de 
expressao pessoal e viril da novo impulse a poesia inglesa; c) a trans- 
formagao que se passava em seu espirito quanto ao objeto da afei- 
gao; d) gosto por temas repetidos e preferencia por determinadas 
palavras aplicadas a certas qualidades de pessoas definidas. Um es- 
tudo comparado desses temas e dessas palavras ocorrentes em textos 
diversos, permitiu relacionar os poemas e descobrir a quern se des- 
tinavam, ou quern e a inspiradora dos versos. 

A situagao de Donne no movimento literario metafisico foi de- 
senvolvida em 37 paginas, abrangendo os seguintes topicos: a) de- 
finigao do movimento; b) Shakespeare metafisico; c) as imagens e 
os conceitos na poesia isabelina; Donne e Shakespeare como poetas 
metafisicos; d) as imagens e os conceitos de Donne; e) Poemas 
divinos. 
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No desenvolvimento destes topicos salientam-se: 

a) 1. A poesia metafisica e a poesia da agudeza (wit), con- 
siderada nao so como percepgao aguda das analogias, mas tambem co- 
mo viva convicgao do fato de que a atitude clara para com uma 
dada situagao nao e a unica possivel. Escrevendo seus poemas sobre 
assuntos incomuns, teriam forgosamente os poetas metafisicos de tor- 
na-los repletos de imagens, mas imagens incomuns, portanto dificeis. 
Usam paradoxes, similes, hiperboles e metaforas, numa palavra kkcon- 
ceitos" esquisitos. Realizam o equilibrio perfeito entre o intelecto e 
a emogao. 2. Os conceitos de Donne comparados aos de seus disci- 
pulos G. Herbert, Richard Grashaw, Robert Herrick, Thomas Carew 
e Henry Vaugham. 

b) 1. Aproximagao entre o desenvolvimento do estilo de Sha- 
kespeare e o de Donne. 2. A crescente complexidade do estilo 
shakespereano revela o mesmo exercicio mental que os metafisicos tan- 
to se compraziam em obrigar os leitores a praticar. 3. Os conceitos 
de Shakespeare em "As you like it", "Twelfth Night" e nos "Sonnets". 
Os conceitos de Shakespeare profundamente engenhosos; os de Donne 
repletos de erudigao. 

c) 1. Os processes de imaginagao poetica. 2. Shakespeare 
e Donne, poetas metafisicos, atraves de uma comparagao entre as ca- 
racteristicas diferenciadoras de suas imagens e conceitos. 

d) 1. O carater essencialmente funcional das metaforas e con- 
ceitos nos poemas metafisicos. 2. A aplicagao do vasto conheci- 
mento de Donne na poesia pode ter sido espontanea. As argumen- 
tagoes, as comparagoes na poesia como produto da emogao e da eru- 
digao do poeta. 3. A metafora ligada a agudeza do intelecto (wit); 
os varies tipos de agudeza servindo para exprimir: a) precisao, b) 
concentragao, c) cunho ironico. 4. Enumeragao dos diferentes 
cunhos ironicos revelados pelas imagens e conceitos das "Cangoes e 
sonetos". 

e) 1. O cunho ironico incompativel com a poesia religiosa. 
2. A agudeza e o cunho ironico aparecem nos poemas mais solenes 
de Donne. 3, Os sonetos X e XIV examinados deste ponto de vis- 
ta. 4. A uniao mistico-metafisica; equilibrio entre intelecto e emo- 
gao. 5. Diferenga entre a mistica inglesa, a espanhola e a por- 
tuguesa. 

Terminado o acurado estudo e a avaliagao da obra poetica de 
Donne, insiste o A. nos pontos de vista apresentados no prefacio e 
no decorrer da tese; 1) originalidade impressionante do poeta; 2) 
seu rompimento com a tradigao petrarquiana em fundo e forma, dan- 
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do origem a Hrica metafisica; 3) Petrarca ainda aparece na poesia 
donneana, especialmente quando dedicada a uma dama, mas sempre 
alterado; 4) foi o primeiro satirico de inspiragao classica; 5) os 
sermoes e a poesia sao as partes mais importantes da obra donneana; 
dentro da escola metafisica seiscentista destacam-se pela inspiragao 
e pela riqueza e novidade das imagens e dos conceitos; 6) os con- 
ceitos e as imagens de Donne distinguem-se pela erudigao; 7) ha na 
poesia donneana as seguintes notas: precisao, concentragao, ironia; 8) 
a nota de ironia aparece sob os mais variados aspectos e atitudes; 9) 
nos poemas liricos observa-se uma tendencia para a unidade das se- 
guintes atitudes: cinismo artificial com laivos de ternura, contempla- 
gao do tempo e da morte, unificagao destas atitudes e climax no poe- 
ma "The Extase"; 10) a nota dominante dos poemas liricos, a ironia, 
salienta-se nos poemas divinos, quase com a mesma intensidade; 11) 
por meio do cunho ironico no jogo das imagens, dos conceitos, das 
metaforas, dos paradoxes, das hiperboles, das antiteses, Donne pro- 
cura atingir o enobrecimento e excede a tcdos os discipulos pela in- 
teligencia conceptualista e sinceridade da emogao. 

Silvia Barbosa Ferraz Dirickson 

Data: 15-6-1950. 

Tese: "A lenda de Tristao e Isolda, suas varias transformagoes 
atraves do tempo e do espago e a versao de Gottfried von 
Strassburg". 

Comissao examinadora: Profs. Pedro de Almeida Moura, Geof- 
frey Wile, E. Simoes de Paula, Fritz Ackermann e Antonio 
Candido de Mello e Souza. 

Este trabalho diz respeito a um dos mais representatives poetas 
da Alemanha medieval: Gottfried von Strassburg. O seu poema "Tris- 
tao e Isolda" e uma obra-prima e, apesar de inacabado, ainda assim, 
a fina flor da epopeia palaciana. Nao apenas pelo profundo valor 
estetico da obra, pelo ardor apaixonado e a incomparavel musicali- 
dade de seus versos; nem mesmo pela sua importancia como um dos 
derradeiros marcos e, talvez, o mais perfeito, na historia evolutiva da 
lenda, mas, principalmente, pela pintura dos mcvimentos de alma em 
que sao retratados, com geniais tonalidades, todo fracasso ou triunfo 
das paixoes humanas, numa atmosfera que oscila entre a realidade e 
o sonho. E e justamente nesse dom de saber contrapor a realidade 
da vida um mundo ideal, feito de ilusoes de fantasia e de simbolos, 
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mantendo a ambos em perfeito equilibrio, que reside a atragao ma- 
gica e o valor imperecivel da obra de Gottfried von Strassburg. Gran- 
de mestre da forma, senhor de maravilhosa arte poetica onde se re- 
fletem, uma apos outra, as gradagoes mais sutis da emotividade, numa 
linguagem plena de colorido, transbordante de melodia, encobrindo 
com estranha fascinagao as passagens mais problematicas do assunto, 
Gottfried von Strassburg e um autor que marca um instante novo e 
decisive para a literatura alema. 

Jogando perigosamente com elementos religiosos, este "humanis- 
ta medieval", como bem define Ranke, representa a primeira influen- 
cia realmente solapadora do ideal de "vida bela", glorificado e exalta- 
do nos primeiros romances da cavalaria. ]£ste ideal, que aliava har- 
monicamente um fator estetico a um fator etico, dissolve-se. A bus- 
ca do belo, sera, daqui por diante, feita independentemente da busca 
da virtude. 

A obra de Gottfried e, pois: 

a) A ruptura com o velho mundo da "stolze ritterschaft", orgulho 
de Wolfram von Eschenbach no seu "Parzival" e "Triturel". Apo- 
logia da vida elegante e das cortes faustosas onde imperam os mais 
requintados habitos e costumes, e a vitoria da "schone sitte", da mo- 
derna "zuht" sobre as antigas, solidas concepgoes germanicas de "ere" 
e "triuwe". 

b) Do comego ao fim, e o poema que mais caracteristicamen- 
te reflete aquela doce nostalgia da visao classica da beleza, aquela 
busca ansiosa das altas manifestagoes do mundo antigo, que desper- 
tara na alma europeia, com o renascimento cultural e artistico da 
Franga no seculo XII. 

c) Tendo como modelo o anglo-normando Thomas, sem nada 
de realmente novo a acrescentar aos episodios tradicionais, sem in- 
troduzir alteragoes de monta na marcha dos acontecimentos, mas in- 
flamado pelo ideal de beleza da antiguidade classica, Gottfried con- 
duz a agao da velha epopeia celta para um piano de extrema perfei- 
gao e harmonia, a salvo de qualquer preocupagao etica. 

d) Nao e, porem, nesta ausencia de preocupagao etica que se 
revela o talento de Gottfried. Thomas ja desprezara a conhecida 
serie de desculpas que tanto Oberg como Beroul insistiam em apre- 
sentar para o modo de agir das personagens. Da lirica provengal, aos 
delicados "lais" de Marie de France e aos romances de Chretien de 
Troyes, toda a literatura da epoca e farta no discutir a incompatibili- 
dade do amor e matrimonio. A "Minnekultur", com seu codigo es- 
pecial de leis e preceitos domina completamente o campo das produ- 
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goes poeticas. Gottfried resolve apenas com maior finura e perspi- 
cacia problemas psicologicos ja anteriormente solucionados por Tho- 
mas. 

e) O que e original na obra de Gottfried e de suma importan- 
cia para a apreciagao justa de sua arte e a freqiiencia e a intensidade 
de seus elogios a astucia. 

Porque somente agora, apos atravessar varies periodos historico- 
culturais, apos sofrer inumeras transformagoes impostas pelo tempo, 
o piano geral da lenda de Tristao e Isolda atinge unidade decisiva. 
Focalizando todos os caminhos, todos os recursos da inteligencia na 
personalidade de seus herois, fazendo da astucia um elo sutil de epi- 
sodic em episodic, Gottfried realiza o perfeito encadeamento logico 
das aventuras e conduz a tecnica de Thomas a desejada meta. 

£ste importantissimo papel que a astucia e a inteligencia desem- 
penham no poema de Tristao e Isolda de Gottfried von Strassburg 
foi o objetivo maximo desta tese. Inicia-a uma introdugao onde fo- 
ram examinadas as varias fases evolutivas por que passou a lenda, de 
acdrdo com os tres elementos fundamentals da sua elaboragao, a 
saber: a) os temas basicos da composigao epica, navegagao e fuga 
para a floresta; b) os centres em que a agao epica tern lugar, mar 
e floresta; c) o conflito psicologico que determina a agao epica. 

A A. tenta mostrar como estes tres elementos fundamentais so- 
freram passo a passo as mais sensiveis modificagoes, a medida que 
fatores sociais, culturais e historicos imprimiram novos rumos a len- 
da. Passa, depois, a explanar com as devidas minucias os textos que 
dizem respeito a tese propriamente dita, para, finalmente, concluir 
o seguinte: 

Enquanto Wolfram von Eschenbach olha saudoso para o passa- 
do e as glorias da cavalaria, lutando no seu "Parzival" sob impulso 
da mistica austeridade, por um contacto mais intimo, mais sincere e 
mais natural entre o homem e o Deus; enquanto Walther von der 
Vogelweide louva o presente, sua terra, seu povo, censurando a poli- 
tica da epoca e atacando corajosamente o concorrente do imperio, 
Gottfried von Strassburg, com a Franga e a Italia na vanguarda li- 
teraria da Europa, e o arauto do future para a Alemanha do seculo 
XIII. Seu ideal artistico, o ritmo leve e agil da narrativa, a perfei- 
gao da rima e da metrica se irmanizam e marcham juntos pela es- 
trada recem-aberta de uma nova epoca. Do mesmo modo, a ma- 
turidade do raciocinio, seu entusiasmo pagao e a apologia do "Herren- 
menschentum" deixam entrever na linha ascendente do seculo, a re- 

nascenga do genio prometeico, o homem desafiando a divindade pela 
sua exagerada confianga em si mesmo. E em prol dessa afirmagao, 
falam, antes de mais nada, as modificagoes que o poeta, recorrendo a 
forga da astucia, introduziu no poema. 
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Gilda de Mello e Souza 

Data: 20-6-1950. 

Tese: "A moda no seculo XIX". 

Comissao examinadora: Profs. Roger Bastide, Fernando de Aze- 
vedo, Sergio Milliet, Alfredo Ellis Junior e Joao Cruz Costa. 

Neste trabalho — em que o conceit© de moda e tornado na sua 
acepgao mais restrita de seqiiencia de transformagoes periodicas dos 
estilos de vestimenta, de carater mais ou menos coercitivo — foi pro- 
posito da A. mostrar como um fenomeno aparentemente inconseqiien- 
te, ao mesmo tempo, os principios fundamentais da estetica, certos 
impulses profundos do individuo e o aspect© geral da sociedade don- 
de brota e para a qual se dirige. 

Mas se de um lado a moda e uma arte e pede, por conseguinte, 
ser encarada nas rela^oes que mantem com as artes maiores, como a 
pintura e a escultura, ou as artes menores do ritmo, como da danga, 
por outro lado, o fato de estar profundamente comprometida pelas 
injungoes sociais dificulta a sua compreensao como fenomeno estetico 
autonomo. Dai a razao de, apos ter aceito as suas caracteristicas es- 
teticas, ter a A. desviado o angulo de visao, procurando encara-la, uni- 
camente, sob o seu aspect© sociologico. 

Como fenomeno social, a moda mantem uma ligagao muito es- 
treita com a estrutura da sociedade: 

1 — Acentua a divisao sexual. 

A nitida oposigao entre a indumentaria masculina — despojada 
— e a indumentaria feminina — elaborada — que se manifesta nos 
tres campos principais da vestimenta (forma, cor e tecido), estabe- 
lece, no seculo XIX, um verdadeiro dimorfismo sexual. Esta oposi- 
gao ressalta nao so do exame da prancha de modas, como da analise 
dos quadros e desenhos do period© e da atitude diversa dos roman- 
cistas ao se referirem as roupas dos dois sexos. A renuncia masculina 
ao ornamento faz-se paralelamente a crescente importancia das pro- 
fissoes liberais, relacionando-se, portanto, as profundas transformagoes 
de visao do mundo e ao novo conceito de virilidade, introduzido pela 
burguesia. A moda masculina desenvolve e aceita apenas aqueles 
elementos definidores da nova atitude, os simbolos de dignidade, bar- 
bas, bengala, cartola, colarinho duro, cores sombrias etc.. Na nova 
ordem que surge cria-se uma nova especializagao das fungoes; e a 
ostentagao do status atraves da vestimenta equivalente antes nos dois 
sexos, tende a restringir-se a, mulher. Assim, a roupa feminina passa a 
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ser expoente de urn ocio e de um luxo nao mais individual, mas da 
unidade basica a que a mulher esta sujeita — o lar. 

2   LlGA-SE, PARTICULARMENTE, AO GRUPO FEMININO. 

Enquanto o grupo masculino se apoia em valores de agao e reali- 
zagao, o grupo feminine, ainda sem autonomia eccnomica, no seculo 
XIX, e obrigado a utilizar-se, na competigao social, quase apenas do 
ornamento. A moda adquire uma importancia decisiva na conquista 
do marido (numa epoca em que o casamento e, por assim dizer, a 
unica possibilidade de aquisicao de status); na canalizagao das ener- 
gias sexuais (pois satisfaz a um tempo o impulse erotico — a oferta, 
e o controle social — o pudor); enfim, na afirmagao da personalidade, 
dando vasao, atraves das flutuagoes periodicas, a necessidade de mu- 
danga, de distingao, de prestigio, etc.. E' a unica realizagao feminina 
— alem do casamento e dos filhos — que nao recebe da sociedade a 
san^ao do ridiculo. 

3   O RITMO DAS MUDANgAS ENCONTRA-SE INTIMAMENTE LIGADO A 

DIVISAO SEXUAL. 

A moda possui uma nitida fungao erotica, e a variagao dos estilos 
de vestimenta representa um habil artificio de que langa mao uma 
sociedade enfastiada, que necessita cada vez mais de excitantes ar- 
tificiais, para conservar sempre aceso o apetite sexual. A mudanga 
constante de estilos, fazendo variar a forma feminina do dia para a 
noite, de estagao para estagao, exibindo a cada momento uma zona 
diversa do corpo, ao mesmo tempo que acentua a tensao entre os se- 
xos, alivia os recalques, derivados de uma moral rigorosa. 

4   O RITMO DAS MUDANgAS ENCONTRA-SE INTIMAMENTE LIGADO A 
DIVISAO EM CLASSES. 

Numa sociedade em que as relagoes sociais estao sujeitas a fre- 
qiientes mudangas no tempo e no espago, em que predomina uma 
grande variedade de criterios de julgamento, em que as demarcagoes 
sociais nao sao intransponiveis, a vestimenta se transforma num dos 
mais poderosos elementos de integragao e de diferenciagao. Como a 
moda simboliza o nivel de seu portador, este tende a exibir, atraves 
da inconveniencia dos estilos de vestimenta — anquinhas, caudas, gran- 
des mangas, colarinhos duros — a sua posigao de classe privilegiada 
(classe ociosa). Desta forma, a moda, em vez de refletir, opoe-se as 
transformagoes da sociedade, dificultando a confusao das classes, fa- 
cilitadas pela aproximagao dos grandes centres urbanos. Contudo, co- 
mo as demarcagoes sociais nao sao intransponiveis e as classes infe- 
riores imitam as superiores a elas se confundindo pela aparencia ex- 
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terna, as elites veem-se obrigadas a langar mao de novas formas de 
distingao, que de novo as definam como grupo. Apoiam-se, entao, 
em elementos que, ligados a tradigao, sao mais dificeis de imitar: a 
elegancia e as maneiras. A rapidez do ritmo das mudangas, acentua- 
da pela industria dos costureiros, desvia ainda uma vez o eixo da mo- 
da para o piano economico, onde a competigao permanece, ate os 
nossos dias. 

5   A FESTA OFERECE UMA OPORTUNIDADE ESPECIAL A VISAO DA 
MODA. 

A festa e um momento agudo na competigao, quer ela se esta- 
belega entre os individuos, os grupos ou as classes. Ora, a moda e 
um instrumento eficiente de luta e nada esclarece melhor o seu sen- 
tido que a fungao que desempenha na festa. Quando as barreiras 
que separam os sexos se enfraquecem, temporariamente, atraves da 
licenga da festa, a vestimenta atinge, como em nenhuma outra oca- 
siao social, uma importancia consideravel. O dimorfismo entre os dois 
sexos nao so acentua — a mulher exagerando mais que na vida 
cotidiana — as caracteristicas sexuais, como o proprio julgamento da 
beleza fisica confunde-se com a avaliagao dos trajes. Na competigao 
que se trava na festa, a moda favorece a selegao sexual. 

Mas a festa atenua igualmente as barreiras entre as classes, con- 
fundindo-as provisoriamente. Esta uniao, no entanto, tern por conse- 
qiiencia menos anular as distancias, favorecendo quaisquer ascensoes, 
do que selecionar os mais aptos, os mais capazes, para com eles re- 
compor os seus quadros, estabelecendo novamente a separagao. A 
adequagao perfeita do individuo com estilos de vestimenta e as ma- 
neiras da classe dominante e um dos elementos principals nesta es- 
colha. Na competigao que se trava na festa a moda favorece a as- 
censao social. 

Jose Severo de Camargo Pereira 

Data: 13-9-1950. 

Tese: "Sobre alguns problemas das interpolagoes parabodicaa 
pelo metodo dos minimos quadrados". 

Comissao examinadora: Profs. Milton da Silva Rodrigues, Wil- 
fred L. Stevens, Abrahao de Moraes, Fernando Furquim de 
Almeida e Omar Catunda. 

Deixa de figurar aqui o resumo desta tese, pela dificuldade de trans- 
crigao dos sinais matematicos empregados. 



152 Fac. de Filosofia, Ciencias e Letras — Anuario de 1950 

Jose Aderaldo Castello 

Data: 7-10-1950. 

Tese: "A introdu^ao do romantismo no Brasil". 

Comissao examinadora: Profs. Mario de Souza Lima, Fidelino 
de Figueiredo, Alfredo Ellis Junior, Antonio Scares Amora e 
Antonio Candido de Mello e Souza. 

E' o seguinte o sumario desla tese: 

l.a parte — A iNTRODugAo do Romantismo no Brasil. 

Consideragoes preliminares: o carater historico da tese; algumas 
de suas deficiencias: a dificuldade de consultar certos documentos. 

Causas da introdugao do romantismo no Brasil: opinioes de Sil- 
vio Romero, Jose Verissimo e Ronald de Carvalho, principalmente 
sobre os poetas pre-romanticcs brasileiros; as ideias de Paul Hazard 
exposta no trabalho ORIGENS DO ROMANTISMO NO BRASIL. 
Como sistematizamos o assunto. 

Causas historicas: As reformas culturais de D. Joao VI. O sen- 
timento anti-lusitano. 

Causas liter arias: a) O pre-romantismo brasileiro: poetas — 
Frei Francisco de S. Carlos, Pe. Antonio Pereira de Souza Caldas, 
Jose Bonifacio de Andrada e Silva e Domingos Borges de Barros — 
analise e critica de suas obras; a imprensa periodica no Brasil (1° 
quartel do seculo XIX) — sua importancia historica e literaria; Frei 
Francisco de Monte Alverne; critica as ideias de Paul Hazard sobre 
o pre-romantismo brasileiro. b) Sugestoes de estrangeiros a propo- 
sito da literatura brasileira: Ferdinand Denis e o RESUMO DE HIS- 
TORIA LITERARIA DE PORTUGAL, SEGUIDO DE RESUMO 
DA HISTORIA LITERARIA DO BRASIL; Almeida Garrett e o 
BOSQUEJO DA HISTORIA DA POESIA E LINGUA PORTU- 
GUltSA. c) A Revista da Sociedade Filomatica: a Sociedade Filo- 
matica e seus principals socios, notadamente J. S. Queiroga; a Revista 
— seu conteudo. d) A Niteroi — revista brasiliense — seu con- 
teudo. 

A definigao do romantismo no Brasil: o periodo de 1808 a 
1836, caracterizado pela transigao historica e literaria do colonialismo 
para a autonomia politica, economica e cultural; o momento de defi- 
nigao do romantismo no Brasil (1836-1846): os SUSPIROS POETI- 
COS E SAUDADES; o Rio de Janeiro, centre de definigao do roman- 
tismo no Brasil; a revista Minerva brasiliense. O poeia Maciel Mon- 
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teiro. Os PRIMEIRO CANTOS de Gongalves Dias e sua consagra- 
gao pela cntica de Portugal e do Brasil. 

2.a parte — Antologia de Poetas Pre-romanticos. 

1. Frei Francisco de S. Carlos: noticia biografica; obras publi- 
cadas; analise e selecao do poema A ASSUNCAO. 2. Pe. Antonio 
Pereira de Souza Caldas: noticia biografica; obras publicadas; ana- 
lise e selegao das OBRAS POETICAS (2 vs.). 3. Jose Bonifacio 
de Andrada e Silva: noticia biografica; obras publicadas; analise e 
selecao das POESIAS AVULSAS. 4. Domingos Borges de Bar- 
ros: noticia biografica; obras publicadas; analise e selecao das POE- 
SIAS OFERECIDAS AS SENHORAS BRASILEIRAS (2 tomos), se- 
guidas de parte do poema OS TUMULOS (1.° canto). 

Amelia Americano Domingues de Castro 

Data: 14-10-1950. 

Tese: "Principios do metodo no ensino da Historia". 

Comissao examinadora: Profs. Onofre de Arruda Penteado Ju- 
nior, E. Simoes de Paula, £mile G. Leonard, Noemy S. Ru- 
dolfer e D. Beda Kruse. 

Como Assistente de Didatica Geral e Especial, e dirigindo o es- 
tagio e pratica de ensino dos alunos do curso de Geografia e Histo- 
ria, teve a A. ocasiao de sentir a falta de trabalhos que estudassem a 
didatica da historia a luz, tanto da natureza dessa materia, como dos 
principios psico-pedagogicos gerais. Assim, pois, tentou estudar es- 
ses dois aspectos do assunto para, numa terceira parte, aplica-los aos 
processes didaticos cabiveis no ensino da materia. Concluiu, final- 
mente, nao por tragar normas rigidas para o trabalho didatico, mas 
por reunir os principios basicos que devem, a seu ver, nortear o me- 
todo de ensino da historia. 

SUMARIO 

l.a parte — A natureza da materia. 

Capitulo I — Objeto da Historia. Estuda os diversos sentidos da 
palavra; a ampliagao do ponto de vista historico; as relagoes entre a 
Historia e o tempo, o passado e a evolugao. 
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Capitulo II — As relagdes causais na Historia. Estuda o problema 
da ciencia e da causalidade, a posigao de diversos pensadores e his- 
toriadores sobre o assunto; a Historia perante o conceito de ciencia; 
as chamadas "leis" historicas; a causalidade na Historia. 

Capitulo III — O metodo historico. As diversas fases do tra- 
balho de pesquisa e elaboragao da Historia. 

Capitulo IV — Valor da Historia. Justificagao do lugar da His- 
toria no conjunto dos conhecimentos humanos. Importancia direta do 
conhecimento do passado para o presenter iluminar o presente, tra- 
zer-nos a nogao de integra^ao no conjunto da humanidade. A cons- 
ciencia historica trazendo uma atitude ativa, um estimulo para a agao. 
A Historia e as outras ciencias. 

2.a parte — As diretrizes psico-pedagogicas. 

Capitulo I — O metodo no ensino da Historia. O metodo peda- 
gogic© geral, segundo John Wynne e os principios informativos do me- 
todo que dele podemos extrair (as exigencias sociais presentes, a in- 
teragao entre individuo e meio, a concepgao dinamica da experiencia). 
Principios complementares: a teoria do interesse e a da experiencia. 
As relagoes entre o metodo e a materia e a harmonizagao da triade 
materia, fins e educando, por meio de processes de ensino adequado. 

Capitulo II — Objetivos do ensino da Historia no curso secun- 
dario. Os ideais educativos de uma democracia resumidos como sen- 
do: a) desenvolvimento pleno das possibilidades de cada individuo; 
b) integragao de cada um no meio social do qual se deve tornar mem- 
bro ativo. Papel dos conhecimentos informativos dentro dessa ten- 
dencia. As finalidades do ensino secundario no Brasil. Os objetivos 
do ensino da Historia, dentro das finalidades gerais do ensino secun- 
dario. 

Capitulo III — Importancia da consideragao previa da persona- 
lidade do educando; papel da motivagao na escola (a atengao ao po- 
tencial psiquico do individuo e criacao de novos motives de acao). 
O interesse do adolescente pela Historia, vista atraves das caracteris- 
ticas intelectuais e emocionais daquele. 

3.a parte — Os processos didaticos. 

Capitulo I — Organizagao psicologica da materia. A materia 
do ponto de vista do especialista e do aluno. A diferente finalidade 
da organizacao logica e da psicologia da materia. Como organizar 
psicologicamente a materia: as raizes reais da Historia, as analogias 
entre o presente e o passado, as comparacoes, o vocabulario, a ex- 
periencia direta. 
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Capitulo II — A exposigao do assunto. Planejamento das ativi- 
dades didaticas. Selegao da materia e criterios a adotar. Processes 
de apresentagao da materia (prelegao, "unidades" de ensino, proble- 
mas e projetos, discussoes, estudo dirigido, manuals, textos). O pro- 
cesso analitico-sintetico, que exige introdugao, analise, conclusao e ve- 
rificagao. 

Capitulo III — A diregao da aprendizagem. Papel do professor 
na moderna concepgao da aprendizagem. Elementos auxiliares do en- 
sino da Historia: leituras, interrogatories e exercicios. 

Capitulo IV — Selegao e uso do material de ensino. Bibliografia, 
representagao geografica, material ilustrativo, material de construgao 
e modelagem, colegoes e museus, material de experiencia direta, mo- 
biliario escolar. 

Capitulo V — A verificagao da aprendizagem, Os resultados que 
devem ser obtidos do ensino da Historia; quais dentre eles podem ser 
medidos. As finalidades da verificagao. Processes de verificagao; 
orais, escritos, testes. Pianos de verificagao. 

Conclusao. A concepgao da Historia apresentada harmoniza-se 
tanto com as finalidades do ensino de segundo grau, como com os in- 
teresses e capacidades do educando nessa fase escolar. Principios do 
metodo no ensino da Historia que merecem mais atenta consideragao. 

Segismundo Spina 

Data: 28-10-1950. 

Tese: "Fenomenos formais da poesia primitiva". 

Comissao examinadora: Profs. Fidelino de Figueiredo, Mario de 
Souza Lima, Alfred Bonzon, Joao Cruz Costa e Theodore 
Henrique Maurer Junior. 

No primeiro piano do trabalho — uma discussao da teoria mar- 
xista de Karl Biicher e Wallaschek sobre o ritmo; do canto interjeccio- 
nal de Charles Letourneau; da origem magica da poesia, de Jules 
Combarieu. A existencia de uma forma de poesia improvisada ao 
lado da poesia magica destroi a tese de Combarieu, que confunde a 
genese da poesia com seus meios de realizagao. 

Tentativa de uma classificagao do canto primitive; a) magico 
— nas formas de encantagao; b) mimetico — de imitagao dos to- 
tens; c) social — dos ritos de passagem; d) ctonico — das divin- 
dades primarias; e) social-agonal — da competigao, das cerimonias 
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rituais festivas. Os Cantos de Oticio (o himaios, o ailinos, o iulos, 
a celeuma, etc.). 

No segundo piano o A. estuda os seguintes fenomenos poeticos 
formais: a repetigao, suas modalidades; o refrao, o paralelismo, a rima, 
a aliteragao, a assonancia; a superioridade do ritmo sobre a palavra; 
a arquitetura poematica. 

A Repetigao, elemento embrionario da poesia, e determinada por 
fatores de origem psicologica (sublimagao de estados emotivos inten- 
sos, de imagens-forga); de origem religiosa (a eficacia das formulas 
de encantagao); de ordem musical (que muitas vezes exige repeti- 
gao de imagens anesteticas); por circunstancias de ordem coreogra- 
fica (o caso das cossantes galaico-portuguesas). A repeticao determi- 
na o paralelismo estrofico. Aplicacao dos pontos de vista ao caso do 
lirismo iberico: ha, dentre as paralelisticas, algumas que refletem se- 
guramente uma realidade folclorica, nao so formal como tematica. Es- 
ta lirica peninsular nao pode ser o resultado de cantilenas que sofre- 
ram processos de interpolagao tropica, como pretende Rodrigues La- 
pa. (OA. acha insustentavel uma demonstragao textual dessa tese). 
Na poesia trovadoresca o paralelismo estrofico teria determinado um 
paralelismo dialetico: o processo discursive do tema seria um resul- 
tado da tautologia estrofica. A poesia culta aproveitou os recursos 
formais da poesia folclorica, operando uma mudanga no valor este- 
tico dos mesmos processos. 

Refrao: classificagao do estribilho e negagao da tese que nao 
admite a existencia de refraos independentes semanticamente da es- 
trofe. 

O canto interjeccional como o period© primario da superiorida- 
de do ritmo sobre o texto. Os melismas aleluiaticos, os jipios do canto 
jondo, os neumas da poesia folclorica como resultado das exigencias 
da melodia musical. As licengas poeticas foram na origem alteragoes 
determinadas pela melodia do canto. 

A Rima, conhecida e desprezada dos poetas latinos, triunfa na 
poesia romantica. A dificuldade em determinar se a rima foi um pro- 
cesso consciente na poesia dos povos naturais. A rima invade o pen- 
samento gnomico como recurso mnemonico. A rima leonina e a es- 
trutura ritmica e rimatica dos proverbios. 

A Estrofacao: o conceito classic© de verso e a formulagao de 
um conceito de verso na poesia contemporanea. A morfologia poe- 
matica esta ligada a sensibilidade de um povo, a especialidade ritmi- 
ca da lingua, a magia (numerologia mistica), ao capricho dos com- 
positores e a certos tipos de raciocinio. A fiinda das cantigas galego- 
portuguesas corresponde a uma exigencia da sensibilidade iberica. Es- 
tudo sistematico das alteragoes foneticas determinadas no texto poe- 
tic© pelas exigencias da melodia musical. 
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O "Cursus" e a "Clausula" da prosa latina medieval, e da oratoria 
em geral, uma sobrevivencia da supremacia dos valores melodicos 
sobre o conteudo. 

Marcello Moura Campos 

Data: 4-11-1950. 

Tese: "Mercaptais, Mercaptois e Enoltioeteres". 

Comissao examinadora: Profs. Heinrich Hauptmann, Heinrich 
Rheinboldt, Simao Mathias, Paulo Guimaraes da Fonseca e 
Klaus Neisser. 

Estuda-se a reacao entre diversas mercaptanas mono e bivalentes 
e tres cetonas ciclicas simples: Ciclohexanona, Mentona e Canfora. As 
duas primeiras reagem com ambos os tipos de tiois, ao passo que a 
canfora forma mercaptois somente com os bivalentes. Esta falta de 
reatividade perfeitamente analoga a encontrada nos cetrogrupos, em 
posigao 7 e 12 do esqueleto esteroidico, explica-se pela existencia de 
um impedimento esterico, que influencia fortemente a reagao do tipo 
SN2 intramolecular mas relativamente pouco a intermolecular. 

O estudo da reagao do etil-tioenoleter da colestenona com ben- 
zilmercaptana, que conforme as condicoes conduz ao benziltioenoleter 
ou dibenzilmercaptol da mesma, conduz a pesquisa do comportamen- 
to de mercaptais do benzaldeido, quando em presen^a de tiois. Des- 
cobre-se uma nova reagao analoga a reacetalizagao, durante a qual 
ha uma troca dos alquilmercapto-radicais do mercaptal pelos da mer- 
captana. Esta substituigao se da com rendimentos especialmente bons, 
quando conduz a mercaptais ciclicos que de outro lado nao reagem 
com tiois. Prova-se a formagao de mercaptais mistos e obtem-se for- 
tes indicios de que se trata de uma reagao de equilibrio. 

Elza Furtado Gomide 

Data: 27-11-1950. 

Tese: "Sobre o teorema de Artin-Weil". 

Comissao examinadora: Profs. Omar Catunda, Fernando Fur- 
quim de Almeida, Edison Farah, Benedito Castrucci e Joao 
Augusto Breves Filho. 

Deixa de figurar aqui o resumo desta tese, pela dificuldade de trans- 
cri^ao dos simbolos matematicos erapregados. 
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Joao Batista Castanho 

Data: 30-11-1950. 

Tese: "Sobre o teorema de Pascal na Geometria Hiperbolica". 

Comissao examinadora: Profs. Fernando Furquim de Almeida, 
Omar Catunda, Benedito Castrucci, Abrahao de Moraes e 
Joao Augusto Breves Filho. 

Afirma Hilbert que toda a Geometria Hiperbolica e conseqiien- 
cia do "Calculo dos Extremos", por ele introduzido, sem o uso do 
postulado da continuidade. Liebmann e Gerretsen, entre outrcs, apos 
as necessarias pesquisas, chegaram, cada um de per si, a conclusao 
de que era verdadeira a afirmativa, muito embora, segundo Gerretsen, 
os trabalhos de Liebmann nao tenham sido coroados de exito, por- 
quanto, em lugar decisive, se utilizara Liebmann do axioma da con- 
tinuidade. Alias, ja Fr. Schur pusera em duvida a afirmagao de Hil- 
bert. Para Gerretsen, porem, era infundado o ceticismo de Schur, 
pois que, efetivamente, toda a Geometria de Lobatschewsky pode ser 
construida, tendo como base exclusiva, os postulados dos quatro pri- 
meiros grupos: o da pertinencia, o da congruencia, o da ordem e o 
das paralelas. 

O A. propos-se, tambem, construir a Geometria Hiperbolica, a 
partir daqueles quatro grupos de postulados. Em uma primeira etapa, 
conseguiu a demonstragao — por processes elementares, por meio de 
uma como que Geometria Analitica, no piano hiperbolico — a demons- 
tragao do teorema de Pascal, o qual e enunciado em sua forma classica, 
e que constitui, no fundo, a tese apresentada. 

Os postulados dos tres primeiros grupos a que o A. se refere, jun- 
tamente com as conseqiiencias deles advindas, constituem o que se con- 
vencionou chamar de Geometria Plana Absoluta. Neste trabalho, que 
e dividido em sete capitulos, o A. admite essa Geometria, com exce- 
gao da parte referente a movimentos. 

No primeiro capitulo, intitulado "Extremos de uma reta", sao da- 
das as definigoes de semi-retas paralelas e o postulado das paralelas, 
sob a forma que Ihes deu Gerretsen: existencia e unicidade da semi- 
-reta paralela a uma semi-reta dada, por um ponto dado, fora da reta- 
-suporte, e unicidade da reta que passa por dois extremos. A enuncia- 
gao desse postulado, porem, e precedida dos teoremas que se referem 
a conservagao do paralelismo ao longo de uma reta, a reciprocidade 
e a transitividade do paralelismo. As demonstragoes dos teoremas 
1.02 e 1.07 nao diferem, em substancia, das que se encontram nos 
livros de Gino Fano e David Hilbert, respectivamente. 

No capitulo II, o A. estuda os movimentos, que sao definidos 
como particulares correspondencias biunivocas entre os pontos de um 
piano, figurando, entao, as simetrias (em relagao a uma reta) como 
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particulares movimentos. E' de notar-se que todas as proposigoes 
dessa parte pertencem a Geometria Plana Absoluta, com excegao dos 
teoremas 11.23 e 11.24, os quais, alias, ja constituem aplicagao da 
teoria dos movimentos, e pertencem a Geometria Hiperbolica. As de- 
monstragoes dos teoremas II. 24 e II. 21, respectivamente, encontram- 
se em Y. Why Tschen e Hilbert. 

No capitulo III, iniciado com as operagoes de adigao e multipli- 
cagao dos extremes, o A. mostra que o con junto dos extremes cons- 
titui um corpo ordenado. Ja no capitulo IV mostra-se que a cada 
movimento no piano se pode associar uma transformagao linear, frac- 
cionaria, dos extremes. Ambcs esses capitulos nao sao mais do que 
uma tradugao livre de parte do trabalho de Gerretsen. 

No capitulo V o A. estabelece as relagoes que devem existir entre 
os extremes das retas, a fim de que elas sejam secantes, paralelas ou 
nao secantes, e estabelece uma condigao necessaria e suficiente, ana- 
liticamente, para que duas retas tenham uma perpendicular comum. 

No capitulo VI, o A. mostra, essencialmente, que e condigao ne- 
cessaria e suficiente, para que tres retas pertengam a um ponto (pro- 
prio, improprio ou ideal), que o produto e a semi-soma dos extremes 
de cada uma satisfagam a uma equagao linear, cujos coeficientes sao 
elementos daquele corpo. Finalmente, vem o ultimo capitulo que 
consta, precisamente, da demonstragao analitica, ou como diria Gino 
Fano, "algebrizada" do teorema de Pasmi 

Walter de Camargo Schutzer 

Data: 14-12-1950. 

Tese: "Singularidades da matriz S e causalidade". 

Comissao examinadora: Profs. Abrahao de Moraes, Candido Li- 
ma da Silva Dias, Oscar Sala, Marcello Damy de Souza 
Santos e Jose Leite Lopes. 

No presente trabalho o A. procura discutir a relagao entre as sin- 
gularidades da matriz S e os estados estacionarios de sistemas fecha- 
dos, bem como estados meta-estaveis de sistemas radioativos. Tam- 
bem associa a distribuigao destas singularidades ao principio de cau- 
salidade. Dada a dificuldade de acesso aos trabalhos originais refe- 
rentes a teoria da matriz S, o A. precedeu a exposigao do que e novo, 
de resultados estabelecidos por outros. 

No capitulo I, procurou reproduzir as consideragoes que leva- 
ram Heisenberg a selecionar, entre os conceitos da mecanica quantica 
atual, os que, segundo ele, serao mantidos numa teoria futura. No 
capitulo II mostrou como alguns desses conceitos podem ser repre- 
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sentados pela matriz S. O terceiro capitulo contem algumas proprie- 
dades dessa matriz necessarias a discussao apresentada no ultimo, que 
se refere ao objetivo principal do trabalho. 

Edison Farah 

Data: 30-12-1950. 

Tese: "Sobre a medida de Lebesgue". 

Comissao examinadora: Profs. Omar Catunda, Fernando Furquim de 
Almeida, Candido Lima da Silva Dias, Milton da Silva Rodri- 
gues e Benedito Castrucci. 

Deixa de figurar aqui o resumo desta tese, pela dificuldade de trans- 
cri?ao dos simbolos matematicos cmpregados. 

* 



. ELEigAO E POSSE DO DIRETOR E VICE- 

DIRETOR 



- 

. 



Em virtude do termino do mandato do Prof. Astrogildo Rcdri- 
gues de Mello, que desde 1947 vinha exercendo o cargo de diretor 
da Faculdade, a Congregagao, em sessao de 13 de junho de 1950, pro- 
cedeu a eleigao do novo diretor. Eieitos os Drs. Euripedes Simoes 
de Paula e Fernando de Azevedo, respectivamente professores cate- 
draticos de Historia da Civilizagao Antiga e Medieval, e de Sociolo- 
gia, a escolha do Sr. Governador do Estado recaiu na pessoa do Dr. 
Euripedes Simoes de Paula. 

Em sessao de 28 do mesmo mes, realizou-se a eleigao para o car- 
go de vice-diretor, ate essa data ocupado pelo Dr. Euripedes Simoes 
de Paula. Foram eieitos os Drs. Paulo Sawaya, professor catedratico 
de Fisiologia Geral e Animal, e Milton da Silva Rodrigues, catedra- 
tico de Estatistica. Tendo a escolha do Sr. Governador recaido so- 
bre o Dr. Paulo Sawaya, foi o mesmo nomeado por decreto de 18 de 
julho de 1950. 

O Dr. Euripedes Simoes de Paula, nomeado por decreto de 20 
de junho, tomou posse do seu cargo em sessao publica e solene, reali- 
zada em 26 do mesmo mes. 

Tomaram assento a mesa, o representante do Magnifico Reitor, 
Professor Dr. Antonio Carlos Cardoso, Diretor da Escola Politecni- 
ca, especialmente convidado para a cerimonia, o Professor Dr. Andre 
Dreyfus, que presidiu a sessao de posse, na qualidade de decano da 
Faculdade, o antigo diretor e o diretor eleito. 

Em nome da Congregagao, o Prof. Dr. Andre Dreyfus proferiu a 
seguinte oragao: 

Discurso do Prof. Dr. Andre Dreyfus 

Professor Euripedes Simoes de Paula 
Exmo. Snr. Ex-Direior, Dr. Astrogildo Rodrigues de Mello 
Exmo. Snr. Diretor da Escola Politecnica 

Os gregos que, ao que parece, nao eram completamente tolos, fi- 
zeram do destino o deus supremo, ao qual os outros, ainda que fossem 
Saturno ou Jupiter, se haviam de dobrar. Foi o destino que deter- 
minou que a presidencia desta sessao coubesse aquele que, em pri- 
meiro lugar, teve a oportunidade de fazer o seu ccncurso para e-sta 
Faculdade. Quero assinalar, porem, que, desta vez, o destino nao 
agiu com fatalidade, mas com felicidade, pois nada me podia ser 
mais agradavel que presidir a sessao de posse do Professor Euripedes 
Simoes de Paula, nosso Diretor. 
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Assume V. Excia. hoje o cargo talvez mais espinhoso de quan- 
tos Ihe tem cabido. Bern sei que de outras responsabilidades V. Excia. 
se tem desempenhado brilhantemente, ja a testa de seus alunos, ja 
de seus soldados, ja realizando investigagoes de sua especialidade. 
Hoje, porem, se trata de assumir a diregao da Faculdade, certamen- 
te a mais complexa de quantas integram nossa Universidade. Nela 
se encontram professores de varias categorias, de varias nacionalida- 
des, lecionando as mais diferentes especialidades, que vao desde Fi- 
losofia ate Linguas vivas, desde Historia ate Ciencias Naturais. Alem 
disto, estamos diante de uma Faculdade que conta apenas 16 anos e 
na qual ha muito que retocar e muito que aperfeigoar. Bern sei que 
o Diretor e considerado apenas o poder executive, mas isto nao Ihe 
tira o direito e mesmo o dever de se interessar pelos problemas le- 
gislatives e economicos, sem os quais a Faculdade nao podera pro- 
gredir. Uma Faculdade controlada, de um lado, pelas leis federals 
do ensino, uniformes para todo o territorio nacional, onde vamos en- 
contrar desde culturas analogas as da pedra lascada, ate as formas 
mais adiantadas do progresso, pois nem nos faltam laboratories de 
Fisica Nuclear, televisao e assaltos de gangsters fantasiados de guar- 
das-civis, e, por outro lado, dependendo de or^amentos estaduais que, 
infelizmente, nao nos oferecem as possibilidades que desejariamcs, sao 
essas algumas das dificuldades que certamente V. Excia. sabera resol- 
ver. Os maiores problemas, porem, dependem de nos professores. O 
capitulo dos professores nao e assunto para um dia de festa como o 
de hoje. Lembrarei apenas que, como ja disse, temos professores ca- 
tedraticos, contratados e interinos, brasileiros e estrangeiros, e alem 
disso, todos eles com um corpo de assistentes por vezes numeroso. As 
questoes, que sao, justamente, levantadas por todo esse pessoal, ja 
conseguiram, nao direi dar cabo, mas aleijar pelo menos um dos seus 
predecessores. Confiamos todos que a mocidade e a saude do nosso 
novo Diretor saberao enfrentar com galhardia tais dificuldades. A ta- 
refa do professor e nao somente dar aulas mas, principalmente, formar 
discipulos, aos quais incumbe prosseguir na obra que se esta criando. 
A cada professor cabe o dever de formar uma escola e e por essa ra- 
zao que, muito sabiamente, contamos no nosso corpo docente com 
ilustres mestres que vieram do estrangeiro trazer-nos a pratica que nos 
falta. Ora, todos nos sabemos como e melindrosa a escolha de um 
professor estrangeiro que muitas vezes vem para uma terra cuja lingua 
e habitos Ihe sao desconhecidos. Finalmente ha o problema do recru- 
tamento dos alunos, que e a questao mais angustiante de quantas nos- 
sa Escola tem que resolver. Se esse recrutamento ja e dificil na Eu- 
ropa e nos Estados Unidos onde a densidade da populagao e as difi- 
culdades da solugao da vida material sao muito maiores do que entre 
nos, imaginemos a que agudeza nao chega num pais jovem, pouco po- 
voado e com grandes possibilidades de sucesso material. E' precise 
uma certa dose de otimismo para esperar que, nessas condigoes, rapa- 
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zes e mogas inteligentes se dediquem, por exemplo, a filosofia ou as 
Imguas anglo-germanicas, que exigem estudos prolongados e dificeis. 
Por outro lado, a falta de especialistas faz com que os poucos que 
existem sejam solicitados para campos mais ou menos afastados do seu 
dommio proprio e com vantagens economicas apreciaveis. Isso, sem 
falar em facilidades de todo genero, que sao encontradas na Europa 
e nos Estados Unidos, e representadas por congressos, conferencias, 
seminarios que quase nao existem entre nos. No entanto, apesar de 
tudo, temos tido otimos alunos, quer seja por vocagao, curiosidade, de- 
sejo de aventura ou por ignorancia das fracas possibilidades economi- 
cas postas a sua disposigao e que honrariam qualquer universidade. 

Nao me cabe dar conselhos, mas pego permissao para lembrar 
que a unica pratica que me parece recomendavel para quern tern, co- 
mo V. Excia., a firme intengao de fazer progredir a escola, e dar a 
quern realmente trabalha todos os recursos que puderem ser utiliza- 
dos. Quanto aos outros, se e que existem, V. Excia. resolvera. V. Excia. 
sabe que, em geral, quern trabalha nao tern tempo a perder em ante- 
salas e ante-camaras dos poderosos. 

Ha, ainda, para complicar o quadro, a grave questao de se a Fa- 
culdade deve dar mais importancia as letras ou as ciencias. Nao que- 
ro entrar agora nessa discussao que ja tern consumido toneladas de 
tinta. Lembraria modestamente que nao me parece indicado adotar- 
mos hoje normas que puderam ser muito uteis em seculos passados. 
A esse proposito, seja-me permitido lembrar como Eddington come- 
ga um de seus capitulos sobre a natureza do tempo. Diz ele mais 
ou menos o seguinte: sempre imaginei que seria muito interessante 
assistirmos a uma discussao, sobre a essencia da natureza do tempo, 
entre um cientista encarregado de medi-lo e um filosofo especializa- 
do no assunto, por exemplo, o Snr. Bergson. Depois de uma longa e 
nem sempre clara discussao, o filosofo levaria a vantagem pelo me- 
nos em palavras. Finda a discussao, o Snr. Bergson sairia correndo 
para tomar o trem, que partiria na hora marcada pelo astronomo. 
Essa pequena historieta me parece conter uma conclusao suficiente- 
mente clara para que me abstenha de falar mais longamente sobre 
ela. Direi apenas que se a atitude do iogue e condenavel, por ser 
passivamente contemplativa, a do comissario nao o e menos, pelo seu 
aspect© grosseiramente revolucionario. Eis porque em nossa Facul- 
dade cultivamos por igual todos os ramos do conhecimento. Isto nos 
leva ao eterno problema do ensino secundario que a Faculdade cabe 
resolver. E se e verdade que ja fizemos muito, como e atestado por 
recentes concursos, enquanto as leis federais que regem a materia fo- 
rem as obsoletas ordenagoes que sao, obrigando todos os alunos ao 
primado do aprendizado do latim em detriment© do das ciencias, tra- 
tando o problema como se estivessemos no seculo XIII, nao podere- 
mos resolver. Nao falando das nomeagoes de /aventureiros, preterin- 
do a dos licenciados. Finalmente seja-me permitido referir a mais 
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grave situagao ja enfrentada pela ciencia experimental, desde que ela 
foi fundada por Galileu, na Renascenga. 

Senhor Diretor — vivemos numa epoca em que, em nome da 
verdade cientifica, um governo decreta que certa concepgao, alias sa- 
bidamente errada, e a verdade, e que aqueles que pesquisam e en- 
sinam de acordo com as normas das ciencias experimentais sejam de- 
mitidos de seus cargos, fechados os laboraTbrios e institutes que diri- 
giam e, segundo tudo indica, vitimas de perseguigao pessoal. Pode- 
riamos, diante de tal monstruosidade, adotar uma atitude indiferente 
porque, afinal de contas, como dizia o nosso grande Machado, o Cru- 
zeiro esta bastante alto para nao se preocupar com o sorriso e as la- 
grimas do sol. Quanto a mim, parece-me que os homens de ciencia 
do mundo inteiro devem, em nome mesmo da fe cientifica, protestar 
energicamente contra esse atentado ao mais elementar direito da ex- 
pressao do pensamento e da pesquisa. 

Senhor Diretor — nao sera muito roseo o quadro que acabo de 
esbogar. Isso, para quern possui os amplos recursos que todos Ihe re- 
conhecemos, nada representa. Estou certo de interpreter o sentimen- 
to unanime da Congregagao, ao desejar-lhe os melhores votos de fe- 
licidade durante sua gestao. 

★ 

A seguir, transmitindo o cargo ao seu sucessor, o Prof. Dr. As- 
trogildo Rodrigues de Mello pronunciou uma breve sauda^ao. 

Agradecendo a investidura no cargo de Diretor da Faculdade de 
Filosofia, Ciencias e Letras, o Prof. Dr. Euripedes Simoes de Paula 
expressou-se nos seguintes termos: 

Discurso do Prof. Dr. Euripedes Simoes de Paula 

Venho, hoje, cumprindo um dever que me e caro, agradecer aos 
senhores professores a indicagao e a escolha do meu nome para o 
cargo de diretor desta nossa Faculdade. Desejo aproveitar a opor- 
tunidade que se me oferece neste momento para vos afirmar, ainda 
uma vez, senhores professores, que nunca desejei assumir as graves 
e dificeis responsabilidades do cargo em que ora sou investido. Se 
nao desejei o lugar para o qual a vossa benevolencia me conduziu, 
quero afirmar, tambem, desde ja, que nao e do meu feitio recusar 
responsabilidades por mais pesadas e espinhosas que sejam, desde 
que elas tenham por finalidade a defesa e os direitos da nossa Escola. 
Bern sei que assumo a diregao da Faculdade de Filosofia, Ciencias e 
Letras da Universidade de Sao Paulo num momento de crise 6 nao des- 
conhego, tao pouco, que me esperam complicados e dificeis problemas 
para resolver. Ouso esperar, porem, que poderei contar com o vosso 
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apoio, com o mesmo decidido apoio que me destes por ocasiao da re- 
cente eleigao, assim como com a boa vontade do Conselho Universi- 
tario e do Magmfico Reitor. O mesmo espero do Governo do Estado 
que, por certo, nao desconhece o importante papel que representa, na 
paisagem cultural de nosso pals, a mais antiga dentre as Faculdades de 
Filosofia, Ciencias e Letras do Brasil. 

Ex-aluno desta Escola, ligado a ela desde os seus primeiros dias, 
tenho como sabeis — consagrado lodo o meu tempo e esforgo ao 
ensino da Historia da Civiliza^ao Antiga e Medieval nesta Faculdade, 
interrompendo a minha modesta vida de estudo e de trabalho, nesta 
Casa, apenas durante o tempo que tive a honra de servir nas Forcas 
Armadas aa Na^ao, na luta que o nosso pais e o mundo civilizado tra- 
varam contra a prepotencia dos regimes totalitarios. De volta da Ita- 
lia, dos campos de batalha, nos quais a Forga Expedicionaria Brasileira 
procurou honrar o nome e as tradigoes de altivez e de solidariedade hu- 
mana da nossa terra, voltei ncvamente para a companhia dos meus 
queridos livros de Historia e dos meus caros estudantes. Apos o meu 
concurso para a catedra que tenho a honra de reger nesta Casa, nada 
mais pedi nem pretendi. O meu desejo maior era e e estudar e aju- 
dar, na medida das minhas forgas, as jovens geragoes de estudantes 
que vem a Faculdade, sequiosas de conhecimentos, a procura de nos- 
so exemplo, movidos sempre por esse idealismo sadio que e peculiar 
aos mogos. Para eles e que fundei — auxiliado por varios colegas e 
amigos — a "Revista de Historia", destinada a orienta-los, quando, co- 
mo licenciados, assumirem as catedras do ensino secundario e normal 
que, por direito, Ihes cabe. 

Vos, porem, tivestes a bondade de lembrar o meu nome para a di- 
regao da nossa Escola. Aceitei a vossa gentileza e ouso lembrar-vos, 
uma vez ainda, que e, seguro na vossa confianga e no vosso apoio, que 
eu conto levar a bom termo a tarefa de que me incumbistes. Estou 
sempre pronto a servir os altos interesses da nossa Faculdade e os da 
cultura nacional, de que ela e uma das mais importantes garantias. 
Mas, para isso, necessito do vosso aviso e conselho, do vosso inteiro 
apoio e da vossa desinteressada confianga. Creio que nao sera demais 
lembrar que os homens passam, que as pequenas rusgas o tempo as 
apaga e que, aqui, a cada um de nos incumbe fazer o pequeno sacri- 
ficio, das suas paixoes que, por vezes, se excitam n a luta, pelo bem que 
todos nos" d^vemos querer a nossa Escola. A nossa tarefa e bela e 
grande. Tcdos nos sabemos que aqui se alicerga um dos mais impor- 
tantes pilares da grandeza da nossa Patria: a pesquisa pura e desin- 
teressada, que sempre e de grande utilidade para a manutengao e sobre- 
vivencia da nossa coletividade. 

Agora, como e de praxe, esbocarei o que pretendo levar a efeito 
durante a minha gestao. Com a aquisigao dos novos predios da 
Faculdade e a organizagao de seus servigos administrativos — pon- 
tos altos da proficua administragao do meu amigo e predecessor Prof. 
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Dr. Astrcgildo Rodrigues de Mello — creio que e chegada a ocasiao 
de aprimorar alguns setores da Faculdade, que estao a pedir maior 
desenvolvimento. Alem de manter e procurar ampliar, dentro das pos- 
sibilidades orcamentarias, o que ja esta organizado, penso em racio- 
nalizar mais os servigos da Secretaria e do Expediente, assim como ins- 
talar definitiva e eficientemente a Biblioteca Central, dotando-a de pes- 
soal e material, para que possa desempenhar cabalmente o seu papel 
precipuo, ou seja, servir aos nossos estudantes. 

Penso reservar, dentro das verbas orgamentarias do proximo ano, 
o suficiente para instalar, ainda que modestamente, o nosso Salao Nobre 
e montar ai um palco que permitira aos nossos estudantes reviver o 
Teatro Universitario, que ja existiu na nossa Escola e que atual- 
mente desapareceu. As nossas festas escolares poderao ai tambem ser 
efetuadas, sem necessidade de obtermos por emprestimo locais estra- 
nhos, que nada representam para a nossa vida escolar. 

Pretendo, tambem, com o auxilio dos senhores professores, elabo- 
rar o nosso Regimento Interne, que tanta falta nos tern feito e rejuvenes- 
cer o nosso Regulamento (Decreto 12.511, de 21 de Janeiro de 1942), 
que nos prestou bons servigos, mas ja esta obsolete em varias partes, 
principalmente na organizagao dos diversos curriculos de ensino da Fa- 
culdade. 

Aproveito, tambem, a ocasiao para apelar para os nossos assisten- 
tes que ja se doutoraram, no sentido de que, assim que ultimarem suas 
teses, se inscrevam para o concurso de livre-docencia, criando, dest'arte, 
uma tradigao de carreira universitaria, tao necessaria para uma Facul- 
dade jovem como a nossa. E, se a Congregagao me autorizar, pre- 
tend© abrir concurso para as catedras que, por suas instalagoes e rea- 
lizagoes, possam ser providas definitivamente, sem que, com isso, dis- 
pensemos a colaboragao dos professores estrangeiros que tao uteis ser- 
vigos tern prestado a Faculdade e que serao ainda indispensaveis por 
muitos anos. Somente assim, conseguiremos completar o numero su- 
ficiente de professores catedraticos para a obtengao da completa au- 
tonomia da nossa Escola, dentro do regime estabelecido em lei, para o 
governo da Universidade de Sao Paulo. 

fisses sao os principals pontos do programa que pretendo realizar. 
Outros problemas, e bem espinhosos, aparecerao e terao de ser resol- 
vidos. Por isso, conto com a boa vontade de todos, dos senhores pro- 
fessores, assistentes, auxiliares de ensino, tecnicos; conto com a boa von- 
tade e eficiencia dos senhores funcionarios administrativos, desde o seu 
chefe, o senhor secretario, ate o mais humilde dos serventes. Conto 
principalmente com os senhores alunos, pois a Faculdade existe para 
eles, e uma Escola e nao uma mera repartigao publica. Apelo para 
todos que me auxiliem a manter a Faculdade completamente afastada 
das controversias religiosas e politicas. Bern sei, devemos interessar- 
nos pelos problemas nacionais, mas nada deve ser feito para pertur- 
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bar o clima cultural necessario a Faculdade, para que continue a preen- 
cher as suas finalidades: 

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

b) preparar candidates ao magisterio do ensino secundario, nor- 
mal e superior; 

c) realizar pesquisas nos varies dommios da cultura que consti- 
tuem o objeto do seu ensino". 

£sse e o nosso dever! file deve ser cumprido! 

★ 

Com a palavra, o representante dos alunos da Faculdade, Sr. 
Tristao da Fonseca Filho, dirige ao novo diretor uma breve saudacao. 

Discurso do Snr. Tristao da Fonseca Filho, representante 
DOS ALUNOS 

A vida da nossa Faculdade de Filosofia tern sido caracterizada pe- 
lo mais veemente combate a uma Faculdade, de que se tern noticia 
dentro da Universidade de Sao Paulo. De todos os lados nos somos 
atacados, quer pelo Legislative, na organizagao de concursos, nas ten- 
tativas de efetivagao de interinos no magisterio secundario e normal, 
quer pelo Executive, mandando projetos, tambem desta ordem, para o 
Legislative, bem como colocando na Reitoria elementos que tern pri- 
mado pelo combate a esta Faculdade, como, por exemplo, o atual Mag- 
nifico Reitor. 

Esta presente perante todas as pessoas que tern acompanhado a 
vida desta Faculdade, o combate diuturno que sofremos. E quando 
nao fora, bastaria lembrar o caso do concurso de Filosofia, que ora a 
Congregagao desta Faculdade e os alunos venceram brilhantemente no 
Conselho Nacional de Educagao. Foi uma verdadeira prova de fogo, 
porque a Faculdade de Filosofia tern tido esta caracteristica em toda 
a sua vida — uma Faculdade absolutamente incompreendida, uma Fa- 
culdade combatida. 

Num momento como este, em que nos arrostamos problemas da 
maxima gravidade, no momento em que, no Congresso Nacional, se dis- 
cute a lei de diretrizes e bases da educagao nacional, e para nos, alu- 
nos, profundamente grato ver assumir a diregao desta casa um profes- 
sor da envergadura do Prof. Dr. Euripedes Simoes de Paula. Em to- 
dos os cargos, em todas as posigoes que tern ocupado na sua vida, 
sempre tem-se distinguido pela sua honestidade, pela sua capacidade, 
pela sua dedicagao. 
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Snr. Prof. Dr. Eunpedes Simoes de Paula: os alunos da Faculdade 
de Filosofia solicitam de V. Excia. a honra de contar, juntamente com 
os trinta e nove votos com que a Congregagao o honrou, tambem o ve- 
to .dos alunos para a gestao da Diretoria desta Casa, porque nos temos 
a certeza de que V. Excia. nao negara o seu passado, e continuara de- 
sempenhando com a honestidade e com o brilho que tern caracteri- 
zado todas as suas atividades, tambem a sua gestao nesta Casa. Nos 
esperamos, nos temos a certeza, que problemas como o das instalagoes 
do Departamento de Fisica serao por V, Excia. resolvidos a contento. 
Nos temos a certeza de que o problema da biblioteca sera resolvido 
por V. Excia., porquanto ja vai para quase um ano que os alunos nao 
dispoem desta biblioteca. Reafirmo mais uma vez a honra que te- 
riamos nos, os alunos, de ver o nosso nome incluido entre aqueles que 
elegeram V. Excia. para a diregao desta Casa, porque temos a certeza 
de que durante esses tres anos os problemas que mais tern assober- 
bado a vida desta Faculdade serao por V. Excia. resolvidos. 



X - SESS6ES COMEMORATIVAS E HOMENAGENS 





Em sessao realizada a 21 de dezembro de 1949, o Conselho Tecni- 
co-Administrativo aprovou a colocagao de uma placa de bronze na en- 
trada do edificio principal, em homenagem aos Drs. Armando de Salles 
Oliveira e Theodore Augusto Ramos, respectivamente fundador e pri- 
meiro diretor da Faculdade. A Congregagao, em sessao de 29 do mes- 
mo mes, ratificou essa resolugao do Conselho, ficando a placa com os 
seguintes dizeres: "Homenagem da Faculdade de Filosofia, Ciencias e 
Letras da Universidade de Sao Paulo ao seu fundador Dr. Armando de 
Salles Oliveira e ao seu primeiro diretor, Dr. Theodoro Augusto Ra- 
mos". 

A realizagao do I Congresso de Ex-Alunos da Faculdade, na pri- 
meira semana de julho de 1950, pareceu a Congregagao excelente opor- 
tunidade para a cerimonia com que se pretendia homenagear aquelas 
ilustres figuras, tao ligadas a Instituigao. Assim, em solenidade levada 
a efeito no dia 8 de julho, foi inaugurada a placa, falando em nome 
da Congregagao o Prof. Dr. Milton da Silva Rodrigues e, em nome dos 
ex-alunos, por designagao expressa da mesa do Congresso entao reuni- 
do, o Prof. Dr. Joao Cruz Costa. 

HOMENAGEM A ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA E 

THEODORO AUGUSTO RAMOS 

Discurso do Prof. Dr. Milton da Silva Rodrigues 

Estranhas e adversas foram as circunstancias que cercaram as ori- 
gens da educagao superior, no Brasil. Colonia de que a Metropole so 
se lembrava para sugar-lhe, ate ao esgotamento, as mais aparentes ri- 
quezas naturais, nao teve o seu povo o privilegio de educar-se em suas 
proprias escolas, poucas e mal organizadas. Instituigoes que alcangas- 
sem o nivel universitario, so tivemos, naquela epoca, as de natureza 
religiosa, tais como os colegios de Olinda e da Baia. Por melhores 
que fossem seus lentes e boas suas intengoes, e certo, porem, que, nelas, 
o ensino tinha de assumir um carater predominantemente literario e con- 
servador. As ciencias, elas proprias, eram praticamente esquecidas, co- 
mo, por outro lado, nao se cuidava de desenvolver no aluno esse espi- 
rito de curiosidade critica que leva a constante renovagao da cultura. 
Assim e que os poucos brasileiros que conseguiram uma cultura su- 
perior mais solida foram os que a buscaram em universidades euro- 
peias, especialmente portuguesas. A tal ponto, enquanto isso, a vida 
brasileira se distanciou dos valores puramente intelectuais, que pessoas 
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como Jose Bonifacio de Andrada e Silva, tipo perfeito do sabio uni- 
versitario, ate hoje e, entre nos, mais conhecido pelas suas atitudes po- 
liticas que por seus dotes culturais. 

Mas, se ate meados do seculo XVIII, a situagao foi tal como a 
esquematizamos, pior se tornou ela, em seguida. Expulsos os jesui- 
tas, fechadas suas escolas, onde quando mais nao fosse, se conserva- 
vam acesos cs ideais da cultura humamstica, durante muitos e longos 
anos nada se pos em seu lugar. Impossivel, por outro lado, era para 
o nosso povo, educar-se por iniciativa pessoal e atraves da leitura, pois 
que os livros importados eram excepcionais e que, sob o mesmo minis- 
tro em que se fecharam nossas raras escolas, mandava-se quebrar o 
unico prelo existente no Pais. Isto tudo numa epoca em que colonias 
espanholas e inglesas possuiam ja diversas universidades, algumas da& 
quais, desde sua origem bem orientadas, ccmparam-se hoje as melhores 
do mundo. 

Foi a emancipagao trazida ao Brasil com o reinado de D. Joao 
VI o que permitiu a implantagao entre nos das primeiras instituigoes 
de ensino superior. No entanto, ainda nesse ponto, nao tivemos sorto.. 
Com efeito: dominava, entao, por virtude tanto de conveniencias poli- 
ticas como de pontos de vista doutrinarios, a tendencia a despojar o 
ensino superior dos seus objetivos de cultura geral e desinteressada, 
para reduzi-lo ao de prepare meramente profissional. Por outro lado,. 
faltava as academias entao fundadas a ligagao intima que so Ihes po- 
deria proporcionar a reuniao em uma universidade verdadeira. 

Poderao dizer que, pela mesma epoca, o seculo XIX, tambem na 
Franga as universidades haviam desaparecido, fragmentadas na auto- 
nomia de suas varias instituigoes, que si voltaram a unificar-se em 
fins do mesmo seculo. O caso, porem, e que la ja existia uma solida 
e milenar tradigao de cultura e existiam, o que nao se dava aqui, as 
faculdades de ciencias, de letras, a Escola Normal Superior, o Colegio 
de Franga, onde se continuou, como antes da Revolugao, que disper- 
sara as universidades, a cultivar a ciencia como um valor em si, cui- 
dando mais em cria-la do que em divulga-la. 

Esta visto, tambem, que sem faculdades de ciencias e letras, nao 
era possivel ao Brasil, como o era a Europa, possuir um ensino secun- 
dario capaz de realizar os objetivos que a ele competem de formador 
dos habitos de trabalho intelectual e do senso critico. Assim, aquela 
falha iria repercutir na propria cultura profissional superior, construida 
sem bases num ensino medio formativo.-^ Fala-se muito, hoje em dia, 
nos perigos da '^xtrema especializagao; parece-me, no entanto, que, pa- 
radoxalmente, a eles estivemos muito mais expostos no passado, em 
que toda a nossa cultura era bastante superficial, do que o estaremos 
no futuro, com o desenvolvimento simultaneo do nosso ensino supe- 
rior e da nossa educagao secundaria. 

Nao foram poucos os hemens esclarecidos que, de ha muito, per- 
ceberam e denunciaram aquelas falhas, reclamando o seu indispensaveh 
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e unico remedio: a criagao de faculdades de ciencias e letras. Diversos 
foram os que prepararam o seu advento, como varios os que, mais 
tarde, contribuiram com o melhor dos seusr )rgos para a consolida- 
gao e o engrandecimento da obra realizada.arece, no entanto, que 
a Historia, ou peio menos a nossa, nao se faz senao a poder de con- 
comitancias eventuais de fatos e de ideias, que criam, em determinado 
e fugaz momento, a atmosfera afinal propicia para que uma concep- 
gao se transforme em realizagao. Poucos, infelizmente, sao os predes- 
tinados que possuem o descortino para compreender que um tal mo- 
mento chegou e a forga de convicgao que gera a coragem para enfren- 
tar os problemas praticos que ele inevitavelmente suscita. 

Armando de Sales Oliveira foi, indubitavelmente, um desses ho- 
mens do destino, cuja fe o^ rra milagres. A ele devemos o seguro golpe 
de leme que, num instante, endireitou a nossa rota para a meta certa. 
Entre os que mais de perto o auxiliaram, reponta, como um simbolo, 
a pessoa de Teodoro Augusto Ramos, que pos a funcionar o que Sales 
Oliveira havia criado. 

Estamos hoje reunidos para reverenciar a memoria e proclamar 
o merecimento desses dois preclaros brasileiros, que provaram saber 
como bem servir a sua Patria. Nao nos contentamos, porem, com uma 
homenagem por palavras que o vento leva. Simbolizamos a eterm- 
dade que Ihe quisemos dar, na materia desse bronze, resistente e sin- 
gelo como o coragao reverente dos que o mandaram colocar. Que ele 
sirva, por interminaveis anos, de memento silencioso a nos lembrar 
constantemente os deveres que temos a cumprir, a fim de que a obra 
principiada nao o tenha sido em vao. 

Aqui, o Prof. Dr. Milton da Silva Rodrigues terminou o seu dis- 
curso, e, logo apos, o Diretor da Faculdade convidou o Dr. Julio de 
Mesquita Filho a que descobrisse a placa de bronze. 

Em seguida, pelos antigos alunos da Faculdade, proferiu o Prof. 
Dr. Joao Cruz Costa, a seguinte oragao: 

Os licenciados, ora reunidos no I Congresso de Ex-alunos desta 
Escola que Armando de Sales Oliveira criou — muita honra fazem a 
um dos mais antigos alunos desta casa, escolhendo-o para representa- 
los na justa homenagem que a Faculdade de Filosofia, Ciencias e Le- 
tras presta hoje a memoria de dois grandes homens cujos nomes es- 
tao intimamente ligados a historia de nossa Faculdade. 

Tardia embora, a homenagem de hoje, na sua sirrqDlicidade, vem 
dar expressao a constante, profunda e sincera aspiragao de todos aque- 

★ 

Discurso do Prof. Dr. Joao Cruz Costa 
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les que passaram pelos bancos desta Escola, ou de todos os que soube- 
ram compreender o alto sentido e o largo alcance da obra de que um 
foi o criador, e o outro, o primeiro executor. Ambos sao credores da 
veneragao e do respeito de quantos freqiientaram ou venham a fre- 
qiientar a nossa Faculdade. E' que ambos souberam confiar na ju- 
ventude de sua terra. Ricos de inteligencia, cheios de fe nos destines 
de nosso povo, Armando de Sales Oliveira e Teodoro Ramos soube- 
ram avaliar as qualidades e a capacidade de nossa mocidade, criando, 
para ela, esta escola que, na paisagem da historia de nossa terra, re- 
presenta uma fase nova: aquela que deve corresponder a uma renova- 
gao dos quadros da inteligencia nacional. 

Os dois homens aos quais hoje, professores, ex-alunos e alunos 
desta Escola prestam o devido preito de saudade e de reverencia, sou- 
beram perceber, no momento mesmo em que entrava a declinar o pre- 
dominio de uma elite de amadores dispersivos e diletantes, o sentido 
que este novo centro de estudos poderia ter para a constituigao de uma 
nova cultura nacional, mais solida e mais precisa. Ainda ha dias, quan- 
do da sessao solene com que a Congregagao desta Escola recebeu os 
seus ex-alunos, dizia o nosso mestre, Prof. Fernando de Azevedo, que 
"os mil e quinhentos alunos que deste centro de irradiagao de cultura 
se dispersaram por todos os quadrantes do Estado, como mensageiros 
da boa-nova, constituem ja a prova decisiva (...) de que a ideia da 
criagao desta escola nao podia ter sido mais feliz e oportuna nem cor- 
responder tao rigorosamente a uma necessidade da cultura no pais". 
No entanto, Armando de Sales Oliveira e Teodoro Ramos tiveram — 
assim como os seus ccmpanheiros — de lutar, destemerosos e confian- 
tes, contra a hostilidade, a indiferenga e ate a malquerenga que a me- 
diocridade manifesta sempre que se defronta com alguma coisa que ul- 
trapassa a medida microscopica de sua inteligencia. . . Confiantes, lan- 
garam-se a ardua e importante tarefa da criagao desta Escola, porque 
sabiam que seria daqui que haveria de partir o movimento de reno- 
vagao da cultura nacional. 

E' a esses dois grandes espiritos que prestamos hoje a nossa ho- 
menagem. Por desgraga, ambos desapareceram rapidamente do ce- 
nario da vida nacional. Teodoro Ramos apenas teve tempo para cum- 
prir a dificil e honrosa missao de escolher e de trazer para o nosso Pais, 
os nossos mestres estrangeiros. Pouco tempo se manteria na diregao 
da nossa Escola, pois, logo, em novembro de 1935, a morte o arre- 
batava. 

Bern conheceis, todos, a vida de Armando de Sales Oliveira. Nao 
sera nesta solenidade — toda ela feita de reverencia a sua memoria — 
que iremos tristemente recordar, todo o cortejo de amarguras e de mi- 
series a que foi submetido nos ultimos anos de sua vida. Neste mo- 
mento, o que cumpre relembrar e a altivez e o desassombro de suas 
atitudes e a inabalavel fe que sempre demonstrou, ate o fim, no por- 
vir e no destino de liberdade de seu povo! 
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Homens assim, capazes de altivez, de amor a liberdade e de con- 
fianga no seu povo, merecem ter os seus nomes gravados nas portadas 
das escolas! 

★ 

Em sessao de 20 de maio de 1948, aprovou o Conselho Tecnico- 
Administrativo uma sugestao do Prof. Dr. Plinio Ayrosa no sentido de 
ser iniciada na Faculdade uma galeria de retratos de seus diretores, 
Assim, em 25 de agosto de 1950, foi ela inaugurada com o retrato do 
Prof. Theodoro Augusto Ramos, Diretor da Faculdade em 1934. Em 
nome da Congregagao, falou o Prof. Dr. Paulo Sawaya. 

Discurso do Prof. Dr. Paulo Sawaya 

A Congregagao da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras pres- 
ta hoje significativa homenagem a memoria do Prof. Dr. Theodoro Au- 
gusto Ramos. 

Primeiro diretor desta casa, no curto espago de alguns meses, dei- 
xou tragos indeleveis de sua passagem, a qual traduz, a nosso ver, 
um momento historico da vida universitaria de S. Paulo e quica do 
Brasil. 

Relata o Dr. Cristiano Altenfelder Silva, entao Secretario da Edu- 
cagao, "que Theodoro Ramos, na Europa, teve entendimentos com o go- 
verno da Franga, da Italia e da Alemanha, em virtude dos quais pode 
o Governo de S. Paulo contratar, em magnificas condigoes, eminentes 
professores, algumas das maiores notabilidades dos diversos ramos do 
ensino". 

Avaliar a repercussao profunda dos resultados da viagem de Theo- 
doro Ramos a Europa e tarefa para os futures historiadores do ensino 
superior no Brasil. 

A vinda de professores estrangeiros veio alterar profundamente as 
diretrizes do nosso ensino universitario. Professores de outros paises 
ja tinham sido contratados para S. Paulo, para a Escola Politecnica, 
para a Faculdade de Medicina, etc., mas, naquela epoca, nao havia 
ainda ambiente universitario propriamente dito. 

O trabalho de Theodoro Ramos foi o de trazer professores tam- 
bem estrangeiros, que aqui chegaram para ministrar o ensino numa Uni- 
versidade entao em plena fase formativa. A diferenga e sutil, mas 
sensivel. 

Quando examinamos o panorama historico do Brasil, vemos que 
o apice da curva ascensional dos grandes acontecimentos resultou de 
uma reuniao de valores a assinalar passagens bastante expressivas da 
vida do pais. Fundamenta essa curva como que uma soma de boas 
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les que passaram pelos bancos desta Escola, ou de todos os que soube- 
ram compreender o alto sentido e o largo alcance da obra de que um 
foi o criador, e o outro, o primeiro executor. Ambos sao credores da 
veneragao e do respeito de quantos freqiientaram ou venham a fre- 
qiientar a nossa Faculdade. E' que ambos souberam confiar na ju- 

^ ventuda de sua terra. Ricos de inteligencia, cheios de fe nos destines 
de nosso povo, Armando de Sales Oliveira e Teodoro Ramos soube- 
ram avaliar as qualidades e a capacidade de nossa mocidade, criando, 
para ela, esta escola que, na paisagem da historia de nossa terra, re- 
presenta uma fase nova: aquela que deve corresponder a uma renova- 
gao dos quadros da inteligencia nacional. 

Os dois homens aos quais hoje, professores, ex-alunos e alunos 
desta Escola prestam o devido preito de saudade e de reverencia, sou- 
beram perceber, no momento mesmo em que entrava a declinar o pre- 
dominio de uma elite de amadores dispersivos e diletantes, o sentido 
que este novo centro de estudos poderia ter para a constituigao de uma 
nova cultura nacional, mais solida e mais precisa. Ainda ha dias, quan- 
do da sessao solene com que a Congregagao desta Escola recebeu os 
seus ex-alunos, dizia o nosso mestre, Prof. Fernando de Azevedo, que 
"os mil e quinhentos alunos que deste centro de irradiagao de cultura 
se dispersaram por todos os quadrantes do Estado, como mensageiros 
da boa-nova, constituem ja a prova decisiva (...) de que a ideia da 
criagao desta escola nao podia ter sido mais feliz e oportuna nem cor- 
responder tao rigorosamente a uma necessidade da cultura no pais". 
No entanto, Armando de Sales Oliveira e Teodoro Ramos tiveram — 
assim como os seus companheiros — de lutar, destemerosos e confian- 
tes, contra a hostilidade, a indiferenga e ate a malquerenga que a me- 
diocridade manifesta sempre que se defronta com alguma coisa que ul- 
trapassa a medida microscopica de sua inteligencia. . . Confiantes, lan- 
garam-se a ardua e importante tarefa da criagao desta Escola, porque 
sabiam que seria daqui que haveria de partir o movimento de reno- 
vagao da cultura nacional. 

E' a esses dois grandes espiritos que prestamos hoje a nossa ho- 
menagem. Por desgraga, ambos desapareceram rapidamente do ce- 
nario da vida nacional. Teodoro Ramos apenas teve tempo para cum- 
prir a dificil e honrosa missao de escolher e de trazer para o nosso Pais, 
os nossos mestres estrangeiros. Pouco tempo se manteria na diregao 
da nossa Escola, pois, logo, em novembro de 1935, a morte o arre- 
batava. 

Bern conheceis, todos, a vida de Armando de Sales Oliveira. Nao 
sera nesta solenidade — toda ela feita de reverencia a sua memoria — 
que iremos tristemente recordar, todo o cortejo de amarguras e de mi- 
serias a que foi submetido nos ultimos anos de sua vida. Neste mo- 
mento, o que cumpre relembrar e a altivez e o desassombro de suas 
atitudes e a inabalavel fe que sempre demonstrou, ate o fim, no por- 
vir e no destine de liberdade de seu povo! 
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Homens assim, capazes de altivez, de amor a liberdade e de con- 
fianga no seu povo, merecem ter os seus nomes gravados nas portadas 
das escolas! 

★ 

Em sessao de 20 de maio de 1948, aprovou o Conselho Tecnico- 
Administrativo uma sugestao do Prof. Dr. Plinio Ayrosa no sentido de 
ser iniciada na Faculdade uma galeria de retratos de seus diietoies. 
Assim, em 25 de agosto de 1950, foi ela inaugurada com o retrato do 
Prof. Theodoro Augusto Ramos, Diretor da Faculdade em 1934. Em 
nome da Congregagao, falou o Prof. Dr. Paulo Sawaya. 

Discurso do Prof. Dr. Paulo Sawaya 

A Congregagao da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras pres- 
ta hoje significativa homenagem a memoria do Proi. Dr. Theodoro Au- 
gusto Ramos. 

Primeiro diretor desta casa, no curto espago de alguns meses, dei- 
xou tragos indeleveis de sua passagem, a qual traduz, a nosso ver, 
um momento historico da vida universitaria de S. Paulo e quiga do 
Brasil. 

Relata o Dr. Cristiano Altenfelder Silva, entao Secretario da Edu- 
cagao, "que Theodoro Ramos, na Europa, teve entendimentos com o go- 
verno da Franga, da Italia e da Alemanha, em virtude dos quais pode 
o Governo de S. Paulo contratar, em magnificas condigoes, eminentes 
professores, algumas das maiores notabilidades dos diversos ramos do 
ensino". 

Avaliar a repercussao profunda dos resultados da viagem de Theo- 
doro Ramos a Europa e tarefa para os futures historiadores do ensino 
superior no Brasil. 

A vinda de professores estrangeiros veio alterar profundamente as 
diretrizes do nosso ensino universitario. Professores de outros paises 
ja tinham sido contratados para S. Paulo, para a Escola Politecnica, 
para a Faculdade de Medicina, etc., mas, naquela epoca, nao havia 
ainda ambiente universitario propriamente dito. 

O trabalho de Theodoro Ramos foi o de trazer professores tam- 
bem estrangeiros, que aqui chegaram para ministrar o ensino numa Uni- 
versidade entao em plena fase formativa. A diferenga e sutil, mas 
sensivel. 

Quando examinamos o panorama historico do Brasil, vemos que 
o apice da curva ascensional dos grandes acontecimentos resultou de 
uma reuniao de valores a assinalar passagens bastante expressivas da 
vida do pais. Fundamenta essa curva como que uma soma de boas 
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qualidades, que se associaram para marcar acontecimentos de extra- 
ordinaria importancia. 

A viagem de Theodore Ramos a Europa decorreu do fato de se 
encontrar a frente dos destines de S. Paulo o grande Armando de 
Salles Oliveira, fundador da nossa Universidade. Aliaram-se, assim, a 

clarividencia extraordinaria do eminente estadista que chefiava o Go- 
verno de S. Paulo e o espirito realmente universitario de Theodoro Ra- 
mos, professor da Escola Politecnica, dos mais eminentes pelo saber, 
pela admiravel pedagogia, pela extensao de seus ccnhecimentos. Fi- 
gura de asceta, votava-se inteiramente ao estudo e ao ensino, realizan- 
do antes que a Universidade existisse, o que a Universidade realmente 
espera dos seus docentes. 

Em outros mementos da historia do pais, em vez de uma soma 
de altos valores, ao contrario, topamos com uma adigao de mediocri- 
dades. Isto e permitido talvez pela Providencia para realgar mais aque- 
las outras fases como a em que se desenvolveu o govern© de Armando 
de Salles Oliveira. Foi esta fase realmente produtiva, caracterizada pe- 
las realizagdes de grande merito, entre as quais a criagao da Universi- 
dade de Sao Paulo ocupa o primeiro piano. E para levar avante a 
grande empreitada, o sabio estadista soube escolher Theodoro Ramos 
que ocupava posigao impar entre os seus pares. 

Foi ele o indicado para trazer da Europa os mestres que aqui vie- 
ram cooperar no desenvolvimento de nossa Universidade. O futuro 
dir-nos-a quao profundamente influiu esta arrojada iniciativa nas dire- 
trizes do nosso ensino superior. Ja se colhem frutos sazonados desta 
arvore que contou no inicio com o desvelado carinho de Theodoro 
Ramos. 

A homenagem que agora se presta a memoria do primeiro Diretor 
desta casa, devera fixar, para todos nos e para os que nos sucederem, 
esse momento da historia de nossa jovem Universidade, como preito 
de gratidao a um dos seus mais ilustres fundadores. 



CENTENARIO DO SENADOR ALFREDO ELLIS 

Em solenidade realizada em 25 de marSo de 1950, teve a Facul- 
dade o ensejo de comemorar o centenario do nascimento do Senador 
Alfredo Ellis, tendo sido orador oficial o Prof. Dr. Astrogddo Rodngues 
de Mello. 

O Senador Alfredo Ellis, nascido em Sao Paulo aos 19 de marco 
de 1850 e falecido no Rio de Janeiro em 1925, foi uma das figuras 
mais representativas da Primeira Republica. Teve destacada atuagao 
na fase da propaganda republicana e na aboligao da escravatura, mi- 
litando ativamente na politica, desde a implantagao do novo regime, 
como deputado de 1890 a 1902, e como senador de 1902 ate o seu 
falecimento em 1925. Participou da Assembleia Constitumte de 1891, 
que elaborou a Carta Magna da Republica. Como representante de 
Sao Paulo, no Senado Federal, lutou ardorosamente por uma sene de 
problemas de interesse vital para o seu Estado; entre outros, a en- 
campagao da Sao Paulo Railway, a defesa e valorizagao do cafe, a 
campanha das docas de Santos. Ainda no cenario politico, teve desta- 
cada atuagao na campanha civilista, ao lado de Ruy Barbosa. 

O Senador Alfredo Ellis teve em seu filho — o Professor Alfredo 
Ellis Junior, titular da Cadeira de Historia da Civilizagao Brasileira 
— o seu melhor biografo. O trabalho, que Ihe foi consagrado por 
ocasiao do transcurso do centenario de seu nascimento gentilmente 
oferecido a Faculdade, que o incluiu na serie de seus Boletins — re- 
presenta valiosa contribuicao para a historia social, economica e poli- 
tica do period© republicano. 

CONFERENCIA DO PROF. DR. ASTROGILDO RODRIGUES DE MELLO 

Senhoras e Senhores: 

Sejam as minhas primeiras palavras para agradecer aos alunos do 
Departamento de Geografia e Historia, que tao gentilmente me con- 
vidaram para falar hoje, a fim de, comemorando feitos do Senador Al- 
fredo Ellis, homenagear seu ilustre filho, o Prof. Alfredo Ellis Junior. 

E' que, tais sao os lagos de amizade, estima e gratidao que me 
ligam a Alfredo Ellis Junior que, se fosse possivel, eu mesmo reivindi- 
caria esta distingao, nao obstante reconhega, sem falsa modes tia, que 
outros colegas do Departamento melhor se poderiam desincumbii desta 
tarefa, que e uma insigne honra. Honra que me desvanece, ja, pela es- 
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colha, partindo de meus alunos, ja pela oportunidade, excepcional pa- 
ra mim, de publicamente associar-me a homenagem que se presta a 
um dos mais distintos e dignos professores desta Faculdade. 

Meus Senhores: 

"As ideias sao sempre relativas ao meio em que surgem. Os prin- 
cipios mais cientificos, as verdades mais inconcussas, confcrme nos de- 
monstra a Historia, nao sao aceitas senao com o correr dos tempos, 
porque tern de lutar com as tradi^oes, preconceitos, habitos, interes- 
ses e ate paixoes. 

Para que um pensamento novo predomine, para que uma ideia 
nova se concretize e se traduza em fatos, e mister que tenha a forga 
necessaria para subjugar a vontade, veneer todas as dificuldades, e 
impor-se, clara e eficientemente, ao raciocinio dos homens, quebrando 
os velhos moldes e apagando a antiga rotina. 

E' por essa razao que e tao lento e demorado o progresso, tao va- 
garosa a marcha evolutiva da civilizagao! 

Lenta e vagarosa e a marcha da civilizagao, porem, ela e firme 
e segura. Firme e segura, porque nos marcos milenarios da eterna 
estrada que a humanidade percorre atraves dos seculos, em busca da 
perfectibilidade, vai lenta e pacientemente escrevendo e assinalando, 
parcela por parcela, a integragao desse ideal que se chama — Liber- 
dade. Porque, todo o progresso e uma fragao de liberdade conquis- 
tada; e assim, como na Fisica e um principio axiomatico que a materia 
e indestrutivel, podendo mudar de forma, de atributos, de proprieda- 
des, sem jamais perder um so atomo; assim tambem, na ordem moral, 
a liberdade pode, por momentos, ser detida, pede mesmo aparente- 
mente, ser suplantada, mas so por momentos; porque, fazendo explo- 
sao, supera todos os obstaculos, quebra todos cs lagos e ha de, infali- 
velmente, ressurgir mais pura, mais completa e mais triunfante, demons- 
trando que ela e tambem indestrutivel". 

Estas palavras, que acabo de ler, que sao um hino a liberdade, 
foram proferidas pelo Senador Alfredo Ellis, em 1892, quando pro- 
pugnava pela cria^ao de uma aifandega na cidade de Sao Paulo. 

fisse sentimento de liberdade,Njue e qpanagio do paulista, o ilustre 
homem de Estado o tinha no mais alto grau, e foi a mola que impul- 
sionou todas as campanhas parlamentares em que se envolveu. E nao 
e so. Essa ansia de liberdade, que haurira durante sua estada nos 
Estados Unidos, desenvolveu, estimulou e fez crescer o senso de re- 
gionalismo, que sempre o caracterizou, e que raedrou e medra ainda 
entre nos outros. 

Realmente, a centralizagao excessiva durante o Imperio, e os gri- 
pes sucessivos na autonomia politica e economica de Sao Paulo duran- 
te a Republica, fez eclodir e fortalecer-se no povo paulista o sentimento 
regionalista, que o fez bastar-se a si mesmo e incutiu-lhe o orgulho do 
auto-suficiente. Nunca a "Liberdade" foi tao desejada, ontem e hoje;. 
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porem Liberdade para dirigir, Liberdade para conduzir, pois que Sao 
Paulo e e sempre foi, economicamente, "a locomotiva puxando os vinte 
vagoes vazios", na frase lapidar do baiano ilustre que foi Artnur Neiva. 

fisse sentimento regional, que muitos chamam de bairrismo pau- 
lista", tem sido fomentado precisamente pelos governos da Uniao, tais 
sao as injustigas cometidas contra Sao Paulo que, sendo dos Estados 
que mais contribuem para o erario nacional, e o menos aquinhoado 
nos favores distribuidos; e, mais do que isso, por uma especie de sa- 
dismo, muitas vezes prejudicado intencionalmente nos seus interesses, 
nesses interesses que sao exatamente os interesses do Brasil. Parado- 
xalmente, e como quern, possuindo entre suas galinhas uma que puses- 
se "ovos de ouro", tudo fizesse para diminuir-lhe a vitalidade e a dis- 
posigao para produzir. 

O interessante e que, devendo o progresso politico e economico 
paulista instigar os demais Estados da Federagao a imitagao, pois que 
Sao Paulo realiza e sempre realizou um esforgo sobre-humano em fa- 
vor do Pais, pelo contrario, encontra e encontrou sempre hostilidades 
abertas contra si. Essas hostilidades, que existem ate hcje, nao se 
circunscrevem aos menos informados e a massa ignara dos outros Es- 
tados, que ouvem falar do progresso paulista que, segundo eles, seria ar- 
gamassado a custa das demais unidades da Federagao, quando, justa- 
mente o contrario e que se da. Nao. Ate figuras da elite, obrigadas, 
por dever de oficio, a nao desconhecer o papel e a importancia de: 
Sao Paulo, deixam-se empolgar por esse sentimento negativo, invecti- 
vando Sao Paulo. Exemplo disso vamcs encontrar recentemente em 
um dos livros do historiador e sociologo pernambucano Gilberto 
Freyre — tao admirado e estimado em Sao Paulo — "Uma interpre- 
tagao do Brasil", publicado em 1945, Onde afirma ele ser "Sao 
Paulo apenas uma massa de predios, industrias, bancos e povo, a maior 
parte dessas conquistas obtidas por favores da Uniao". 

Sao essas injustigas que cada vez mais acendem e entretem o es- 
pirito regionalista que, diga-se de passagem, nao e monopolio de Sao 
Paulo, embora aqui se justifique e mesmo se imponha. Para justifi- 
ca-lo bastaria lembrar o tratamento dispensado a Sao Paulo e a seus 
homens publicos, logo depois da Revolugao de 1930, que redundaria 
na famosa epopeia de 1932, em que todo o povo se levantou, como 
um so hcmera, quer os da baixa ou da alta classe, paulistas de nasci- 
mento, filhos de outros Estados e ate estrangeiros. De que o Sena- 
dor Alfredo Ellis estava certo em seu regionalismo, que defendeu a 
outrance, e nao so ele como todo o povo paulista, vamos encontrar a 
prova no estudo recente — "Sao Paulo na Federagao" — do jovem 
oficial da marinha norte-americana, Thomas W. Palmer Junior, que 
recentemente esteve entre nos, e que assim se exprime: 

"Se alguma ligao houver a se tirar da historia de Sao Paulo, den- 
tro da Uniao, essa fatalmente sera a do quadro que a mesma apre- 
senta, ou seja, o problema de governar uma nagao em que as dispari- 
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dades regionais sao tremendas, pesando o desequilibrio mais acentua- 
do de uma delas. A regiao rica impoe: "Deixe-me", com o que nao 
concorda b governo do Pals, ainda mais quando essa mesma regiao 
alem de bastar-se a si propria, e contribuinte vital para o tesouro da 
Uniao. 

Assim, o Brasil e um exemplo, por excelencia, de uma federacao 
cnde a politica flexivel do governo se impoe, a fim de serem adapta- 
das, mutuamente, as diferentes regibes economicas de seu vasto terri- 
torio. Se tal politica nao for seguida, desentendimentos acerca de 
assuntos politicos e econbmicos aparecerao sempre entre os Estados 
mais adiantados e o Governo Federal". 

Como veem, esse e um testemunho imparcial de um estrangeiro, 
que aqui esteve compulsando nossos arquivos, e investigando e per- 
quirindo, sem nenhum outro interesse que o de expor a verdade. 

Realmente, a tese defendida por Palmer e verdadeira, pois que, 
por esse e outros motives, sempre houve desentendimentos, em parte 
politicos, em parte econbmicos, entre Sao Paulo e a Uniao. Proble- 
mas sbbre a autonomia estadual, como os da intervengao federal, re- 
formas constitucionais ou fbrga publica dos Estados; controversias no 
campo econbmico, girando em volta da tributacao federal, valoriza- 
cao do cafe, construgao e administracao de estradas de ferro, politica 
imigratoria etc., sempre encontraram os paulistas em oposicao ao Go- 
verno Federal. 

Pois bem. losses problemas todos, politica imigratoria, estradas 
de ferro, fbrca publica, valorizacao do cafe, intervencao federal e ou- 
tros — focos que foram de desentendimentos entre Sao Paulo e a 
Uniao — sempre encontraram no gigante que foi o Senador Alfredo 
Ellis, o seu mais acerrimo defensor, batendo-se pela autonomia de Sao 
Paulo em todos os campos, sempre sobrio e elegante, porem intimo- 
rato e agressivo, tbdas as vezes que isso se fazia necessario. Nunca 
se arreceou em tomar partido quando se tratava de defender o bem 
e o interesse de Sao Paulo; atacando, por vezes violentamente, de 
viseira esguida, como o fez contra o Presidente Nilo Peganha e seus 
ministros, invectivando-os corajosamente, pois que se tratava de pre- 
servar os foros e o brio de Sao Paulo. 

Senhores: 

Nao vamos aqui tracar a bicgrafia do insigne parlamentar e, 
menos ainda, esmiucar a sua vida publica. Isto ja foi exaustivamen- 
te tratado por seu filho, o Prof. Alfredo Ellis Junior, em seu livro 
— "Um parlamentar paulista da Republica" — e brilhantemente exal- 
tado na oracao pronunciada ainda nao faz muito tempo por Da. Mi- 
riam Ellis Austregesilo. 

Vamos, pois, apenas nos deter e examinar perfunctbriamente al- 
gumas de suas acbes; ressaltar e acentuar algumas de suas atitudes; 
focalizar angulos marcantes de uma ou outra de suas campanhas par- 
lamentares. 
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Afirmamos atras, que o Senador Ellis sempre se baLeu pela auto- 
nomia ampla de Sao Paulo, refletindo o anseio geral do povo paulis- 
ta. £ste desejava assegurar-se de autonomia economica, em primei- 
ro lugar, mas, igualmente exigia a isengao de interferencia politioa 

do governo, em sua vida, a fim de poder levar avante o progiesso que 
rapidamente colocaria o Estado como lider do pais. 

Mas, autonomia economica pressupoe ordem interna e defesa 
das instituigoes. Logo apos a Republica, o Governo central nao es- 
tava em condigoes de propiciar, em todo o territorio, eficiente e ete- 
tiva asseguragao da ordem interna. A ideia da criagao de milicias 
estaduais surgiu. 

Mas, ninguem se bateu tanto pela criagao dessa milicia em Sao 
Paulo, e por seu armamento eficiente, do que o Senador Alfredo 
Ellis. Vamos encontra-lc, sob o governo de Bernardino de Campos, 
interpelando-o e forgando-o a solicitar da Uniao autorizagao para ad- 
quirir fuzis e clavinotes, o que foi feito, tendo, aiias, esse armamento 
importado, servido ao proprio Governo Federal para debelar a revolta 
de 1893. 

Assim, ja por forga persuasiva, ja diretamente agindo junto aos 
governos o Senador conseguiu ver vitorioso o seu ponto de vista, 
tanto que foi Sao Paulo o unico Estado que organizou forga militar 
eficiente, tendo conseguido ate uma missao militar da Franga, para ins- 
truir a sua Forga Publica. 

★ 

Tambem, papel saliente coube ao Senador Alfredo Ellis na so- 
lugao do grande problema da valorizagao do cafe. Em derredor de 
1908, a crise do cafe em Sao Paulo era devida em grande parte a 
existencia de inimigos no estrangeiro, na forma de banqueiros inter- 
nacionais. Sao Paulo contraira um emprestimo em Londres, mas, em- 
bora fosse capaz de salda-lo, necessitava do apoio e o endosso do go- 
verno da Uniao, para que seus titulcs pudessem ser cotados oficial- 
mente. Tal emprestimo era combatido por varies representantes do 
Legislative Federal, notadamente pelos Senadores Barata Ribeiro e 
Severino Vieira, que atacavam Sao Paulo, afirmando que este soli- 
citara tal operagao de credito para sanar, por meios artificials, a sua 
prodigalidade e imprevidencia. 

Foi ai que o Senador Alfredo Ellis agigantou-se e sobrelevou-se 
a si mesmo. Acusou a Uniao de desinteresse por Sao Paulo. Fste 
nada mais desejava senao o endosso para um emprestimo de 15 mi- 
Ihoes de esterlinos. Aos que criticavam Sao Paulo por nao limitar 
a produgao de cafe, respondia que sempre era melhor cultivar o mais 
possivel e armazenar o excesso, visto que o consume mondial crescia 
e que as reservas armazenadas supririam as futuras procuras. Final- 
mente, advertia o Senado de que, se o Estado fosse a bancarrota, em 
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virtude da crise do cafe, a economia de todo o Pais iria ser severa- 
mente atingida. 

Por fim, a operagao foi realizada aliviando o Estado de Sao Pau- 
lo da crise medonha que o asfixiava. Muito para isso contribuiu o 
Senador Alfredo Ellis que, quando o increpavam no Senado de que 
tal emprestimo seria a ruina de Sao Paulo e do Brasil, respondia 
sobranceiramente: "Senhores, o Estado de Sao Paulo, bergo de nossa 
independencia, jamais sera a sepultura da honra brasileira". J 

★ 

Acabamos de falar na sobranceria do Senador Alfredo Ellis. Esta 
era um trago marcante de sua personalidade, quando se tratava de 
preservar o brio paulista. Nao perdoava. As respostas eram altivas, ^ 
olhando de cima para baixo, quando nao ferinas e sarcasticas, con- 
forme o caso. 

De uma feita, acusaram o Cons. Rodrigues Alves de haver tole- 
rado no Estado de Sao Paulo a intervengao do Ministro italiano, que 
teria ousado impor um certo regulamento sobre imigrantes, deter- 
minando o modo e o processo que devia ser adotado para introdu- 
gao de imigrantes italianos no Estado. 

O Senador Alfredo Ellis, diante da injuria assacada ao seu con- 
terraneo e amigo, que era uma injuria a Sao Paulo, defendeu-o veemen- 
temente no Parlamento, afirmando: "Nao, Sr. Presidente, nao devemos 
nos esquecer, mesmo nas lutas mais acirradas, que descendemos de 
velhos bandeirantes e que nos, paulistas, nao tolerariamos em ocasiao 
alguma, em qualquer emergencia, uma insultante intervengao que 
significasse ofensa, por leve que fosse, aos nossos brios, a nossa digni- 
dade, e representasse um ultrage a nossa soberania". 

★ 

Finalmente, e por ultimo, vamos focalizar aqui uma das causas 
de desentendimento entre Sao Paulo e a Uniao, em que o Senador 
Alfredo Ellis teve papel de destaque. Queremos referir-nos ao pro- 
blema da "intervengao federal", prevista no art. 6.° da Constituigao 
federal de 1891. 

Eram os paulistas, ontem como hoje, contraries a intervengao, 
a nao ser em caso de perturbagao da ordem interna. E embora, entre 
1891 e 1930, jamais houvesse intervengao em Sao Paulo, a nao ser 
em 1924, por ocasiao da revolugao que os paulistas nao fomenta- 
ram, nem desejaram, sempre se bateu Sao Paulo contra o intervencio- 
nismo federal, achando-se sempre na estacada, discursando, apartean- 
do e agindo o Senador Alfredo Ellis. 

Assim foi, para citar apenas um exemplo, o caso da interven- 
gao federal no Estado do Rio de Janeiro, em 1910 e 1911, sob os 
governos de Nilo Peganha e Hermes da Fonseca. 
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No ano de 1910, nas eleigoes para a presidencia desse Estado, 
a vitoria foi reclamada por ambos os concorrentes, que tentaram as- 
sumir o poder, sendo que um era amigo de Nilo Peganha e o outro 
seu adversario politico. 

E Nilo Peganha que, quando governara o Estado do Rio, ale- 
gara intervengao indebita de Rodrigues Alves, porque esie envi&ia 
uma guarda de 20 homens para salvaguardar os depositos de mona- 
zita do Rio de Janeiro, agora pretendia aplicar o dispositive da in- 
tervengao, violando os legitimos direitos estaduais. 

Tal intervengao foi combatida veementemente pelos pauiisi-as, 
tendo a sua frente o Senador Alfredo Ellis, que proferiu diverges dis- 
cursos atacando a medida que, a seu ver, constituia uma evidente vio- 
lagao do art. 6.° da Constituigao. Chegou a citar ate um caso ocor- 
rido nos Estados Unidos, onde um governador, legitimamente eleito 
na Louisiania, havia sido depos'-o, logo apos a Guerra Civil, per at^ 
iiegal de um juiz, e o governo federal decidiu nao interfenr, embora 
o ato do magistrado nao Ihe parecesse digno e certo. O principio da 
"nao intervengao" causou a melhor impressao nos Estados Unidos, 
dado que o memento era de odio e de paixoes oriundas do apos-guer- 
ra, e com muito maior logica aqui devia ser aplicado. 

Quase lodos os Estados, entre 1891 e 1930, sofreram uma ou 
mais vezes, a aplicagao do dispositive constitucional que permitia a 
intervengao federal. E, de todas as vezes, no combate a aplicagao da 
medida, sempre se destacou, imperterrito, destemido e sobranceiro, o 
Senador Alfredo Ellis. 

★ 

Meus senhores: 

O Senador Alfredo Ellis, como acabamos de ver, foi um lutador 
de rija tempera. Defendeu brava e estoicamente, paulista que era, os 
legitimos interesses de sua terra. Porem, servindo a Sao Paulo, ser- 
via ao Brasil, como sempre o fizeram os paulistas, que tudo deram e 
fizeram por sua terra. Desbravando sertoes e alargando as "frontei- 
ras" da nagao na epoca colonial, com os legendaries bandeirantes; 
fautores da independencia e sustentaculos do Imperio, com Jose Boni- 
facio, Feijo e cutros; propagandistas da Republica e seus consolida- 
dores, com Prudente de Morais, Campos Salles, Rodrigues Alves e 
tantos outrcs; os paulistas foram, em todo tempo, tao brasileiros como 
os que mais o foram. 

Ainda ha poucos dias, a neta do homenageado, em impressionan- 
te conferencia, afirmou que o exemplo deixado pelo Senador Alfre- 
do Ellis ha de frutificar, para que Sao Paulo continue a ser o que tern 
sido ate agora e para que seja justificado o famoso lema: "/Yon ducor 
duco". 
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Nao ha duvida que Ihe assiste toda a razao. Mas, tantos e tais 
foram os servigos prestados pelo Senador Alfredo Ellis ao Brasil, atra- 
ves de Sao Paulo, durante a sua longa e frutuosa vida publica, que 
desejariamos lembrar aqui — e sem espirito de regionalismo ou bair- 
rismo — esse admiravel escudo paulista, aparecido em 1932, quan- 
do da Revolugao Constitucionalista. 

Na verdade, o escudo, com a cor vermelha apontando o ca- 
minho da gloria, a cor de prata, simbolo do espirito constitucionalis- 
ta, os ramos de cafe a indicar a fonte da nossa riqueza, e o lema "Per 
Brasilia fiant eximia", sintetiza bem o que foi a vida, a obra e os 
feitos do insigne varao, paulista, porem bem brasileiro — o Senador 
Alfredo Ellis. 
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ADMINISTRACAO escolar e educaqao comparada 

Professor: Jose Querino Ribeiro. 
Assistentes: Maria Jose Garcia e Carlos Correa Mascaro (substitute). 
Auxiliar de ensino: Maria de Lourdes Santos Machado. 
Auxiliar tecnica: Vera Maria Fontana Beltrao. 

BlBLIOTECA 

A Cadeira de Administracao Escolar e Educacao Comparada pos- 
sui uma biblioteca especializada, ainda em formagao. 

O acervo da biblioteca consta de duas partes: a primeira com- 
preende as publicagoes da antiga cadeira de Administracao Escolar 
do Institute de Educagao da Universidade de S. Paulo; a segunda, os 
poucos livros comprados, no unico ano em que recebemos verba pa- 
ra isso (1948) e as demais publicagoes doadas. 

A heranga do Institute de Educagao foi de 106 livros. Essas 
obras acham-se devidamente tombadas e tratadas biblioteconomica- 
mente. Na segunda parte da biblioteca, encontram-se 59 livros, uma 
colegao de leis e decretos do Estado de S. Paulo, ccmpreendendo o 
periodo de 1889 a 1949, revistas e publicagoes em geral. 

A biblioteca nao possui assinaturas de revistas devido ao fato de 
nem sempre ter verba. Recebe, porem, gratuitamente, numeros da Re- 
vista Brasileira de Estudos Pedagogicos, Boletim da Comissao Brasi- 
leiro-Americana de Educagao Industrial (CBAI), Documentario do En- 
sino da Editora Brasileira S/A (EBSA) e Atualidades Pedagogicas. 
Possui, ainda, uma colegao da revista "Educando", orgao da Associa- 
cao dos Professores Primaries de Minas Gerais, alguns numeros da re- 
vista "Educagao", orgao do Departamento de Educagao do Estado de 
S. Paulo, da revista "IDORT", da Revista de Estatistica, publicagoes 
do Ministerio de Educagao, do Institute Nacional de Estudos Pedago- 
gicos, da Secretaria da Educagao do Estado de S. Paulo, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatistica e, ainda, publicagoes oficiais de 
varios paises. 

Devido a pobreza do acervo da biblioteca, o professor da Cadei- 
ra pos a disposigao dos alunos, muitos de seus livros, que estao depo- 
sitados em secgao separada na biblioteca. Tais livros podem, tam- 
bem, ser consultados pelos alunos, em condigoes identicas as demais 
vobras. 
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Rege a biblioteca da Cadeira de Administragao Escolar e Educa- 
gao Comparada um regulamento, aprovado pela Diretoria da Facul- 
dade. 

Segue-se o Regulamento da Biblioteca: 

"Art. 1.° — O acesso a B.C.A.E.E.C. e facultado a todos os 
interessados. 

"Art. 2.° — As leituras na propria sala poderao ser feitas todos 
os dias uteis, exceto aos sabados, no horario das 9 
as 12 e das 13 as 16 boras. 

"Art. 3.° — Todos os consulentes deverao, a partir desta data,. 
preencher uma ficha de identificagao individual, na 
sua primeira consulta. 

"Art. 4.° — A retirada de livros ou outras publicagoes so sera 
permitida, a juizo do professor da Cadeira e as pes- 
soas que pagarem, no ato da primeira retirada, uma 
taxa de Cr$ 5,00. 

"Art 5.° — As retiradas terao o prazo de tres dias e poderao 
ser renovadas sempre que nao houver outro pedi- 
do para a mesma publicacao. 

§ I-0 — Os atrasos de devolugao obrigarao ao pa- 
gamento da multa de Cr.$ 1,00 por dia.. 

§ 2.° — Se o atraso for superior a seis dias, o ins- 
crito perdera o direito a qualquer nova re- 
tirada. 

Art. 6.° Sera escriturada, em Irvro propriq, a arrecadagao 
das taxas e multas que serao aplicadas integralmen- 
te nos servigos da biblioteca, ou na aquisigao de no- 
vas obras". 

Este Regulamento vigora desde 1 de abril de 1950. 

Pesquisas e outros trabalhos nao docentes 

A Cadeira de Administragao Escolar e Educagao Comparada, 
desde margo de 1948 sob a diregao do Prof. J. Querino Ribeiro, sem- 
pre se preocupou em completar suas atividades didaticas com tra- 
balhos de pesquisa e investigagao. A Cadeira nao possui, propria- 
mente, um laboratorio, sendo as pesquisas antes um alargamento de 
fungoes docentes. O numero de funcionarios e, por isso, reduzido: 
alem do professor e do assistente, trabalham somente duas auxiliares 
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de ensino, todos em regime de tempo parcial. O professor e o assis- 
tente encarregam-se da parte docente, e o professor orienta e iri§e 

o trabalho dos auxiliares de ensino, que se dedicam a pesquisa, a bi- 
blioteca e aos trabalhos de rotina. 

Os trabalhos de pesquisa tern sido orientados no sentido de pro- 
curar estudar e investigar alguns dos problemas mais interessantes 
da administragao escolar e tambem oferecer aos alunos oportunida- 
des de aprendizagem da tecnica de pesquisa. 

1) Trabalhos de pesquisa: 

a) Pesquisa sobre os resultados do concurso de ingresso ao ma- 
gisterio secundario e normal do Estado de S. Paulo, em 19-^9. 
Todas as atividades de pesquisa da Cadeira, de agosto de 
1949 a julho de 1950, centralizaram-se em torno deste tra- 
balho que exigiu um esforgo constante e intense para a ana- 
lise de 2.260 casos, submetidos a varies tratamentos, de acor- 
do com as variaveis mais significativas apresentadas. Esta 
tentativa ja foi bem sucedida porque tendo entao a Ca- 
deira mais uma auxiliar, pode, sem prejuizo do trabalho 
docente, levar a cabo o piano estabelecido. Entretanto, am- 
da pela impossibilidade de concentracao de esfor^os, o tem- 
po gasto para ultima-la esta excedendo a espectativa, so po- 
dendo ficar pronta, provavelmente, no decorrer de 1951, pa- 
ra publicagao no primeiro boletim da Cadeira. 

A pesquisa visa a estudar, especialmente, a posi^ao ob- 
tida pelos licenciados na competigao. E, dentre os licencia- 
dos, a posi^ao especial dos que o foram pela nossa Facul- 
dade. Aproveitando-se o material e as oportunidades de sua 
elaboragao, estudaram-se tambem outros aspectos como o dos 
interinos e nao interinos e o panorama geral das provas. 

A Cadeira recebeu da Comissao de Pesquisas Cientificas 
da Universidade, a quantia de Cr.$ 4.500,00 (quatro mil e 
quinhentos cruzeiros), que serviram para custear as despe- 
sas de impressao e preenchimento das fichas. 

b) Pesquisa sobre candidates inscritos em mais de uma ma- 
teria (inscrigao multipla). 

Esta pesquisa, feita com dados sobrantes da pesquisa 
mais ampla citada no item anterior, esta sendo realizada a 
parte, pela auxiliar de ensino, D. Maria de Lourdes Santos 
Machado. Seu relatorio sera, tambem, incluido no primeiro 
boletim da Cadeira, a ser publicado. 

2) Outros trabalhos: 

a) 1.° Congress© de Antigos Alunos. 
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Considerando a conveniencia de um exame da situagao 
dos egresses desta Casa, a Cadeira propos a Congregagao, a 
realizagao de um 1.° Congresso de Antigos Alunos. Aceita a 
proposta, organizou-se uma Comissao Executiva, da qual par- 
ticipou o Professor da Cadeira. Essa Comissao planejou e 
realizou o Congresso que se coroou de pleno exito. 

b) Conferencias feitas no interior do Estado, sob o patrocinio 
do Departamento de Cultura da Reitoria da Universidade de 
S. Paulo. 

A convite do Departamento de Cultura da Reitoria da 
Universidade de S. Paulo, o professor da Cadeira realizou 
uma serie de conferencias no interior do Estado, sobre as- 
suntos escolhidos pelos patrocinadores locais dos trabalhos. 

Em cada uma delas, o professor fez uma exposicao ge- 
ral sobre o tema escolhido, seguindo-se a abertura dos de- 
bates por parte do auditorio que, de acordo com o previsto 
e preparado, estava constituido de pessoas diretamente in- 
teressadas no assunto. Os temas foram os seguintes: Em 
Jau - "Participagao da iniciativa privada no desenvolvimen- 
to do sistema das escolas publicas". Em Limeira - "Organi- 
zaqao do sistema escolar brasileiro atual". Em Campinas - 
"Os grandes problemas da organizagao escolar moderna". 

c) Trabalhos de colabora^ao com a Assembleia Legislativa do 
Estado: 

Varias consultas, a pedido do Presidente da 
Comissao de Educagao e Cultura da Assem- 
bleia Legislativa, sobre problemas de concur- 
so de ingresso e remogao do magisterio secun- 
dario e normal. 
Ante-projeto do Institute Pedagogico, a pedi- 
do e em colaboragao com o Deputado Presi- 
dente da Comissao de Educacao e Cultura. 
Revisao do mesmo ante-projeto, participando 
da Comissao nomeada pela Diretoria desta Fa- 
culdade. 

d) Congresses cientificos: 

X Conferencia Nacional de Educagao, realizada no 
Rio de Janeiro, em que a Cadeira coiaborou a con- 
vite da Associagao Brasileira de Educagao e apre- 
sentou um trabalho "Auxilio do Estado em materia 
de ensino". 
Congresso de Organizagao Cientifica do Trabalho, 
realizado pelo IDORT, em que a Cadeira apresen- 
tou tese sobre a "Diregao das Unidades Escolares". 
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Em viagem a Franca, o Professor da Cadeira visitou, para ©s- 
tudar, escolas medias de Paris, conforme um programa or- 
ganizado pelo C. I. E. P. de Sevres. 

Ainda, em Franca, a convite do I.N.O.P., dirigido pelo Prof. 
Henri Wallon, o Professor da Cadeira proferiu uma palestra 
sobre "Problemas da Educagao no Brasil". 



DIDATICA GERAL E ESPECIAL 

Professor: Onofre Arruda Penteado Junior. 
Assistentes: Rafael Grisi, Amelia Americano Franco D. de Castro. 
Auxiliares de ensino: Aida Costa, Berenice Correa Gongalves, Rail 

Gebara. 

Biblioteca 

A biblioteca especializada da Cadeira consta de 220 volumes e 
uma centena de folhetos diversos, sobre assuntos pedagogicos, de ad- 
ministracao, colecao de programas da escola secundaria, etc. Ate cer- 
ta epoca a Cadeira estava recebendo regularmente as seguintes re- 
vistas: 

1. Esprit 

2. La Pensee 

3. Teachers College Record 

4. The Journal of Educational Psychology 

5. Educational Administration and Supervision 

6. Journal of Educational Research 

7. California Journal of Secondary Education 

8. The Journal of Education 

9. Education 

10. Progressive Education 

11. The Journal of Higher Education 

12. The High School Journal. 

Dessas revistas, as assinaturas de quase todas ja se venceram. 
Apenas esta a Cadeira recebendo tres delas, cujas assinaturas estao 
para terminar. 

A biblioteca e circulante e serve a consulta de alunos da Facul- 
dade em geral e em especial aos alunos de Didatica. 

COLOQUIOS E SEMINARIOS 

Cada grupo de alunos, conforme a divisao acima, chefiado e orien- 
tado pelo professor encarregado, realiza semanalmente seminaries so- 



XI — Atividades das Cadeiras e Departamen 10S 195 

bre aulas assistidas e dadas, tendo havido, no ano de 1950, aulas 
dadas por alunos praticantes: 361, e seminarios nos diversos grupos. 
318. Alem disso, ha um seminario semanal realizado pelos as^isten- 
tes, auxiliares de ensino, alunos interessados, sob orientacao e dire- 
gao do Professor Catedratico, no qual sao ventilados assuntos referen- 
tes aos trabalhos da Cadeira, bem como tratados assuntos doutrinario^ 
dentro do campo da pedagogia geral. A Profa. Rail Gebara realizou 
num desses seminarios, uma palestra subordinada ao tema Aprendi- 
zagem pela auto-atividade". Foi iniciado e debatido o seguinte tema. 
"A filosofia idealista como fundamento da educa^ao". O horario deste 
seminario foi das oito ao meio dia, todas as sextas-feiras uteis. 

CURSOS EXTRAORDINARIOS 

O Prof. Onofre Arruda Penteado Junior ministrou dois cursos 
extraordinarios a grupos de alunos de Didatica e Pedagogia, sobre os 
seguintes assuntos: "Introdugao ao estudo do teste de personalidade 
de Roschach" e "Psicologia do carater'. 

Titulos 

Durante este ano o segundo assistente da Cadeira, Amelia Ameri- 
cano Franco D. de Castro defendeu tese de doutoramento, apresen- 
tando o trabalho: "Principios do metodo no ensino da Historia", ten- 
do-lhe sido conferido o titulo de doutor em pedagogia. (14.10.50). 

COLABORAqAO COM INSTITUigdES NACIONAIS E ESTRANGEIRAS 

Associagao dos Diretores do Ensino Particular Primario do Esta- 
do de Sao Paulo, no seguinte trabalho: "A liberdade do ensino". 

Faculdade Nacional de Filosofia do Paraguai, pelo envio que Ihe 
foi feito, a seu pedido, de todos os programas referentes a Didatica 
Geral e as varias Didaticas Especiais, e a Pedagogia, cadeira lecio* 
nada no terceiro ano de nosso Curso de Pedagogia. 

Trabalhos publicados 

Aida Costa: 

"Primeiro Livro de Portugues", Editora do Brasil, l.a edi§ao, 1950. 

"Segundo Livro de Portugues", Editora do Brasil, l.a edigao, 
1950. 
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"Terceiro Livro de Portugues", Editora do Brasil, l.a edigao,. 
1950. 

"Quarto Livro de Portugues", Editora do Brasil, l.a edigao, 
1950. 

"Portugues para Admissao ao Ginasio", Editora do Brasil, 2.a edi- 
gao, 1950. 

"Primeiro Livro de Latim", Editora do Brasil, 6.a edigao, 1950. 

"Segundo Livro de Latim", Editora do Brasil, 5.a edigao, 1950^ 

"Terceiro Livro de Latim", Editora do Brasil, 5.a edigao, 1950. 

"Quarto Livro de Latim", Editora do Brasil, 4.a edigao, 1950.. 

CONFERENCIAS 

O Prof. Onofre Arruda Penteado Jr. realizou, em julho de 1950,^ 
na Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras de Sao Bento, da Pon- 
tificia Universidade Catolica de Sao Paulo, duas conferencias sobrei. 

"A psicologia da mentira infantil", 
"O estudo da categoria (relagao)". 



ECONOMIA POL1TICA E HIST6RIA DAS DOUTRINAS 

ECON OMICA S 

Professor: Paul Hugon. 

Assistentes: Helio Schlittler Silva, Jose Francisco Camargo e Zenith 
Mendes da Silveira. 

Auxiliar de ensino: Maria Suzana Eliezer de Barros. 

Pesquisas e trabalhos 

Alem dos estudos sobre teoria e doutrinas econdmicas comple- 
mentares das materias ministradas nos cursos de 1. , 2. e 3. anos, 
realizaram-se pesquisas e estudos especiais no conjunto dos trabalhos 

de preparagao das teses de doutoramento e de livre-docencia, orien- 
tadas pelo professor da Cadeira. 

As teses em prepare referem-se aos seguintes assuntos: 

Doutoramento: 

Origens e caracteristicas da doutrina do liberalismo econo- 
mico brasileiro — assistente Zenith Mendes da Silveira. 

Legislagao do trabalho no Brasil e conseqiiencias econdmi- 

cas — Alaide Taveiros. 

Problemas da evolugao industrial brasileira — Diva Benevi- 
des Pinho. 

A moeda escritural na economia brasileira — Jose de Barros 
Pinto. 

Salaries e flutuagoes econdmicas — Nuno Figueiredo. 

Acordos de compensagao no comercio exterior do Brasil — 
Jose Fernando Martins Bonilha. 

O cooperativismo e a formagao dos pregos — Lenita Cor- 
rea Camargo. 
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Livre-dccencia; 

Cooperativismo e economia brasileira — assistente Jose 
Francisco de Camargo. 

Comercio exterior do Brasil (1918-1950) — assistente Helio 
Schlittler Silva. 

Uma grande parte desses trabalhos ocupa-se, pois, da economia 
do Brasil. Compreendem estudos e analises cientificas dos principais 
problemas, instituigoes e doutrinas da economia brasileira. 

Tendendo ao mesmo objetivo, encontra-se em elaboragao ha dois 
anos uma bibliografia sobre a economia brasileira, que provavelmen- 
te sera dada a publicagao no proximo ano. 

COLABORAgAO COM INSTITUigdES NACIONAIS E ESTRANGEIRAS 

Efetua-se a colaboragao com universidades nacionais e estran- 
geiras, sob a forma de intercambio de trabalhos, e, sempre que pos- 
sivel, por contactos diretos por ocasiao de conferencias cu de viagens, 
para pesquisas. 

Sao principalmente as seguintes as universidades e instituigoes 
com as quais a Cadeira de Economia Politica colabora nesse sentido: 

No Brasil: 

Universidade do Rio de Janeiro (Faculdade Nacional de Fi- 
losofia, Faculdade de Ciencias Economicas e Administrati- 
vas, Centro de Estudos da Fundagao Getulio Vargas), Uni- 
versidade de Porto Alegre, da Baia e de Pernambuco. 

Na America do Norte: 

Universidades de Harvard, Columbia, Yard, Princeton, Chica- 
go e Berkeley, nos Estados Unidos; de Montreal, Quebec e 
Vancouver, no Canada. 

Na Europa: 

London School of Economics, Universidades de Glascow, 
Edimburgo, Oxford e Cambridge na Inglaterra. 

Universidades e principais Institutes de Economia Politica 

da Franga. 

Universidades de Lisboa e de Coimbra. 

Na America do Sul e Central: 

Universidades de Santiago, Lima, Buenos-Aires, Montevideu 
e Mexico. 
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Excurs5es 

Realiza-se anualmsnte uma excursao com os aluncs cas div ersas 
series, afim de que possam os mesmos observar uin loco" os mais va- 
riados aspectcs da atividade economica orasileira. Assim, em iQdO, 
foi visitada a Usina Siderurgica de Volta Redonda. 



ETNOGRAFIA BRASILEIRA E LINGUA TUPI-GUARANI 

Professor: Plmio Marques da Silva Ayrosa. 

Assistente: Carlos Drumond. 

Auxiliares de ensino: J. J. Philipson e Maria de Lourdes Joyce. 

A Cadeira de Etnografia e Lingua Tupi-guarani, tendo lutado lon- 
gos anos com varias dificuldades, provenientes da falta de espa^o para 
suas instalacoes, acha-se agora em condicoes perfeitamente razoaveis 
para o desenvolvimento de seus trabalhos. Dispoe, nao so de salas 
de estudo para o Professor e para cs Assistentes, como tambem do ma- 
terial bibliografico e equipamento tecnico indispensavel. O breve re- 
lato dara ideia do quanto possuimos e do que dispomos neste ano de 
1950: 

Biblioteca e arquivo 

A biblioteca da Cadeira possui 1.080 obras diferentes; 710 sepa- 
rates e publicagoes avulsas; 72 colegoes diferentes de revistas; 250 dia- 
positivos; 1.000 fotografias etnograficas e 40 mapas. 

Revistas assinadas e em permuta: 

Southwestern Journal of Anthropology 
International Journal of American Linguistics 
Revue de Geographic Humaine et d'Ethnologie 
Revista del Instituto Etnologico Nacional (Colombia) 
America Indigena (Mexico) 
Boletin Indigenista (Mexico) 
Boletin de Filologia (Uruguai) 
Runa (Argentina) 
Journal de la Societe des Americanistes de Paris 
Viking Fund Publications in Anthropology (U.S.A.) 
Journal of the Royal Anthropological Institute (Inglaterra) 
Man (Inglaterra) 
Communications from the School of African Studies (Africa 

do Sul) 
Anales del Instituto Etnico Nacional (Argentina) 
Anales de Arqueologia y Etnologia (Argentina) 

ciTOnsirHPE PH rmo 
Faculdade tie Fermicia e Oilonlologia 
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Revista del Institute de Antropologia (Argentina) 
Memoirs of the Peabody Museum of Archaeology and Ethno^ 

logy (U.S.A.)   
Anales del Institute de Linguistica (Argentina) 
Bulletin de la Societe de Linguistique 
Acta Linguistica 
Etnologiska Studier 
Revista del Museo de la Plata (Extractos de Antropologia) 
Acta Venezolana 
Folk-Lore (Inglaterra) 
Acta Americana 
Boletin de Arqueologia (Colombia) 
Indians at Work 
Archivos del Museo Etnografico (Buenos Aires) 
Travaux et Memoires de L'Institut d'Ethnologie (Paris) 
Revista de Folklore (Colombia) 
Revista do Arquivo Municipal de Sao Paulo 
Boletim Bibliografico da Biblioteca Municipal de Sao Paulo 
Revista do Museu Paulista 
Anais da Biblioteca Nacional 
Revista de Historia 
Actas Ciba 
Boletim Geografico 
Boletim Paulista de Geografia 
Revista do Institute Historico e Geografico Erasileiro 
Verbum 
Revista do Institute Historico e Geografico de Sao Paulo 
Sociologia. 

Movimento das consult as: 

A biblioteca funciona das 9 as 18 horas, ex-clusivamente para 
os alunos, professores e assistentes da Faculdade. Os livros nao po- 
dem ser retirados a nao ser em casos excepcionais, a criterio do Pro- 
fessor da Cadeira, ou por ordem do Sr. Diretor. 

A Biblioteca da Cadeira possui praticamente quase tudo o que 
se publicou versando o tupi-guarani, destacando-se entre outras, as 
obras de: Anchieta, Montoya, Figueira, Restivo, Betendorf, Pe. Arau- 
jo, Yapuguai, etc. Possui tambem, em microfilmes e fotocopias, pre- 
ciosa colegao de obras manuscritas existentes no Museu Britanico e 
nos Arquivos de Portugal. Destas ultimas destacam-se as obras de 
Yapuguai, Bolahos, Simao Bandini, Insaurralde; o Vocabulario na 
Lingua Brasilica (copia existente na Biblioteca Nacional de Lisboa), 
etc. Todas as obras microfilmadas estao sendo objeto de estudos 
pelo Professor da Cadeira e seus Assistentes, e serao publicadas em 
Boletins da Faculdade. 
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Museu 

Anexo a Cadeira ha urn Museu Etnografico, contendo aproxi- 
madamente 1.600 pegas, as quais, hoje devidamente numeradas e 
classificadas, foram adquiridas pela Faculdade e em parte doadas 
por particulares. 

Das diversas colegoes que compoem o acervo do Museu, salien- 
tam-se as dos Indies Canelas Orientals, Tucanos, Macuxes, Bororos 
Orientals, Carajas, etc. 

Ganha destaque, igualmente, uma colegao de ceramica tupi- 
guarani, constituida na sua maioria por objetos encontrados em ex- 
cavagoes na Praia Grande (Sao Paulo), bem como um magnifico 
"Trocano" de indios do Rio Negro, alem de diversas mascaras para 
danga de carater religioso, pertencentes aos Tucanos e Canelas Orien- 
tals. 

Trabalhos publicados 

Prof. Plinio Ayrosa: 

1. Oragdes e Dialogos da Doutrina Crista na Lingua Brasilica — Ed. 
F.F.C.L., Bol. CVI, Sao Paulo, 1950. 

2. Nomes dos membros do corpo humano e outros designativos na 
lingua brasilica — Ed. F.F.C.L., Bol. CXIV, Sao Paulo, 1950. 

Ass. Carlos Drumond: 

3. A carta de Diogo Nunes e a migragao tupi-guarani para o Peru 
— in Revista de Historia, n.0 1, Sao Paulo, 1950. 

4. Notas sobre Ceramica Brasilica — Ed. F.F.C.L., Bol. CVII, Sao 
Paulo, 1950. 

A Cadeira promoveu, ainda em 1950, a publicagao da obra "Les 
Langues de la Famille Tupi-Guarani", do Prof. Cestmir Loukotka, in 
Boletim CIV. 

Trabalhos elaborados em 1950, aguardando PUBLicAgAo 

Prof. Plinio Ayrosa: 

1. Manual da Lingua Tupi-guarani — gramatica, textos e vocabula- 
rio. 

2. Os guaianas de Piratininga — aspectos etnograficos e lingiiisticos.. 
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3. Poesias em tupi-guarani do sec. XVIII. 

4. Vocabulario brasilico, seg. Ms. do Museu Britanico. 

5. Vocabulario brasilico, seg. Ms. da Ac. das Ciencias de Lisboa. 

6. Apontamentos para a Bibliografia da Lingua Tupi-guarani, 2.° vol... 

« 



PILOLOGIA E LINGUA PORTUGU^SA 

Professor: Francisco da Silveira Bueno. 

Assistente: Dinorah Silveira Campos Pecoraro. 

Auxiliares de ensino: Albertino Piason, Joao Leliis Cardoso. 

Biblioteca 

Em organizagao. 

Revistas assinadas: 

Romania 

Revista Pcrtuguesa de Filologia 

Laboratorio de fonetica experimental 

Em montagem. Conta com um assistente tecnico: Jcao Leliis Car- 
doso. 

Pesquisas e trabalhos 

Francisco da Silveira Bueno: 

"A Lingua Portuguesa do Brasil" — Saraiva, Sao Paulo, 
1950. 

"Historia da Lingua Portuguesa" — Saraiva, Sao Paulo, 
1950. 

''Debates do Idioma" — Saraiva, Sao Paulo, 1950. 
"Lingiiistica Portuguesa" — Saraiva, Sao Paulo, 1950. 

"A Lingua de Machado de Assis" — Saraiva, Sao Paulo, 
1950. 

"Questoes de Portugues" — Saraiva, Sao Paulo, 1950. 

"O Portugues Comercial" (Curso tecnico) — Saraiva, Sao 
Paulo, 1950. • 
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"Paginas Floridas" — Saraiva, Sao Paulo, 9.a edisao, 4 vs. 
em 2 tomos, 1950. 

"Tratado de Semantica Geral" — Saraiva, Sao Paulo, 2* 
edisao, 1950. 

"Cartas esquecidas" — Saraiva, Sao Paulo, 3.a edigao, 1950. 

"Historia da Literatura Luso-brasileira" — Saraiva, 3.a edi- 
gao aumentada, Sao Paulo, 1950. 

"Manual de Califasia, Calirritmia e Califonia" — Saraiva, 
ed. aumentada, Sao Paulo, 1950. 



FILOLOGIA ROMANICA 

Professor: Theodore Henrique Maurer Junior. 
Assistente: Isaac Nicolau Salum. 

Cursos — A Cadeira ministrou os seguintes cursos: a) 3.a serie 
de Letras Classicas e Neolatinas — cursos sobre a formagao das Lin- 
guas Romanicas, vista da gramatica do latim vulgar e estudo com- 
parativo geral da fonetica e da morfologia romanicas; b) 4.a serie 
— curso sobre os fatores da unidade romanica ocidental. 

Pesquisas — As pesquisas realizadas pelo Professor da Cadei- 
ra sobre a grada^ao latina, a conjugagao romanica, o infinite pessoal 
nao puderam vir a publico durante o ano. Sairao em 1951, em 
publicagoes nacionais e estrangeiras. Estudos sobre o carater e a 
reconstrugao do latim vulgar forneceram material para trabalho es- 
pecial a vir a publico em 1951. O assistente continuou pesquisas 
sobre a influencia lingiiistica do Cristianismo no latim e atraves des- 
te, nas linguas romanicas, para elaboragao da tese de doutoramento. 

Biblioteca — Vem sendo organizada desde 1948. Alem dos 
livros adquiridos com a verba do ano, recebeu alguns volumes de 
doacao dos alunos, em movimento espontaneo, sob a orientagao da 
aluna Wilma Velloso. 

Entre as obras preciosas ja adquiridas pela Cadeira destaca-se 
o "Archivio Glottologico Italiano" (colegao completa ate 1942). 

Revistas especializadas: Lingua (1949 e 1950); Romania (1944- 
1950); Revista Portuguesa de Filologia (1947-1950); Vox Romanica 
(1950). 



FILOSOFIA 

Professores: Joao Cruz Costa e Gilles Gaston Granger. 
Assistente: Laerte Ramos de Carvalho. 

Biblioteca 

A Cadeira de Filosofia vem tentando, ha alguns anos, organizar 
uma pequena biblioteca, com o objetivo de servir aos alunos. 

Em 1950, dispunha a biblioteca de 296 volumes, devidamente 
fichados e catalogados. Entre esses volumes contam-se alguns doa- 
dos pelo dr. Rivadavia de Barros, em fins de 1949. 

A biblioteca esta a disposi^ao de todos os alunos e professores. 

Os livros podem ser retirados pelo prazo de oito dias, exigindo- 
se apenas dos consulentes que sejam membros do Corpo Docente 
ou Discente desta Faculdade. 

Nao foi possivel a biblioteca, por falta de verbas, assinar revis- 
tas especializadas. Dispoe, no entanto, de varies numeros de algu- 
mas revistas estrangeiras, entre as quais a "Revue de Cours et Con- 
ferences", numeros de 1928, 1929 e 1930. 

Pesquisas e outros trabalhos 

1. Pesquisas: O professor Gilles Gaston Granger realizou, com 
a colaboragao dos alunos de Estetica, uma pesquisa, sob o titulo: 
"Contribuitions a I'etude des reactions esthetiques d'enfants bresiliens", 
a ser publicada na revista "fitudes Philosophiques", de Paris. 

2. Outros trabalhos: 

Conferencias: 

a) — Foram realizadas as seguintes conferencias: Rene 
Poirier: "Determinismo e Causalidade", 2 conferen- 
cias. O conferencista foi apresentado pelo professor 
Joao Cruz Costa. 

b) — Ernesto Grassi: "O fundamento existencial das 
ciencias" e "O problema da primazia das ciencias do 
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espirito ou da natureza". Estas duas conferencias 
foram realizadas na Faculdade, sob o patrocinio da 
cadeira de Filosofia. 

c) — Joao Cruz Costa: "Impressoes de Viagem", conferen- 
cia realizada na "Uniao Cultural Brasil-Estados Uni- 
dos" e publicada posteriormente em "O Estado de Sao 
Paulo". 

d) — Gilles Gaston Granger: "Iniciagao a Estetica", ciclo 
de conferencias realizado no Museu de Arte Moderna. 

e) — Laerte Ramos de Carvalho: Conferencias sobre "A 
Filosofia do Renascimento", a "Filosofia de Bacon" e 
duas conferencias sobre a "Filosofia de Kant", todas 
realizadas no Museu de Arte Moderna. 

Artigos e publicagoes: 

Foram publicados os seguintes artigos e trabalhos: 

Joao Cruz Costa: "Augusto Comte e as origens do po- 
sitivism©", duas primeirasi partes de um trabalho pu* 
blicado nos numeros 3 e 4 da "Revista de Historia". 

Joao Cruz Costa: "Europa — esta Grecia aumentada", 
artigo publicado em "O Estado de Sao Paulo". 

Gilles Gaston Granger: "A Proposito da Comicidade", 
serie de quatro artigos publicados em "O Estado de Sao 
Paulo". 
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HIST6RIA DA CIVILIZAgAO AMERICANA 

Professor: Astrogildo Rodrigues de Mello. 

Assistente: Deusda Magalhaes Motta. 

Auxiliar de ensino: Rozendo Sampaio Garcia. 

A Cadeira de Historia da Civiliza^ao Americana desenvolveu nor- 
raalmente as suas atividades durante o ano de 1950 tendo registrado, 
especialmente, o afastamento temporano de seu catedratico, Prof. As- 
trogildo Rodrigues de Mello que, designado para representar a Sec- 
cao de Historia da Faculdade, no Congresso Intemacional de Histona, 
realizado em Paris em 1950, foi, preliminarmente, substituido pela li- 
vre-docente, Dra. Alice Piffer Canabrava, tendo esta, igualmente, se 
afastado, para uma viagem de estudos aos Estados Unidos, sendo subs- 
tituida pelo Dr. Odilon de Araujo Grellet, tambem livre-docente da 
Cadeira, a quern coube conduzir os trabalhos docentes ate o fim do 
ano letivo. 

Foram, em sintese, as seguintes as principais atividades da Ca- 
deira, no decorrer de 1950: 

Biblioteca 

A Biblioteca da Cadeira de Historia da Civilizagao Americana, du- 
rante o ano de 1950, continuou a ser enriquecida com a aquisi^ao de 
novas obras didaticas e de consulta, permitindo a ampliagao dos es- 
tudos realizados pelos estudiosos, bem como pelos alunos, que pos- 
suem novas e melhores fontes de consulta. Atingiu, assim, a Biblio- 
teca a cifra dos 500 volumes, dentre os quais cumpre ressaltar a im- 
portancia dos seguintes: 

Las Casas, D. Balthazar — La decouverte des Indes Occidentales 
par les Espagnols et les moyens dont ils se sont servis pour s'en rend re 
maitres — Paris, 1701, Chez Pierre Debats. 

Harrissen, Henry — Christophe Colomb — Paris, 1884, E. Leroux. 

Bosch Gimpera, D. Pedro — Las Razas Humanas — Barcelona, 
1945, Inst. Gallach de Libreria. 

Ingram Priestley, Herbert — A History of the American Life, 
1929, Macmillan C.0. 
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II Gazzetiere Americano — Italia, 1763. 

Adams, J. Truslow — Dictionary of American History — N. 
York, 1940, C. Scribner's Sons. 

Mapoteca 

A colegao de mapas da Cadeira continua a ser enriquecida com 
a colaboragao do pessoal tecnico da Cadeira e dos alunos, o que per- 
mitiu a ampliagao de mapas de grande importancia para a elucidagao 
dos temas tratados em aula. Possui, assim, a Cadeira cerca de 40 ma- 
pas especializados, referentes aos assuntos mais importantes da His- 
toria Americana. 

Fontes primarias de estudo 

Neste campo inesgotavel de pesquisa, que a Historia Americana 
apresenta para o estudioso, cumpre salientar que esta Cadeira possui 
um extraordinario manancial de estudo, constituido pelas Atas Ca- 
pitulares do Cabildo do Paraguai que, pela massa dos documentos, 
que abrangem cerca de tres seculos de Historia, interessa nao apenas 
a propria Cadeira, mas, igualmente, a sua co-irma, a Cadeira de His- 
toria da Civilizacao Brasileira. Os estudos que se procederam nes- 
sa diregao durante o ano de 1950 e que serao ampliados no decor- 
rer de 1951, exigirao ainda largas investigagoes por varies anos para 
que se possa concluir obra duradoura e imperecivel, capazes de hon- 
rar o Institute Universitario a que estamos ligados. 

Pesquisas 

Dada a importancia do documentario de que nos ocupamos an- 
teriormente, vem sendo as pesquisas deste Gabinete orientadas no sen- 
tido de obter o maior rendimento future de tao preciosa fonte de in- 
formacao historica que, esperamos, possa atingir em breve ao objeti- 
vo que colimamos. 

COLOQUIOS E SEMINARIOS 

Alem dos trabalhos normais da Cadeira, prejudicados em parte 
pela ausencia do professor catedratico, afastado para representar a 
Faculdade no Congresso Internacional de Historia de Paris, depois de 
terminada a sua gestao a frente da Diretoria da Escola, cumpre assi- 
nalar que se realizaram coloquics e seminaries, com a colaboragao dos 
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assistentes, que procuraram desenvolver o campo dos estudos ameri- 
canos abrangidos por esta Cadeira. 

TlTULOS E DISTINgOES 

Coube a esta Cadeira a honra insigne de representar a Seccao de 
Historia da Faculdade, no Congresso Internacional de Histona, reali- 
zado em Paris, em 1950. 

Trabalhos escolares 

As atividades didaticas da Cadeira, que se projetam pelos 2.°, 3.° 
e 4.° Ancs de Geografia e Historia, decorreram normalmente, haven- 
do os alunos, particularmente os dos ultimos anos, apresentado pe^- 
quisas criginais, projetadas em articulagao com os demais setores de 
estudos historicos desta Faculdade, evitando-se-lhes assim o acumuie 
de trabalho e o gasto inutil de energia. 

Atividades culturais 

Dentre as mais importantes atividades culturais desenvolvidas 
por esta Cadeira, e mister salientar a importancia da participagao no 
Congresso Internacional de Historia, realizado em Paris, em 1950, on- 
de a natureza e o valor das questoes debatidas permitiram-nos uma 
extensao de conhecimentos de extraordinario valor para o campo das 
atividades a que nos dedicamos com particular interesse. 



HISTORIA DA CIVILIZAgAO ANTIGA E MEDIEVAL 

Professor: Euripedes Simoes de Paula. 

Assistente: Pedro Moacyr Campos. 

Auxiliar de ensino: Aldo Janotti. 

Biblioteca 

A Cadeira possuia, em 31 de dezembro de 1950, 710 volumes. 
Revistas e colegoes importantes nao eram regularmente adquiridas, 
deixando-se tal fungao a cargo da Biblioteca Central. A biblioteca 
da Cadeira e circulante, exclusivamente para os alunos e pessoal do- 
cente. 

Trabalhos 

Os principais trabalhos realizados por iniciativa do Prof. Dr. E. 
Simoes de Paula, foram a fundagao da "Sociedade de Estudos His- 
toricos" e da "Revista de Historia", da qual o Prof. Simoes e Dire- 
tor e proprietario. A permuta de publicagoes com instituigoes nacio- 
nais e estrangeiras e feita por intermedio da "Revista de Historia", 
publicagao trimestral, da qual sairam os 4 numeros regulares em 
1950. 

Titulos 

No decorrer de 1950, foram os seguintes os titulos e distingoes 
conferidos ao pessoal docente da Cadeira: * 

a) — Em junho, o Prof. Simoes de Paula foi eleito e designado 
Diretor da Faculdade de Filosofia, fungao que exerce 
atualmente. 

b) — Em novembro, o 1.° assistente, Dr. Pedro Moacyr Cam- 
pos, tornou-se, por Concurso de titulos e provas, Livre- 
docente da Cadeira. 

c) — Em dezembro, o Dr. Pedro Moacyr Campos foi designado 
pelo Magnifico Reitor, representante da Universidade jun- 

' ■ $ 
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to a Academia Goetheana de Sao Paulo, para tratar dos 
cursos a que se devem submeter os estudantes pauhstas, 
candidates a bolsas de estudo na Alemanha. 

- Em setembro, o licenciado Aldo Janotti foi nomeado aa- 
xiliar-tecnico, para prestar services a Cadeira. 



HIST6RIA DA CIVILIZACAO MODERNA E CONTEMPORANEA 

Professor: Emile G. Leonard. 

Assistente: Eduardo d'Oiiveira Franga. 

Pessoal docente — Durante o ano de 1950, a Cadeira de His- 
toria Moderna e Contemporanea esteve sob a responsabilidade do 
Prof. Emile G. Leonard, conlratado na Franga (Escola Pratica de Al- 
tos Estudcs — Ciencias Religiosas — Cadeira de Historia da Reforma 
e do Protestantismo). Foi seu assistente o lie. Eduardo d'Oiiveira 
Franga. 

Trabalhos escolares — Foram ministrados cursos monografi- 
cos a alunos do 2.°, 3.°, 4.° anos e de Especializagao sobre os seguin- 
tes assuntos: Ordens e classes socials na Franga no seculo XVIII (2.° 
ano), As guerras, o exercito e a opiniao publica na Europa Ocidental 
da Guerra dos Sete Anos a Queda de Napoleao (3.° ano), A questao 
religiosa e as Igrejas na Franca, de Henrique IV a Revolucao (2.°, 
3.° e 4.° anos) e Historia Economica da Europa no seculo XVII (2.° 
ano). 

Os trabalhos escolares versaram sobre Historia da Europa e da 
America no seculo XIX (3.° ano) e Historia da Europa e da America 
no seculo XVII (2.° ano). losses trabalhos foram realizados em co- 
laboragao com a Cadeira de Historia da Civilizagao Americana (Prof. 
Astrogildo Rodrigues de Mello). Os alunos de 4.? serie e Especializa- 
gao fizeram pesquisas sobre temas de livre escolha. 

Biblioteca — A Biblioteca da Cadeira dispoe atualmente de 
cerca de 300 obras. E' circulante, para uso dos alunos, e funciona 
no horario regular das aulas. No ano de 1950, foram, entre outras, 
adquiridas obras sobre o seculo XVII portugues e que se destinam 
a constituir o futuro acervo de fontes de pesquisa historica. 

Entre essas obras merecem referenda: 

Laet, Joannes de — Hispania sive regis Hispaniae regnis et opi- 
bus. Lugd. Batav., Ex cfficina Elzeviriana. 

Birago, G. Bat. — Historia della desunione del regno de Porto- 
gallo dalla corona di Castiglia. . . Amsterdan, Apresso Niculau Van 
Ravesteyn, 1647. 

Brandano, Alexandre e Francesco — Historia delle guerre di Por- 
togallo, succedute per Voccasione della separazione di quel regno della 
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corona, cattolica. . . 3 vols., Venezia, Paolo Baglioni, 1689, 2. vol. 
1716 e 3.° vol. 1724. 

Conestaggio, Jeronimo di Franchi — Dell unione del re£no di 
Portogallo alia corona di Castiglid.. Genova, Girolamo Bartoli, 1585. 

Guzman Scares, Vicente de — Lusitania Restaurada, dirigida a 
seu restaurador, el rei Dom Joao o Quarto. Lisboa, Lourengo de An- 
veres, 1641. 

Passarello, Cajetano — Bellum lusitanum ejusque regni separatio 
a regno castellensi. . . Lugduni, Apud Anissonios, Joan Posuel 85 Claud. 
Rigaug, 1684. 

Pinto Ribeiro, Joao — Preferenda das letras as armas. Lishoa, 
Paulo Craesbeeck, 1645. 

Sobre essa epoca dispoe ainda a Biblioteca, merce das aquisicoes 
anteriores, das seguintes obras: 

Pinto Ribeiro, Joao — Obras varias sobre varies casos. . . Coim- 
bra, Joseph Antunes, 1729. 

Govea, Fr. Velasco de — Justa acclamagao do serenissimo rei de 
Portugal. R. Joao IV. 2.a ed., Lisboa, Typ. Fenix, 1846. 

Lobo, Roque Ferreira — Historia da Feliz Aclamacao do Senhor 
Rei D. Joao, o Quarto. Of. de Simao Thadeu, Lisboa, 1803. 

Moreli, Juan Baptista — (alias Frei Fulgencio Leitao, Dice. 3.°, 
101) — Reduccion y Restituycion del Regno de Portugal a la Sere- 
nissima Casa de Braganga en la Real Persona de D. Juan IV. . . En 
Turin. Juannetin Pennoto, 1648 (ed. princeps). 

As colegoes mais importantes de que dispoe a pequena Biblioteca 
da Cadeira sao duas: A Cambridge Modern History (8 vols., Cam- 
bridge University Press, 1934) e a Cambridge History of the British 
Empire (8 vols., Macmillan Co., University Press, 1929). 

Pesquisas e PUBLiCAgoES — Realizou a Cadeira pesquisas sobre 

a Historia do Protestantismo no Brasil (Prof. Emile Leonard), par- 
cialmente publicadas no exterior: L'eglise presbyterienne du Bresil 
et ses experiences ecclesiastiques, in Etudes Evangeliques, n.0 1, ja- 
neiro-marco, 1949. (Publ. da Fac. de Teologia Protestante de Aix-en- 
Provence). Devem, no ano proximo de 1951, ser publicadas na ''Re- 
vista de Historia". Pesquisa sobre a Historia Portuguesa no seculo 
XVII (Prof. Eduardo d'Oliveira Franga) a ser oportunamente publi- 
cada. 

O Prof. Emile G. Leonard publicou ainda uma pequena Histoire 
du Protestantisme (Paris, Presses Universitaires, 1950. Col. "Que sais- 
je") e a Histoire de la Provence no "recueil" Visages de la Provence 
(Paris, Horizons de France, 1950); e diversos artigos entre os quais: 
Le protestantisme frangais de la Revocation a la Revolution, in 
"Information Historique", 1950, Brasil, terra de Historia, de cuja tra- 



216 Fac. de Filosofia, Ciencias e Letras — Anuario de 1950 

dugao se encarregou seu assistente, in "Revista de Historia", n.0 2y 

1950. 

O Prof. Eduardo d'Oliveira Franga publicou o artigo O conhe- 
cimento do presente em Historia, in "Ecos Universitarios", n.0 14r 

1950 (publ. da Fac. de Filosofia Sedes Sapientiae). 

Os professores da Cadeira deram ainda sua colaboragao, como re- 
datores, a Revista de Historia do Prof. E. Simoes de Paula, da Cadeira 
de Historia Antiga e Medieval. 

Coloquios E seminarios — Entre os alunos da Cadeira, realiza- 
ram-se seminarios semanais regulares. Os seminarios de 1950 versa- 
ram sobre a Historia Social do seculo XVI (2.° ano) e a Sociedade 
europeia no seculo XIX. 

Nesses seminarios, inicialmente, tiveram os alunos exposigoes do 
assistente sobre Tecnica do Trabalho de Historia; depois, do Prof. £mi- 
le G. Leonard sobre a Historia da Provenga, como exemplo de estu- 
do de Historia Regional, e finalmente, os proprios alunos passaram a 
fazer exposigoes orais sobre os temas previstos. 

Participaram ainda os professores da Cadeira dos debates de 
fundagao da Sociedade de Estudos Historicos, destinada a promover 
discussoes e estudos de Historia. 

Titulos e DiSTiNgoES — Durante o ano 1949-1950, o prof. Emile 
G. Leonard foi encarregado de um curso de conferencias de Sociologia 
Religiosa no Institute de Estudos Politicos de Paris. Foi tambem 
escolhido para membro do Comite da "Societe Internationale d'His- 
toire des Religions" de Amsterdam. 

O assistente Eduardo d'Oliveira Franga, alem de ter sido convi- 
dado ao Congresso Internacional de Historia a que nao pode com- 
parecer, foi, pelo Prof. Luis Romero, convidado a colaborar em uma 
Historia da America a ser editada na Argentina. Pronunciou ainda,. 
em fins de 1949, a convite da Casa de Portugal, em sessao comemo- 
rativa no Teatro Municipal, uma conferencia sobre: "O homem por- 
tugues de 1640", e outra sobre o "Sentido do Ensino da Hist6ria"r 

paraninfando uma turma de licenciandas pela Faculdade de Filoso- 
fia "Sedes Sapientiae" da Universidade Catolica. 

Comentario — Aproveita-se do presente relatorio para sugerir 
a conveniencia de algumas providencias que possam contribuir para 
maior eficiencia dos cursos e das pesquisas: 

1.° a organizagao de um Departamento de Historia, em moldes se- 
melhantes ao Departamento de Geografia, para melhor coorde- 
nagao das atividades escolares e das pesquisas; 

2.° a aquisigao de colegoes de documentos impresses, destinadas a 
servir de fontes de pesquisa, pois que somente familiarizando-se- 
com elas se pode formar o historiador; 



XI   Atividades das Cadeiras e Departamentos 

3.° coordenagao entre as varias cadeiras de Histona, para melhor dis- 
tribui?ao dos trabalhos escolares, evitando-se sobrecarga de exi- 
gencias aos alunos, presentemente obrigados a grande dispersao 
de esforgos, com prejuizo do rendimento efetivo, 

4.° o envio de estudantes de post-gradua?ao ao exterior ou a arqui- 
vos e centres de estudos de outros Estados, nao somente para 
seguirem noves cursos e observarem outras civiliza^bes, mas tam- 
bem com o encargo de copiarem documentos que possam consti- 
tuir material para futures estudos das Cadeiras de Historia. 



HISTORIA DA CIVILIZAgAO BRASILEIRA 

Professor: Alfredo Ellis Junior. 

Assistente: Mafalda Zemella. 

Auxiliar de ensino: Myriam Ellis. 

Biblioteca 

A Biblioteca especializada da Cadeira contra com 396 livros de- 
vidamente catalogados. Presentemente nao se assinam revistas, porem 
a Cadeira possui colegoes quase completas das seguintes publicacoes 
periodicas: 

Atas da Camara Municipal de Sao Paulo (S. Paulo, Arquivo 
do Estado) 

Anais do Museu Paulista 

Anais da Biblioteca Nacional 

Cartas de Datas de Terra (S. Paulo, Depto. de Cultura da 
Prefeitura Municipal) 

Documentos Historicos (Rio, Arquivo Nacional) 

Documentos Interessantes (S. Paulo, Arquivo do Estado) 

Inventarios e Testamentos 

Registro Geral da Camara de Sao Paulo 

Revista do Arquivo Municipal (S. Paulo, Depto. de Cult, da 
Prefeitura Municipal) 

Revista do Institute Historic© e Geografico de Sao Paulo e 
outras. 

As consultas sao feitas no Gabinete de Historia da Civilizagao 
Brasileira, no seguinte horario: das 8 as 11,30 hs. e das 13 as 17 hs. 
O movimento de consultas tern sido consideravel. 

Quanto ao movimento de permuta de livros temos a dizer que 
a Cadeira sistematicamente envia seus Boletins, assim que saem do 
prelo, a todas as instituigoes culturais do Estado e de outras Capi- 
tais nacionais e estrangeiras, bem como a intelectuais de renome na 
especialidade. A Cadeira recebe, tambem, regularmente, publicagoes 
variadas do pais e do estrangeiro. 
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Pesquisas e trabalhos 

V 
Varios trabalhos de pesquisa foram realizados pelo pessoal da 

Cadeira, no Arquivo do Kstado de Sao Paulo (quando ele se achava 
funcionando), no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, na Secgao 
de Documentos da Biblioteca Municipal de Sao Paulo, no Arquivo 
Publico Mineiro. Dentro do Gabinete de Historia da Civilizacao Bra- 
sileira tambem foram realizadas pesquisas, gracas as colegoes de do- 
cumentos publicados que possuimos, tais como: Inventarios e Tes- 
tamentos; Documentos Historicos; Documentos Interessantes. 

No setor das pesquisas, interessantes trabalhos foram realizados 
pela auxiliar da Cadeira, D. Myriam Ellis, os quais passamos a dis- 
criminar: 

"Estudos sobre alguns tipos de transporte no Brasil Colonial", 
Revista de Historia, n.0 4 e no Boletim n.0 115 da Faculdade de 
Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo en.0 11 
da Cadeira de Historia da Civilizagao Brasileira. 

"Pesquisas sobre a existencia do ouro e da prata no Planalto 
Paulista, nos seculos XVI e XVII", publicado na Revista de Historia, 
n.0 1, e no Boletim anteriormente citado. 

Ainda no mesmo setor, importante pesquisa foi realizada pela 
l.a assistente da cadeira, D. Mafalda Zemella, nos Arquivos de Sao 
Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, para a elaboracao de 
sua tese de doutoramento, subordinada ao tema "O Abastecimento 
da Capitania de Minas Gerais no seculo XVIII", trabalho esse que 
esta no prelo, Ainda no terreno da investigagao historica, esta Ca- 
deira se orgulha de ter desvendado importantes setores da Historia 
Economica de Sao Paulo, restaurando dois ciclos economicos que ja- 
ziam no esquecimento: o ciclo do muar e o pequeno ciclo do a^ucar 
paulista. Como resultante de pesquisas em torno desses assuntos, sur- 
giu o Boletim. n.0 11 da Cadeira e varios artigos publicados pelo Prof. 
Dr. Alfredo Ellis Jr., na "Revista de Historia", e em outras publica- 
goes. 

No terreno da divulga^ao historica, a Cadeira publicou ate hoje 
11 Boletins, sendo que 10 deles de autoria do Professor da Ca- 
deira e um de autoria do Prof. Thomaz Oscar Marcondes de Souza. 
Todos eles contem grandes inovagoes no terreno da Historia do Bra- 
sil, pois se baseiam em pesquisas, raciocinio logico, modernas con- 
cepgoes historicas. Presentemente dois Boletins da Cadeira estao no 
prelo. 

No terreno da divulgagao, a Cadeira, atraves de seu Professor e 
auxiliares, realizou varias conferencias na Capital e no Interior, em 
varias cidades, como Rio Claro, Campinas, Araraquara, Sao Paulo. 
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COLOQUIOS E SEMINARIOS 

Semanalmente, acompanhando a materia lecionada, a Cadeira 
realiza seminarios ccm os alunos, onde os assuntos sao debatidos e do 
cumentos sao examinados e discutidos demoradamente. 

COLABORAgAO COM INSTITUigdES NACIONAIS E ESTRANGEIRAS 

A Cadeira tem colaborado com varias instituigoes culturais, 
atraves da remessa de suas publicagoes e colaboragoes, oferecendo sua 
adesao e apoio sempre que se fez necessario. 

Excursoes 

Em 1950, a Cadeira promoveu uma excursao a regiao do antigo 
Guaira, no Estado do Parana. 



HIST6RIA DA FILOSOFIA 

Professor: Livio Teixeira. 
Assistente: Joao Cunha Andrade. 
Auxiliar de ensino: Lineu Schutzer. 

Foram realizados, durante o ano de 1950, os seguintes cursos 
nesta Cadeira: 

Para os 1.0s anos de Ciencias Sociais e Pedagogia: 

Um curso sobre Platao, pelo prof. Livio Teixeira (3 amas 
semanais). 

Um curso sobre a Filosofia Antiga, em geral, a cargo do prof. 
Joao Cunha Andrade (3 aulas semanais). 

Para o 2.° ano de Filosofia: 

Um curso sobre Platao, pelo prof. Livio Teixeira (3 aulas 
semanais). 

Um curso sobre a "Critica da Razao Pura" de Kant, pelo 
mesmo professor (3 aulas por semana). 

Para os 1.0s anos de Ciencias Sociais e Pedagogia: 

Um curso sobre a Filosofia Grega, pelo prof. Joao Cunha 
Andrade (3 aulas semanais). 

As notas de aproveitamento foram dadas pela apresentacao 
de trabalhos escritos e argiiigao oral de seus autores fei- 
ta pelo professor. 

Varies alunos apresentaram trabalhos que revelaram bastan- 
te interesse pela materia, bem como boa capacidade de 
elaboragao pessoal. 

No segundo semestre foram realizados seminaries na 2.a se- 
rie, com discussao de textcs e exposigoes feitas pelos 
alunos. 



LINGUA E LITERATURA ALEMA 

Professor: Pedro de Almeida Moura. 

Assistente: Sylvia Barbosa Ferraz Dirickson. 

Tendo sido renovado, em Abril de 1947, o contrato do Prof. Dr.. 
Pedro de Almeida Moura para regencia da Cadeira de Lingua e Li- 
terature Alema, que vinha exercendo a contento da Faculdade des- 
de 1940, a Cadeira deu prosseguimento a sua tarefa, apresentando' 
novos programas de ensino, melhorando-os de conformidade com o 
que a experiencia foi ditando, de modo a proporcionar sempre aos 
alunos, crescentes possibilidades de se familiarizarem com a lingua 
e com a literatura alema, a despeito das deficiencias que trazem do 
curso ginasial, em que essas materias nao constam do programa. Per- 
sistiu, assim, a Cadeira em dividir o ensino em aulas de lingua e 
de literatura. Nas aulas de lingua eram realizados com assiduidade, 
exercicios de conversagao e de gramatica e nas de literatura desen- 
volvia-se o gosto pelo conhecimento atraves da critica literaria e de 
pesquisas, que eram apresentadas pelos alunos, sob forma de mono- 
grafia, fazendo jus a nota semestral de aproveitamento. Os resul- 
tadcs foram plenamente satisfatorios. De dois anos a esta parte, a 
Cadeira, a titulo de experiencia, suprimiu o ensino de literatura no 
primeiro ano, visando incentivar o conhecimento do idioma. O re- 
sultado tem-se revelado animador, como veremos adiante, no item 
referente ao 4.° ano e Especializagao. 

Filologia germanica 

Esta materia foi lecionada primeiramente no 3.° ano, passan- 
do depois para o programa do 4.° ano, em vista do 1.° ano ter fi- 
cado somente com o ensino de lingua, como vimos acima. O ensino 
desse importantissimo estudo continua sendo feito com toda a re- 
gularidade, e e recebido com geral agrado por parte dos alunos. Co- 
mo a biblioteca da Cadeira ainda nao dispoe dos necessaries ele- 
mentos para a realizagao do programa, o Professor vem fornecendo 
livros especializados de sua biblioteca particular, aos' alunos, afim 
de facilitar o estudo e as pesquisas recomendadas em aula. 
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4.° ANO E ESPECIALIZAgAO 

fistes dois cursos tem funcionado com toda a regularidade e 
com real proveito para cs alunos, razao pela qual devem continuar 
fazendo parte do programa. A Cadeira tem adotado o sistema de, 
em cada comego de ano letivo, proper aos alunos uma serie de au- 
tores e de assuntos a serem estudados. A turma que vai seguir o 
curso escolhe o assunto, que e entao desenvolvido, de modo que os 
alunos nao so aprendam, como tomem parte ativa na pesquisa dos 
pontcs que despertem maior interesse. Os resultados tem-se reve- 
lado esplendidos, principalmente depois da Cadeira, de dois anos a 
esta parte, ter adotado por praxe dar, em lingua alema, todo o curso 
do 4.° e 5.° anos, sendo as provas escritas tambem redigidas em 
alemao. 

Com grande aproveitamento pelos alunos ja foram ministrados 
Cursos de Especializagao, para diferentes turmas, versando o estudo 
de Nietzsche, Schiller, Goethe e Lessing. 

Doutoramentos 

Alem de atividades extra-letivas ligadas a Cadeira, como sejam 
tomar parte em banca examinadora de professores para o ensino se- 
cundario e examinar candidates a tradutores juramentados pela Jun- 
ta Comercial do Estado, o Prof. Dr. Pedro de Almeida Moura foi, 
em 1950, Presidente de duas bancas examinadores para o Douiora- 
mento de Assistentes desta Faculdade, a saber: Doutoramento d© 
sua ex-aluna e depois Assistente D. Sylvia Barbosa Ferraz Dirickson, 
cuja tese, feita sob orientagao da Cadeira, versou assunto da epo- 
peia palaciana alema, ou seja "A Lenda de Tristao e Isolda, suas 
varias transformagoes atraves do tempo e do espago e a versao de 
Gottfried von Strassburg", tese essa longamente debatida e aprova- 
da com distingao, constituindo motive de grande satisfagao para o 
Professor, que ve uma de suas ex-alunas, formada pela Cadeira, gran- 
gear esse honroso titulo. 

Outro doutoramento foi o do Assistente da Cadeira de Lingua 
e de Literatura Inglesa, Sr. Hygino Aliandro, que defendeu com bri- 
Iho seu ponto de vista sobre John Donne, poeta metafisico ingles, sen- 
do plenamente aprovado em sua honrosa conquista. 

Excursao cultural 

De 23 a 31 de Outubro de 1950 o Professor da Cadeira acompa- 
nhou uma turma de alunos do Curso, em excursao cultural a Belo Hori- 
zonte, onde foram recebidos com as maiores demonstragoes de apre- 
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qo, nao so pelas autoridades da Universidade, como tambem pela so- 
ciedade mineira: nao pouparam atengoes e gentilezas para com os uni- 
versitarios paulistas. A impressao que nos deixaram foi excelente. Na 
Capital mineira, no dia 28 daquele mes, proferiu o Prof. Almeida Mou- 
ra uma conferencia sobre "A Cangao Popular Alema", no salao nobre 
da Faculdade de Flosofia da Universidade de Minas Gerais. Do exito 
alcancado por essa conferencia falam dois oficios dirigidos a esta Fa- 
culdade, um do M. Reitor, outro do Diretor da Faculdade de Belo 
Horizonte, agradecendo a contribuigao cultural ali prestada. 

Estudos semanais de cultura literaria 

Todas as sextas-feiras, de onze ao meio dia, o Professor da Ca- 
deira faz uma prelegao para todas as series do Curso conjuntamente, 
versando um assunto qualquer de interesse geral de cultura, de pre- 
ferencia literatura alema. Tao logo esteja organizada a discoteca que 
esta sendo preparada pela Cadeira, essas prelegoes serao ilustradas com 
audigao de musica. A entrada e franca, nao havendo registro de fre- 
qiiencia para os alunos. 

Biblioteca da Cadeira 

A biblioteca da Cadeira esta instalada na Sala do Professor, no 
predio da Rua Maria Antonia, 258, 2.° andar. Esta em vias de re- 
ceber boa quantidade de livros, mas ja conta para mais de 250 volu- 
mes, na maioria em lingua alema, sobre os mais variados assuntos de 
literatura e lingua. O servigo de emprestimo esta a cargo de uma 
das assistentes da Cadeira. Nao ha horario especial para freqiiencia, 
sendo os interessados atendidcs a qualquer momento, no periodo de 
aulas. 

Dentre as obras de valor que merecem destaque, quer pela ra- 
ridade, quer pelo seu valor intrinseco, constam da Biblioteca as se- 
guintes: 

Goethes Samtliche Werke-Jubilaums-Ausgabe — Obras comple- 
tas de Goethe, da famosa "Edigao do Jubileu", em 40 volumes. Edi- 
gao da J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfclger-Stuttgart u. Berlin. 
Colegao muito rara, dificil de ser encontrada no Brasil. 

Schillers Samtliche Werke-Sakular-Ausgabe — Obras completas 
de Schiller, da famosa "Sakular-Ausgabe", em 16 volumes. Edigao 
da J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger-Stuttgart u. Berlin. Co- 
legao rara e valiosa, 

Winckelmann und seine Zeitgenossen, von Carl Justi. Edigao de 
F.C.W. Vogel-Leipzig-1898. 3 volumes. Obra rara e valiosa, a me- 
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Ihor que se produziu, ate hoje, sobre o grande esteta e histoiiador da 
Arte da Antiguidade. 

Hd/derlin Samtliche Werke — Edigao preciosa da reputada fir- 
ma Propylaen Verlag-Berlin-1923 — 6 volumes. Uma das mais be- 
las colegoes publicadas de obras completas do grande poeta. 

Literaturgeschichte des achtzehnten Jahrhunderts, von Herman 
Hettner. Famosa historia da Literatura do sec. XVIII, em 6 grandes 
volumes, bela edigao. Verlag Fried. Vieweg 85 Sohn-Braunschweig 
1913. 

Jacques Pirene-Die Grossen Strdmungen in der Weltgeschichte — 
2 volumes ricamente ilustrados, em otimo papel. Verlag Hallwag Bern 
1944. 

Ceschichte der deustschen Dichtung-von Hermann Schneider — 
2 volumes — Athenaum - Verlag - Bonn 1949. Magnifica obra mo- 
dema sobre Literatura Alema. 

Benzigers Illustrierte Weltgeschichte, von Emil Spiess — Edi- 
tora Verlagsanstalt Benziger & Co. A. G. Einsiedeln. 3 volumes ilus- 
trados sobre historia universal. 

Geschichte der deutschen Literatur, von Ernst Alker — Moderna 
historia da literatura alema, da morte de Goethe ate os nossos dias, 
2 volumes, Editora J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger — Stutt- 
gart 1949. 

Die deutsche Literatur des 19. u. 20. Jahrhunderts, von Richard 
Meyer. 2 volumes. Editora Georg Bondi — Berlin 1921. 

Eckermarms Gesprache mit Goethe — Vollstandige Ausgabe — 
Edigao completa das famosas "Conversas" de Eckermann com o genio 
de Weimar. Editora Verlag Birkhauser — Basileia 1945 — 2 volu- 
mes, preparados por Ernst Merian Genast, 

Goethe, von Hermann Grimm — Famosa biografia do poeta. 
Preparada por Wilhelm Hausen. Edigao completa da Maximilian Ver- 
lag — Detmold — Hiddesen — 1948. 

Die Neugestaltung Europas im 16. Jahrhunderts, von Gerhard 
Ritter. A reestruturagao da Europa no sec. XVI. Verlag des 
Druckhauses Tempelhof. Berlin 1950. 1 vol. 

Discoteca 

A Cadeira ja recebeu uma vitrola e esta em vias de receber boa 
colegao de discos alemaes, que servirao para aulas de cangoes e de 
folclore alemao. 
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Sala do Professor 

A Cadeira nao e de tempo integral. Mesmo assim, atende aos alu- 
nos todos os dias, fora das obrigagoes letivas, sendo necessario ape- 
nas combinar previamente a hora. 

Pesquisas e monografias 

De preferencia o aluno escolhe um tema, dentre os assuntos es- 
tudados em aula e desenvolve um trabalho de pesquisa. A qualidade 
prevalece sobre a quantidade. Os trabalhos com nota acima de nove 
podem ser aprovados para publicagao. A moncgrafia tern de ser da- 
tilografada com dois espagos. A entrega e marcada para data fixa, 
com tres a quatro meses de prazo, para elaboracao do trabalho. A 
nota atribuida para a pesquisa entra na contagem da nota de apro- 
veitamento, de sorte que o aluno que nao fizer pesquisa obtem zero, 
prejudicando a media. 

Exames 

Nos exames de primeiro e de segundo anos, nao e permitido 
consultar apontamentcs, livros ou fichas. Do terceiro ano em diante, 
os alunos tern livre escolha do tema de exame em literatura, dentro 
do programa, e ampla liberdade de consulta de livros, apontamentos 
ou fichas. Cada um e obrigado a apresentar uma pesquisa propria, 
nao podendo repisar ou repetir, simplesmsnte, o que foi dado em 
aula, sobre determinado assunto. f£ste processo tern dado otimos re- 
sultados na pratica. Evita a "cola", estimula o gosto pela pesquisa 
e da oportunidade para uma critica pessoal em torno da materia 
dada. Quanto a execugao da prova, a Cadeira recomenda a maior 
sintese possivel na explanagao, sem que fique prejudicado o assunto, 
dando mais valor a qualidade, que a quantidade, de modo que fique 
sempre evidenciada a vantagem da contribuigao pessoal na pesquisa. 

Aulas 

No horario atual o Professor da aulas para todas as series do 
Curso. Na primeira, lingua somente. Na segunda e terceira, litera- 
tura. Na quarta, literatura e Filologia Germanica; na quinta, litera- 
tura. A Assistente da apenas aula de lingua para os tres primeiros 
anos, completando a tarefa com o ensino de canto de pequenas can- 
^oes alemas ou ensaiando pequenas pegas de teatro em alemao, como 
contribuicao ao Teatro Universitario. A Auxiliar-tecnica de Ensino 
encarregada do servigo da Biblioteca da Cadeira, tambem e aproveita- 
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•da, suplementarmente, para algumas aulas e substitui eventualmente 
a Assistente. Todo o service e feito com permanente 0 inintcrrupta 
supervisao da Cadeira. 

PUBLICA^OES DA AUTORIA DO PROF. DR. PEDRO DE ALMEIDA MOURA 
QUE INTERESSAM DIRETAMENTE A CADEIRA DE LlNGUA E 

Literatura Alema. 

Livros Publicados 

"Perfil de Goethe" — Biografia, Critica e Tradugoes-Edicoes Me- 
ihoramentos. 120 fls. — S. Paulo, 1950. 

"Goethe" — Discurso da autoria de Albert Schweitzer — Intro- 
dugao e tradugao. Edigbes Melhoramentos. 35 fls. — S. Paulo, 
1950. 

No prelo 

"Bibliografia Goethiana Brasileira" — Em colaboragao com o Ins- 
titute Hans Staden, pelo seu diretor Dr. C. Fouquet. Colegao 
Goethiana. Edigoes Melhoramentos. 

Em revistas 

"Prometeu" — Poesia de Goethe. Tradugao. Revista da Univer- 
sidade de Sao Paulo. Fls. 163-164. Ano I. Janeiro a Margo de 
1950. N.0 1. 

"Solenidades comemorativas de Bach, na cidade de Gottingen, no 
corrente ano". Artigo sobre as comemoragoes de Bach. Revista 
"Intercambio". Fls. 52-53. Rio-Sao Paulo. 8.° Ano — N°s 4-6. 
Abril-Junho de 1950. 

"O Arquivo Central de Arte Musical Suiga em Zurique" — Ar- 
tigo de Robert Oboussier, tradugao. Revista 'Tnte^cambio,, — 
fls. 16-18 — 8.° Ano. N.0 7-9. Julho-Setembro de 1950. 

"A Colaboragao Suiga na Unesco" — fls. 20 — Artigo. Na mesma 
Revista. 

"Divagagao sobre o mundo musical suigo" — Tradugao de um ar- 
tigo de Rudolf Dumont du Voitel. Na mesma Revista, fls. 21-23. 

"Suigos ilustres no Brasil" — Artigo. Na mesma Revista, fls. 
23-25. 

"Literatura Medieval na Suiga Alema" — Tradugao e Comen- 
tarios Filologicos, de um estudo de Wilhelm Altwegg — Fls. 57- 
62. Na mesma Revista. 
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Aguardando publicacao 

"Goethe e a personalidade" — Conferencia proferida em 5.8.1946,. 
a convite do Centro Academico da Escola de Enfermagem da Uni- 
versidade de S. Paulo. 

"D. Quixote e Fausto — poesia e ^ealidade,,, conferencia proferi- 
da em 30.9.1947 na Biblioteca Municipal, perante a Colonia Es- 
panhola e autoridades brasileiras, na qualidade de Representante 
da Universidade de Sao Paulo, nas comemoracoes do 4.° Cente- 
nario de Cervantes. 

Cinco conferencias sobre Lessing — "O Laocoonte" — ou sobre 
os limites da pintura e da poesia. Proferidas no k'Museu de Arte'" 
de Sao Paulo, em 12, 18 e 26 de Novembro e 3 e 10 de De- 
zembro de 1947. 

"Goethe, o homem e o artista" — Conferencia proferida na Sa- 
la Joao Mendes Junior, da Faculdade de Direito de S. Paulo, sob 
o patrocinio da Academia de Letras, daquela Faculdade, em 7 de 
Junho de 1949. 

"Goethe, o homem e o artista" — 2.a Serie — proferida na Fa- 
culdade de Filosofia C. e Letras da Universidade Catolica de Sao 

Paulo, na cidade de Campinas em 18.8.1949. 

Conferencia sobre Goethe e a filosofia da vida, na abertura da 
Exposigao comemorativa do Bicentenario do poeta, no "Museu de 
Arte" de Sao Paulo, em Setembro de 1949, conferencia essa re- 
petida, a pedido, na "Sociedade Marililandia", na cidade de Ma- 
rilia, neste Estado, em 27-10-1949. 

"As conversas de Eckermann com Goethe" — Estudo critico des- 
sa obra, de renome universal. 

"Amynthas" — Elegia de Goethe. Traducao. 

"A lua" — Poesia de Goethe. Traducao. 

"Lenda" — Poesia de Goethe. Tradugao. 

"Cangao do Harpista" — Poesia de Goethe. Tradugao. 

"Grande e a Diana dos Efesios". Poesia de Goethe. Tradugao^ 

"Fronteiras da Humanidade". Poesia de Goethe. Tradugaoi. 

"Prometeu". Teatro de Goethe. 2 Atos. Tradugao. 



LINGUA E LITERATURA ESPANHOLA E HISPANO- 
AMERICANA 

Professor: Luis Amador Sanchez. 
Assistente: Ennio Sandoval Peixoto. 
Auxiliar de ensino: Lucy Ribeiro de Moura. 

Biblioteca 

A Biblioteca da Catedra e circulante, podendo os alunos dispor 
dos volumes, retirando-os da biblioteca com um comprovante para a 
sua devolugao, assim que terminem a leuura ou consulta. 

A Catedra dispoe de uns 200 volumes. Instalou-se a biblioteca 
com uma verba concedida pela Faculdade em 1947, efetuando-se um 
pedido de livros a Argentina, assim especificado por Colegoes edito- 
riais: 

78 da Editora Espasa-Calpe Argentina, col. Austral; 

14 da Editora Losada de Buenos Aires; 

23 da Editora Angel Estrada de Buenos Aires. 

A Biblioteca foi aumentando posteriormente com a compra dos 
Dicionarios de Espanhol, com seis volumes doados pelo Professor e 
50 doados pelo primeiro Assistente, e outros varies recebidos espe- 
cialmente da UNESCO, de Paris. Foi organizada com um fichario 
bibliografico especial. A retirada dos livros e feita mediante o preen- 
chimento de uma ficha da qual constam o autor, titulo da obra, data 
da retirada e rubrica do retirante. 

Por falta de verba, nao ha assinatura de revistas, mas estas nos 
sao enviadas por pedido feito as Universidades americanas, pelo sis- 
tema de intercambio; outras sao espontaneamente remetidas pelos res- 
pectivos Centres. Segue uma lista das que dispoe este Departamento; 

Revista "ATENEA" da Universidade de Concepcion, Chile. 

Revista da Universidade Pontificia Bolivariana, Medellin, Co- 
lombia. 

Revista da Universidade de Antioquia. Medellin, Colombia. 

REVISTA HISPANICA MODERNA, de Washington. 

REVISTA CUBANA, do Ministerio de Educagao. La Habana, 
Cuba. 
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ANALES DE LA UNIVERSIDAD HISPALENSE, Sevilha, Es- 
panha. 

REVISTA NACIONAL DE CULTURA, Caracas, Venezuela. 

Revista de FILOLOGIA do Instituto de Filologia Romanica de 
Buenos Aires. 

Revista da FACULDADE DE HUMANIDADES Y CIENCIAS 
Montevideo. 

INDICE CULTURAL ESPANOL da Direcao Geral de Relagoes 
Culturais de Madrid. 

Boletim Bibliografico Mexican©. Mexico D.F.. 

GUIA QUINCENAL da Comissao Nacional de Cultura de Bue- 
nos Aires. 

Publicagoes do Permanent International Committee of Linguists 
Brussels. 

REVISTA DE LAS INDIAS de Bogota (cedida pelo Professor). 

Colegao da Revista REALIDADE de Buenos Aires (Idem). 

Revista ARBOR do Conselho de Investigagoes Cientificas de Ma- 
drid . 

Revista SANTA CRUZ da Universidade de Valadolid, Espanha. 

Revista TRIVIUM de Monterrey, Mexico. 

Revista ARMAS Y LETRAS de Leon, Mexico. 

REVISTA CUBANA DE FILOSOFA, La Habana. 

HISPANIC AMERICAN REPORT de Stanford University. 

CUADERNOS HISPANOAMERICANOS de Madrid (cedida 
pelo Professor). 

Revista CULTURA do Ministerio de Educagao, Buenos Aires. 

Revista LAS ESP ANAS do Mexico. 

ANALES da Universidade de Santo Domingo. 

BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA GALLEGA, La Coruna, 
Espanha. 

Revista CAUCE de Torreon, Mexico. 

Revista UNIVERSIDAD de Zaragoza, Espanha. 

Esta lista aumenta dia a dia ou renova-se, pois algumas deixam 
de ser enviadas por tempo indeterminado, recebendo-se outras. As Re- 
vistas tambem podem ser retiradas para consulta. 

E' variavel o movimento de consultas. A media e de sessenta 
durante os cursos, dentro do horario regulamentar das aulas da Facul- 
dade: de manha, a tarde e a noite. 
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Nesta data a Catedra esta promovendo a obtencao de colegoes 
importantes, como as Obras Completas de Marcelino Menendez y Pe- 
layo e de Ramon Menendez Pidal, o grande Dicionario da Academia 
Espanhola, as Cole^oes de Obras Completas da Editora Aguilar de 
Madrid, os Boletins da Academia Espanhola, Historias da Literature 
Espanhola de Fitzmaurice-Kelly, de Cejador y Franca, de Juan Hur- 
tado e J. de la Serna, a edigao comentada do QUIJOTE de CERVAN- 
TES por R. Marin, as obras de Rufino Cuervo, o Manual de Foulche- 
Delbosc, as obras de Bonilla San Martin e Gramaticas historicas es- 
panholas de Pidal, de Lapesa e a Filosofica editada em Madrid em 
1910. 

Pesquisas e trabalhos 

Este capitulo, para uma Catedra de Espanhol no Brasil, sem aces- 
so aos arquivos espanhois e com deficiencia de recursos, tern de se li- 
mitar ao trabalho dos alunos em classe, com a orientagao dos Profes- 
sores. fistes trabalhos, referentes aos multiplos temas de Literature 
Espanhola e Hispano-amehcana, temas de critica de livros e estudcs 
biograficos de autores, supoem um labor constante anual, com uma 
media nao inferior a SESSENTA TESES escritas cada ano e que for- 
mam Arquivo especial no Departamento. Os temas referem-se espe- 
cialmente ao Seculo de Ouro da Literature Espanhola, ao Romantismo, 
ao Teatro, a Literalura Hispano-americana desde o Romantismo ate 
nossos dias e sobre Literatura Contemporanea Espanhola. Os alunos 
do quinto ano de especializagao produzem, tambem, trabalhos sobre 
Civilizagao Espanhola, especialmente sobre Arte. 

Na Cadeira de Espanhol comegou-se, em 1950, um trabalho es- 
pecial para a realizagao de um DICIONARIO ESPANHOL-PORTU- 
GUltS e PORTUGUES-ESPANHOL, com a colaboragao dos alunos 
e cujo primeiro tomo ficara terminado possivelmente em 1951. Pela 
importancia que tern essa obra e pela sua significagao cultural para a 
Catedra de Espanhol desta Faculdade, damos em seguida, a relagao 
dos nomes dos alunos colaboradores ate esta data: 

Nilza Pereira da Silva, Cacilda de O. Camargo, Maria Alice Fer- 
reira, Helly Caserta, Genia Wajtman, Anezia Giachetto, Maria Teresa 
de Queiroz Guimaraes, Maria Floriscena Tanara Giraldes, Wilson Pe- 
reira Borges, Neusa dos Santos Alves, Ada Natal, Maria Pacheco de 
Paula, Maria Alice Leite Prado, Sarah Ortiz, Lucia Cotrim Cobra, An- 
tonio Lazaro de Almeida Prado, Neyde Antunes Mattos, Neyde Ro- 
cha, Maria Lucia Matos, Altani Lara Nogueira, Fernando Willy, Lucia 
Eneida, Leonor Lopes, Celina Pimentel Rizzo, Teresa Josephina dos Reis, 
America Moral, Jessy Pereira, Teresa Maria Rangel Pestana, Maria 
Jose Duarte, Aracy Micucci, Vera Braga Franco, Eunice Navajas Car- 
neb, Theresinha dos Santos, Nilza Pereira da Silva, Carmen Barbagalo, 
Wilma Veloso da Silveira, Suad Saad, Maria Isabel Alves Ferreira, 
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Maria Dulce Castelli de Almeida, Ivonne Gongalves, Maria Candida 
Rezende, Celia P. Aranha Ricardo, Mercedes Passarelli, Uydad Nas- 
sar, Clara Laginha, Nicia Maria Machado, Maria de Lourdes B. da 
Silva, Decia Livia Teixeira, Maria de Lourdes Rodrigues, Alice Trin- 
dade Pereira, Olga Pigosso, Maria M. Laginha Reines, Yedda Bar- 
celos, Maria Helena Costa, Salime Kfouri, Nilza Antunes Lemos, Ma- 
ria Luiza Medeiros. 

Posteriormente ter-se-a que acrescentar a esta lista outros nomes 
de alunos que continuam o trabalho realizado ate aqui. 

COLOQUIOS E SEMINARIOS 

Nos coloquios e seminarios desenvolvem-se pesquisas e trabalhos 
realizados por motivagao de temas orientados em classe, alem da serie 
de exercicios escritos sobre LINGUA ESPANHOLA, com temas de 
versao e tradugao, que normalmente realizam os alunos dos diversos 
anos. 

PUBLICAgdES 

Artigos — Nos ultimos dez anos, o Professor tern publicado uns 
dois mil artigos periodisticos, abrangendo temas de politica interna- 
cional, de sociologia, de arte, de critica literaria, de filosofia, de direitor 

de folclore espanhol, de historia. Na impossibilidade de uma relagao 
completa, fez-se uma selegao muito rigorosa, com alguns titulos apa- 
recidos em diarios brasileiros, artigos traduzidos em portugues. Nao 
se incluem os publicados na imprensa da Argentina, Mexico, Venezuela, 
Estados Unidos, etc.. Segue-se a relagao dos artigos publicados em 
1950: 

"O exodo de Espanha", FOLHA, 6/1. — "Uma coroa real em- 
penhada", TRIBUNA, 8/1. — "Universidades alemas", FOLHA^ 
27/1. — "A ultima mensagem de Arthur Ramos", FOLHA, 14/1. — 
"Os idiomas da Biblia", DIARIO, 8/1. — "A Celestina", Id., 29/1. 
— "O cidadao de 1950", TRIBUNA, 11/1. — "A India, esperan^a 
da Asia", Id. 12/1. —^'Aonde nos leva a ciencia", Id. 7/2. — "A 
Unesco e a America Latina", TRIBUNA, 4/3. — ""^Universidade e 
Unesco", DIARIO 12/3. — "O ultimo Azorin", Id. 2/4. — "Espa- 
nha e um problema", FOLHA, 14/4. — "Leo Blum", TRIBUNA, 
14/4. — "Os refugiados", Id., 12/4. — "O rei negro e a rainha bran- 
ca", Id. 30/4. — "Uma medida para a democracia", Id. 10/4. — 
"Italia no renascimento da paz", Id. 2/5. — "O sonho do Imperador 
Carlos V", Id. 2/5. — "O porvir do Japao", Id. 28/5. — "O canal de 
Suez, Id. 2/6. — "O amor a prova", Id. 11/6. — "Inglaterra e Egito", 
Id. 3/6. 

Artigos literarios — "Uma coroa real em prenda", TRIBUNA 
DE SANTOS, 8/1. — "Universidade alema", 26/1. — "Mensagem de 
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Arthur Ramos", "FOLKA DA MANHA, 14/1 - "O tratado de Ma- 
drrd", "TRIBUNA, ^/l. -^^c.a^nacrona ^ ^ ^ 

prima^IMARIcT'DE SAC) ^"AULO, 19/2^ " A tradrgao dos daV 

sicos", FOLHA, 5/5. - "Universidade e_ Museu DIAR^; ^/3- j 
"Larra e Acuna", Id. 9/4. — "Superstigoes da Semana _ Banta . TR - 
BUNA 23/4 — "Caminho de Florenca , FOLHA, 1 / • P ^ 
fo de' uma'correspondencia", TRIBUNA, 19/4. -^useografia 
DIARIO, 30/4. — "As duas Espanhas", FOLHA DA MAi A, / ^ 
_ "Undurraga, poeta", DIARIO, 4/6. - A 
TRIBUNA 18/6. — "Touros, damas e campeoes , FOLHA JJA 
NHA 17 e 19 de julho. — "Estrada-Larreta", DIARIO, 30/6. O 
professor Jimenez Asua", FOLHA, 18/6. - "S.ar,/et,!lT

a„ P06,5'/"6; 
gra", TRIBUNA, 30/7. — "Periodismo em acao , 16/o e 
22/8   "A proposito de um pintor espanhol , DIARIO, 6/8. 
"A novelistica social", TRIBUNA, 20/8. — "O esplendor (critica bib- 
liocrafica)", TRIBUNA, 27/8. — "A musica espanhola , DIARIO, 
27/8 e 3/9 — "A clarividencia de San Martin", TRIBUNA, 25/8. 
"O centenario de Bach", Id. 24/9. — "O caminho de Santiago", FO- 
LHA 20/9. — "Bach e Casals", DIARIO, 24/9. — Balzac , TRI- 
BUNA 1/10. — "Lope de Vega", DIARIO, 29/10, 12/11 e 26/11. 
— "A' atualidade de Colombo", TRIBUNA, 29/10. — "Os intelec- 
tuais espanhois na America", FOLHA, 6/10. — "Gustavo da Suecm , 
TRIBUNA, 5/11. — "A universidade e a paz", FOLHA, 7/11. As 
mulheres na Historia", TRIBUNA, 26/11. — "A arvore da prima- 
vera", TRIBUNA, 24/12. — 

CONFERENCIAS 

O Professor da Cadeira proferiu uma palestra radiofonica na Ra- 
dio Cultura de Sao Paulo, em programa da Reitoria da Universidade, 
sobre "A Unesco", em 2/11/50. 

Nao se incluem nesta Bibliografia as obras que estao no prelo, 
como a que aparecera no Rio, editada pela casa Vecchi, sobre pin- 
tura. 



LINGUA E LITERATURA FRANCESA 

Professor: Alfred Bonzon. 

Assistente: Marlyse M. Meyer. 

Ao lado de seus cursos regulares, a Cadeira de Lingua e Lite- 
ratura Francesa vem desenvolvendo um grande esforgo afim de por 
os alunos em contact© com as ultimas manifestagoes culturais e ar- 
tisticas da Franga. 

Em agosto, o professor da Cadeira, Prof. Alfred Banzon, organi- 
zou uma serie de conferencias, feitas pelo Prof. Robert Garric, entao em 
viagem cultural no Brasil. Essas conferencias foram realizadas na Fa- 
culdade, tendo tido grande repercussao. Consistiram em duas pales- 
tras sobre Peguy e duas outras sobre metcdos de critica literaria. O 
Prof. Bonzon pos o Prof. Garric em contacto com a Alliance Frangaiser 

tendo sido realizada uma quinta conferencia sob os auspicios da Al- 
liance e do Museu de Arte Moderna. 

Foram igualmente organizadas no Gabinete de Frances, reunioes 
fixas de grupos de alunos, que, sob a orientacao de antigos alunos e 
da Assistente da Cadeira, discutem, em frances, assuntos variados e 
por eles escolhidos. Os ultimos jornais e revistas literarias fornecem 
geralmente o tema da conversacao, que, as vezes, tambem, se con- 
centra em torno de um so autor. Gravuras e reprodugoes de grandes 
artistas estao tambem a disposigao dos alunos, sendo que um grupo 
deles organizou no proprio Gabinete de Frances uma pequena ex- 
posigao eobre 'Utrillo, com reprodugoes coloridas, acompanhadas de 
legendas explicativas, resultantes da pesquisa do proprio aluno. Em- 
prestou tambem sua amavel colaboragao a estas reunioes, a 4Sra. Irma 
Forjas, diplomada pela Universidade de Paris. 

Foram tambem dadas algumas audigoes de musica de composi- 
lores franceses contemporaneos, bem como de cangoes folcloricas, ten- 
do sido os discos emprestados pelo Servigo Frances de Informagoes, 
por intermedio do seu diretor, Sr. Paul Sylvestre. 

Numa tentativa de organizar um departamento de teatro, algu- 
mas alunas do 2.° e 3.° anos ensaiaram uma farsa de Moliere, "La 
jalousie du Barbouille", que foi levada a cena por ocasiao de um es- 
petaculo promovido em conjunto pelas Secgoes de Letras, em outu- 
bro de 1950, no palco do Colegio Visconde de Porto Seguro, muito 
amavelmente cedido pelo seu diretor. Tal iniciativa das Cadeiras de 
Frances, Italian© e Alemao, foi assinalada pelo critic© teatral d'"0 
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Estado de Sao Paulo", conforme consta no boleam mensal, pubhca- 
do naquela data pela Faculdade. 

Em outubro, o Professor da Cadeira fez parte da banca exami- 
nadora da tese de doutoramento do Licenciado Segismundo Spina, 
intitulada "Fenomenos Formais da Poesia Primitiva . 

Biblioteca 

Dado que muitos livros franceses e de critica faltam a Biblio- 
teca Central, o Professor da Cadeira colocou a disposigao dos alunos, 
no Gabinete de Frances, uma serie de textos e obras criticas a ele 
pertencentes. A biblioteca possui, ao lado desses livros de estudo, 
varias obras de ficgao de grandes autores, geralmente donativos, e que, 
devidamente fichadas, constituem uma biblioteca circulante. Uma alu- 
na do 3.° ano e a bibliotecaria, sendo responsavel pela entrada e saf- 
da de livros, cujo fichario mantem sempre em dia. 

Em 1950, o Gabinete de Frances recebeu um valioso donative 
do Governo da Franga, por intermedio do diretor do "Institut Fran- 
gais de Hautes Etudes Bresiliennes", Dr. Paulo Duarte. Tal donative 
consta de varias dbras de referencia — entre outras, da grande His- 
toire de France, dirigida por G. Hanotaux e, principalmente, dos 40 
volumes da preciosa edigao ilustrada das Obras de Balzac, publica- 
das por Marcel Bouteron, editadas por Conard, e da serie completa 
de "A la Recherche du Temps Perdu" de Proust. 

Estao ainda sendo esperados varies livros, doados pelo Serviga 
Cultural da Embaixada Francesa. 



LINGUA E LITERATURA GREGA 

Professor: Aluizio de Faria Coimbra. 
Assistente: Jose Lazzarini Junior. 
Auxiliares de ensino: Hilda Penteado de Barros e Gilda Maria 

Reale. 

Ensino 

No ano de 1950 foram ministrados, pelo Professor da Cadeira 
e seus Auxiliares, os seguintes cursos: 

1.° ano: Cinco aulas semanais de Morfologia Nominal e Verbal. 

2.° ano: Uma aula semanal de verbos em mi, 

" omega. 

" lingua. 

Em conjunto com o 3.° ano, aulas de literatura sobre os poetas 
elegiacos gregcs, Canto I da Iliada, de Homero, e Anabase de Xeno- 
fonte. 

3.° ano: Aulas de literatura sobre as Olimpicas de Pindaro, alem das 
ministradas em conjunto com o 2.° ano. Uma aula sema- 
nal de sintaxe. 

4.° ano: Curso sobre Antigona, de Sofocles. 

5.° ano: Curso sobre Agamenao, de Sofocles. 

Biblioteca 

Esta em organizacac. Alem de doacoes feitas pelo Profes- 
sor e pela auxiliar de ensino, Hilda Penteado de Barros, 
a biblioteca foi acrescida das seguintes obras: 

Bailly, A. — "Dictionnaire Grec-Frangais". 

Platao — "Republica", 3 vols., texto e traducao. Edition Les Belles 
Lettres. 
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Humbert, J. — "Sintaxe Grecque". 

Riemann, O. — "Sintaxe Latine". 

Luciano — "Dialogues", 5 vols., com tradugao inglesa por A. M. Har- 
mon. Loeb Classical Library. 

Homero — "Odisseia", 2 vols, com tradugao inglesa por A. T. Mur- 
ray. Loeb Classical Library. 

Trabalhos publicados 

Aluizio de Faria Coimbra 

SOBRE UMA ODE ANACREONTEIA. Coimbra, 1950. Se- 
parata de "Humanitas", orgao do Institute de Estudos Clas- 
sicos da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 
Portugal. Vol. Ill, pp. 3-10. 

SOBRE A CRONOLOGIA DA ANABASE DE CIRO E 
IDADE DE XENOFONTE. S. Paulo, 1950. Separata da 
"Revista de Historia", S. Paulo, n.0 II, pp. 141-150. 
EROS CERIOCLEPTA. S. Paulo, 1950. Separata do 
Anuario da Faculdade "Sedes Sapientiae' da Univ. Catolica 
de S. Paulo, 1949-1950, pp. 61-66. 

"ANDRADE" E "ANDRADA". S. Paulo, 1950. 16 pp. 
FORMAS CONSONANTICAS DA VOGAL REDUZIDA. 
S. Paulo, 1950. Boletim n.0 113 da FACULDADE DE FI- 
LOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS DA UNIVERSIDADE 
DE SAO PAULO, 38 pp. 

Hilda Penteado de Barros 

LES POEMES HOMfiRIQUES ET L'HISTOIRE GREC- 
QUE. (Critica literaria do livro do Sr. fimile Mireau). S. 
Paulo, 1950, "Revista de Historia", N.0 2. 

GUda Maria Reale 

HESlODO E A EVOLUQAO RELIGIOSA NA GRECIA 
ANTIGA. S. Paulo, 1950, separata da "Revista de His- 
toria", n.0 1, pp. *19-42. 

Tttulos e premios 

A auxiliar de ensino, D. Hilda Penteado de Barros, foi contem- 
plada, em 1950, com uma Bolsa de Estudo pelo Govern© Frances. 
Passou 8 meses em Paris, onde freqiientou os cursos de Lingua e Li- 
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teratura Grega e de Filologia Grega da Sorbonne, do Institut Catholique 
e os cursos de Paleografia Grega e de Filologia Grega da Ecole des 
Hautes Ittudes. 

Foi recebida como membro da Association Guillaume Bude e da 
Association d'encouragement des fitudes Grecques de France. Fez par- 
te do cruzeiro de estudos "Initiation a la Grece Antique", patrocina- 
do pela Association Guillaume Bude, realizado em agosto de 1950. 
Tomou parte, como membro, no I Congresso Internacional de Letras 
Classicas que, sob o patrocinio da UNESCO, se realizou em Paris, em 
agosto-setembro de 1950. 



LINGUA E LITERATURA INGLES A E LITERATURA ANGLO- 
AMERICANA 

Professor; John Francis Tuohy. 
Assistente: Hygino Aliandro. 

Em virtude do termino do contrato do Prof. Geoffrey Wile, em 
dezembro de 1949, e pelo fato de ainda estarem em processamento 
os tramites legais para contrato do atual Professor, a Cadeira de Ing- 
les foi regida, interinamente, pelo Assistente Hygino Aliandro, desde 
o comego do anoi letivo de 1950, ate 31 de julho. 

Ao assumir a Cadeira de Ingles, em agosto de 1950, o Prof. 
Tuohy fez, imediatamente, a distribuigao das 21 aulas semanais das 
cinco series do Curso. Couberam-lhe 11 aulas semanais e 10 ao as- 
sistente. 

Eis a distribuigao dessas aulas por serie: 

Serie Prof. Tuohy Prof. Aliandro 

l.a 2 3 (-j- 1 extra) 
2.a 3 2 
3.a 3 2 
4.a 2 1 
5.a 1 1 

Total 11 10 

No primeiro ano procurou-se dar cunho pratico ao ensino do in- 
gles, a fim de que os alunos ficassem preparados para as conferencias 
sobre literatura, que comegam no 2.° ano. Nessa serie adotaram-se 
dois livros para exerclcio de leitura em voz alta, explicagao do vo- 
cabulario, questionario sobre a ligao dada, sumario e parafrase do 
texto, pelos alunos e professor. Procurou-se, com isso, dar ao aluno 
confianga em si proprio, para se desembaragar no idioma, e perder 
aquele medo tao comum entre os estrangeiros adultos, no expressar os 
pensamentos. 

O Assistente, nas 3 aulas, normalmente explica as partes grama- 
ticais do programa, da exercicios, discute erros comuns e fixa temas 
para debate, exposigao, ou conversagao; na aula extraordinaria, os 
alunos procuram expor as duvidas que tern a respeito de questoes 
fora do programa. 
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No segundo ano comega o curso sobre Literatura Inglesa. Aqui, 
alem das conferencias (duas por semana), sobre os autores, ministrou 
o Prof. Tuohy um curso de composigao (1 aula semanal). O Prof. 
Aliandro, nas 2 aulas a seu cargo, ministrou a parte gramatical da 
serie e reviu a parte de literatura exposta pelo Prof. Tuohy. 

No terceiro ano, as aulas de Literatura continuam e um curso 
mais profundo de composigao e pontos gramaticais mais dificeis e mi- 
nistrado; nesta serie 3 aulas estao a cargo do Prof. Tuhoy e 2 a 
cargo do Assistente. 

No curso de especializagao, i.e., no 4.° e 5.° anos, o programa 
consta de: a) Literatura Inglesa; b) Literatura americana; c) Fi- 
lologia (para a 4.a serie somente). 

As aulas de Literatura Inglesa e de Filologia sao dadas pelo 
Professor e as de Literatura Norte-americana pelo Assistente. 

As notas de aproveitamento se obtem por meio dos ensaios e 
provas escritas. 

Programa 

Apesar da irregularidade escolar verificada pela greve dos esti>- 
dantes, que, por cerca de dois meses afastou os alunos das aulas do 
Curso, o programa foi, com algumas excegoes, executado quase que 
na sua totalidade. Note-se, porem, que nao houve profundidade em 
todas as exposigoes. 

PUBLICAgOES 

John Francis Tuohy: 

"A metrica inglesa", in "Cultura Magazine" (orgao da So- 
ciedade Brasileira de Cultura Inglesa), Sao Paulo, 1950. 

"Uncle George" (cont.), Penguin New Writing, 1950. 

Conferencias (2) sobre "O desenvolvimento da metrica 
inglesa e o conto ingles", no Museu de Arte Moderna, 
Sao Paulo, 1950. 

Hygino Aliandro: 

"John Donne no movimento literario metafisico", tese de 
doutoramento, mimeografada pelo autor e defendida em 
maio de 1950. 
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Tradugao do poema de William Wordsworth Tintern 
Abbey", in "Diario do Povo" (Mansao Literaria), Cam- 
pinas, 11-10-1950. 

Conferencias (2) sobre Edgar Allan Poe e William 
Wordsworth, na Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras 
de Campinas. 

Trabalho realizado na cadeira: 

Cursos sobre a literatura da epoca isabeliana, poesia do seculo 
XVIII, os poetas romanticos ingleses e o romance da epoca vitoriana. 

Titulo 

Ao Assistente da Cadeira foi conferido o titulo de Doutor em 
Letras, pela defesa da tese "John Donne no movimento literario me- 
tafisico", realizada em maio de 1950. 



LINGUA E LITERATURA ITALIAN A 

Professor: Italo Bonfim Bettarello. 

Assistente: Vera Tonetti. 

Cursos 

Alem dos cursos gerais sobre Lingua e Literatura Italiana, foram 
realizados, em 1950, um curso monografico sobre a "Literatura Mo- 
derna: seculo XX", no 1.° ano; um curso sobre "De Croce a poetica 
da palavra", para os alunos de especializagao; um curso sobre "Ugo 
Foscolo", em colaboragao com o Prof. Edoardo Bizzarri, n. 2.° e 3.° 
anos. 

Curso de extensao universitaria 

A convite da Cadeira e na qualidade de professor visitante, o 
Prof. Francisco Flora, da Universidade Bocconi de Milao, deu um 
curso de extensao sobre Leopardi", com a duragao de 3 meses. 

Public a^oes 

Prof. Italo Bonfim Bettarello: 

"Fragmento de tese para uma poetica", in Boletim de Lingua 
e Literatura Italiana: n.0 1 — Sao Paulo, 1950. Tese defendida no 
1.° Congresso Brasileiro de Poesia, realizado em Sao Paulo em 1949 
e aprovada por unanimidade. 

"A Logica Poetica de Foscolo", in Boletim de Lingua e Litera- 
tura Italiana: n.0 1 — Sao Paulo, 1950. Tese defendida e aprovada 
por unanimidade no 1.° Congresso Brasileiro de Filosofia (margo de 
1950)i e publicada nos Anais do mesmo. 

"A poetica de Foscolo", in Boletim de Lingua e Literatura Ita- 
liana: n.0 1 — Sao Paulo, 1950. 

"A poesia e a poetica de Leopardi", in Boletim de Lingua e Li- 
teratura Italiana; n.0 1 — Sao Paulo, 1950. 
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"Apresentasao de Francesco Flora", in Boletim de Lingua e Li- 
teratura Italiana: n.0 1 — Sao Paulo, 1950. ■ o o 

"II maestro di color che sanno", in Revista de Histona, n. 2, 
abril-junho — 1950. 

"Virgilio e Dante" in Boletim de Lingua e Literatura Itahana, 

n.0 2 (em impressao). . , . 
"Lineamenti della poesia contemporanea itahana — tese oe 

doutoramento defendida na Universidade de Tunm e que constituira 

o Boletim de Lingua e Literatura Italiana, n.0 3 (em preparacao). 

Prof. Edoardo Bizzarri: 

"II Magnifico Lorenzo" — Ed. Mondadori, Milao, 1950. 

CONFERENCIAS 

"Introdugao a poesia italiana", no Museu de Arte Moderna, pelo 

Prof. Bettarello. 

"O pensamento politico de Dante a Machiavelli", na Escola de 
Sociologia e Politica, pelo Prof. Bizzari. 

"Poesia contemporanea italiana", no Institute Cultural Italo-Bra- 
sileiro, pelo Prof. Flora. 

"O Futurismo", no Museu de Arte, pelo Prof. Flora. 

"Ultimos aspectos da poesia italiana contemporanea", em Santos 
<e Campinas, pelo Prof. Flora. 



UNGUA E LITERATURA LATINA 

Professor: Urbano Canute Scares. 

Assistente: Armando Tonioli. 

No decurso do ano letivo de 1950 orientaram-se os trabalhos des— 
ta Cadeira de acordo com os programas dos varies cursos que ela 
abrange. Uma das aulas semanais assumia a forma de seminarior 

tendo como principal escopo a interpretagao, o comentario filologico 
de textos e a analise ritmica, quando se estudavam poetas latinos. 
Nestes coloquios debatiam-se problemas de varia crdem relatives a 
Gramatica Historica, a Metrica e a Historia da Lingua Latina. Iden- 
tic© carater tinham as aulas do Assistente — aulas praticas cuja fi-- 
nalidade era consolidar e desenvolver os conhecimentos dos alunos 
no tocante a morfologia, sintaxe e aquisicao de vocabulario, por meio 
de exercicios de tradugao, versao e analise gramatical. 

No curso especial do 4.° ano realizaram-se pesquisas sobre o 
texto catuliano, em especial sobre os fragmentos 2, 2b e 14b; estu- 
daram-se problemas lexicais e semanticos especiais; iniciaram-se os 
candidates a especializagao na investigacao das fontes para o estu- 
do dos contemporaneos de Catulo aos quais ele alude nas suas liricas,- 
e dentre estes muito particularmente o orador e poeta Licinio Calvo. 

Os alunos sob a orientagao do Professor elaboraram disserta- 
goes sobre temas de Filologia e Literatura Latina, que foram discu- 
tides em seminaries especiais. 

Curso de Glotologia Classica 

No decorrer deste ano letivo trataram-se os seguintes assuntos 
sob a forma de conferencias ou seminaries: 

V 

1.° Semestre 

I — Conceito de Filologia na Antiguidade e nos tempos mo- 
dern os. Critica das definigoes dos autores do seculo XIX. Filologia 
lato sensu e stricto sensu. Filologia, Glotica, Glotologia e Lingiiistica.- 
Valor desses termos. Glotologia Classica: Definigao do Professor 
da Cadeira. 
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Historico da Glotologia. O metodo historico. O descobrimento 

do sanscrito. Coeurdoux e W. Jones. Fred, de Schlegel e a obra 
"Uber die Sprache und Weisseit der Indier" — ^ nexo com" 
parativo. As duas classes de Imguas do mundo lingiiistico de Schle- 
gel A classificagao tripartida de G. Schlegel. Divisao das linguas 
flexionais em dois grupos. A obra deste autor — "Observations sur 
la langue et la litterature provengale" —1818. Os tres grandes no- 
mes da lingiiistica dos principios do seculo XIX. Rask e o feno- 
meno da metafonia. 

Aproximagao das linguas germanicas do grego, latim e celto-es- 
lavo tentada por Rask. Grimm e o estudo dos dialetos germanicos. 
A. Gramatica Alema deste autor — 1822. Leis foneticas. Hurri'- 
boldt e os aspectos psicologicos da linguagem. Energeia e ergon. 

Bopp e a Gramatica comparativa. A sua grande obra publi- 
cada em 1849. Critica dessa obra. 

Aug. Schleicher e a trilogia hegeliana. Significagao e relacao. 
A classificagao lingiiistica de Schleicher. 

Simboiica da frase nas Imguas de cada grupo. As tres classes 
de Schleicher representam, segundo este autor, fases sucessivas do 
desenvolvimento lingiiistico. Max Miiller e Whitney, vulgarizadores 
desta classificagao. Razoes da pcpularidade da classificagao de 
Schleicher. Nenhuma correlagao entre o desenvolvimento lingiiisti- 
co e o grau de civilizagao. Criticas a es^a classificagao. As clas- 
sificagoes lingiiisticas de Steinthal, Fr. Miiller e Misteli. A classi- 
ficagao genealogica. Fundamentos. O indo-europeu e a familia indo- 
europeia. 

II — Consonantismo grego. Enfraquecimento da articulagao na 
passagem do indo-europeu para o grego. Liquidas e nasais. O r ini- 
cial. Protese vocalica — fenomeno comum ao armenio. Semi-vo- 
gais. O i*. Tratamento deste fonema em posigao inicial e em po- 
sigao intervocalica. O i precedido de oclusiva dental ou gutural, sur- 
da ou sonora. Os grupos ani, an, oni, ori em grego. O fenomeno 
da propaginagao. Modificagoes que se verificam nas mesmas con- 
digoes com os timbres e, i, u. Grupos -mi- e -li-. O digama. Sua his- 
toria atraves dos dialetos gregos. Grupcs que contem este fonema.. 
Conseqiiencias da queda do digama. 

2.° Semestre 

Tratamento do digama. Tratamento do s. Os grupos — us e 
rus. 

HI — Morfologia Comparativa. O verbo greco-latino. Genera- 

lidades. Caracteristicas do verbo indo-europeu. Variedade de for- 
magoes. Sua independencia. As categorias de tempo e de aspecto. 
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O tempo nas linguas indo-europeias e a sua expressao. As desi- 
nencias e a expressao do numero. Aposi^ao do pronome pesscal a 
"forma verbal. A 3.a pessoa e o emprego do sujeito. Verbos impessoais. 

A categoria da voz nas linguas indo-europeias e fora deste gran- 
de grupo linguistico. A voz em grego e em latim. Processo evolu- 
tive da voz media em passive no grego. O ponto de partida desta 
inovagao. A voz passiva em latim. O verbo latino. Desinencias 
do Infectum. O preterito do Irdectum. As desinencias. Origem indo- 
^europeia. 



LITERATURA BRASILEIRA 

Professor: Mario Pereira de Souza Lima. 

Assistente: Jose Aderaldo Castello. 

Atividades escolares 

O curso de Literatura Brasileira e ministrado aos alunos do 2.° 
e 3.° ano de Letras Classicas e de Letras Neolatinas, alem do 4.° ano 
e Curso de Especializagao, em que a Cadeira de Literatura Brasileira, 
como as demais, e optativa. O programa foi elaborado levando-se em 
consideragao a seriagao indicada; de modo geral, estudaram-se no 2. 
ano questoes de metodologia e os principais aspectos da Literatura Co- 
lonial; no 3.° ano, tambem os principais aspectos da Literatura Bra- 
.sileira do seculo XIX, reservando-se para o 4.° ano e Especializagao 
o estudo do modernismo (seculo XX). 

Exigiu-se dos alunos a leitura de obras fundamentals, alem da 
^laboracao de trabalhos escritos sobre temas previamente indicados, 
um no primeiro, outro no segundo semestre letivo. 

Destacamos, em 1950, a presenga do estudante americano Arthur 
Sugerman que, na qualidade de bolsista, freqiientou regularmente os 
cursos de Literatura Brasileira e, sob a orientagao da Cadeira, escre- 
veu a tese Os aspectos socials e os problemas doutrinarios no roman- 
ce de Erico Verissimo, com a qual pretende obter, em universidade 
americana, o "Master's Degree". O trabalho, escrito originalmente em 
ingles, sera divulgado, em tradugao portuguesa, por uma de nossas re- 
vistas literarias. 

Prof. Mario Pereira de Souza Lima 

Alem da orientagao dos cursos regulares, exerceu as seguintes ati- 
vidades: 

Membro, por designagao do Conselho Nacional de Educagao, da 
Comissao Examinadora do Concurso de Portugues, realizado em junho 
e julho de 1950, no Colegio Pedro II, para escolha de professor cate- 
dratico; membro das Comissoes Examinadoras do doutoramento em 
Literatura Portuguesa do licenciado Segismundo Spina e do doutora- 
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mento em Literatura Brasileira do licenciado Jose Aderaldo Castello^ 
sendo que foi o orientador da tese deste ultimo. 

Ass. Jose Aderaldo Castello 

Doutor em Letras, com defesa de tese realizada nesta Faculdade^ 
em 7 de Outubro de 1950. 

Trahalhos escritos e publicados: 

Apontamentos para a historia do simbolismo no Brasil, in Revista 
da Universidade de Sao Paulo, ano 1, Jan.-Fev. de 1950, n.0 1. 

A introducao do romantismo no Brasil, Sao Paulo, 1950. (Mi- 
meografada). Tese de doutoramento apresentada a Cadeira de Li- 
teratura Brasileira da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da 
Universidade de Sao Paulo. 

Biblioteca 

O numero de volumes, existentes em 1950, na Biblioteca da Ca- 
deira de Literatura Brasileira, e de 347. Foram adquiridos em 1947^ 
com verba especial. Posteriormente, isto e, ate 1950, nao se fez mais 
nenhuma aquisigao, em virtude da falta de verba. 

Destaca-se, na Biblioteca da Cadeira, uma colegao, do volume I 
ao LX, da Revista da Academia Brasileira. 

A Biblioteca e circulante e privativa dos alunos; os consulentes 
sao atendidos no periodo da manha. 



UTERATURA PORTUGUfeSA 

Professor: Fidelino de Figueiredo. 
Assistente: Antonio Augusto Scares Amora. 
Auxiliar de ensino: Segismundo Spina. 

Biblioteca 

A biblioteca da Cadeira e, na verdade, ainda muito pequena, cer- 
ca de 300 volumes de obras de consulta mais freqiiente; e nao tem 
havido empenho em aumenta-la, porque a Biblioteca Central da Fa- 
culdade e varias bibliotecas publicas locais suprem as necessidades do 
curso de bacharelado e em parte as do curso de especializacao. Para 
trabalhos de pesquisas e para estudos especiais, o acervo dessas biblio- 
tecas e completado com o das bibliotecas particulares do pessoal da 
Cadeira e com microfilmes. 

Sao assinadas pelo pessoal da Cadeira as principais revistas de 
literatura: "Revue de litterature comparee", "Eramus", "Symposium", 
"Books abroads", "Revista da Faculdade de Letras" (Lisboa), "Bro- 
teria", "Vertice", "Gil Vicente", etc.. 

Pesquisas e trabalhos 

Alem do curso normal, o Professor da Cadeira realizou os seguin- 
tes trabalhos: 

a) Com o curso de Especializacao: Seminario de pesquisa so- 
bre pontos escolhidos de entre uma lista de temas referentes a poesia 
epica; 

b) Individualmente; A Epica portuguesa no seculo XVI (Sub- 
sidies documentares para uma teoria geral da epepeia), in LETRAS, 
n.0 6, Sao Paulo, F.F.C.L., 1950, 408 pgs. 

Ainda a epica portuguesa (Notulas de autocritica), in Revista 
de Historia, n.0 5, Sao Paulo, 1951. 

Balzac ie cor (Variagoes sobre a critica da "Comedia Huma- 
na"), a pedido da Universidade de Cuyo, Argentina, para uma home- 
nagem internacional a memoria do romancista, no primeiro centenario 
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de sua morte; in LETRAS, n.0 7, Sao Paulo, F.F.C.L., 1951, pgs. 
123-144. 

Retroversao e revisao do estudo Via£em atraves da Espanha li- 
ter aria (Apontamentos de 1928), ainda inedito em portugues; in 
LETRAS, n.0 7, Sao Paulo, F.F.C.L., pgs. 155-240. 

Rumos novos da ciencia da literatura, in "O Estado de S. Paulo"r 

29-10-50; in LETRAS, n.0 7, Sao Paulo, F.F.C.L., 1951, pgs. 145-150. 

Prologo a edigao argentina dos Lusiadas, in Coleccion Austral (no 
prelo). 

Estudos de literatura (5.a serie: 1947-1950), LETRAS, n.0 7, Sao 
Paulo, F.F.C.L., 1951. 

Divulgagao de estudos do Prof. Johann Hankiss sobre relagoes li- 
terarias de Portugal na obra de Florian. 

Pequenos escritos, na imprensa portuguesa, brasileira e estrangeira, 
sobre temas circunstanciais, e resenhas de livros em revis^as especiali- 
zadas. 

Dos trabalhos realizados pelo assistente e pelo auxiliar de em 
sino merecem especial referenda os seguintes: 

Antonio Augusto Scares Amora — (Livre-docente e asssistente 
da Cadeira): Estagio de quatro meses em Portugal (dezembro de 49 — 
margo de 1950), com bolsa de estudo oferecida pela Federagao das 
Associa?6es Portuguesas do Brasil, para trabalhos de investigagao. No 
correr do ano de 1950, alem dos trabalhos docentes, em colabora^ao 
com o Professor da Cadeira estudou a documentagao historica e lite- 
raria trazida de Portugal, particularmente os manuscritos de Manuel 
Pires de Almeida (critico seiscentista da obra de Camoes) e cs ine- 
ditos de nossas academias setecentistas. A proposito de Manuel Pires 
de Almeida iniciou a elaboragao de sua tese de concurs©. Fora do 
ambito da Universidade proferiu alguns cursos e varias conferencias, 
destacando-se nessa atividade o seguinte: 

Camoes, o poeta lirico das redondilhas, conferencia na Sessao So- 
lene em comemora^ao ao Dia de Camoes, promovida pelo Departa- 
mento Municipal de Cultura e pela Casa de Portugal (9-6-1950); 

Evolugao da literatura brasileira (Problemas e aspectos), curso 
em 5 conferencias proferido na Uniao Cultural Brasil-Estados Unidos 
(maio de 1950). 

Segismundo Spina — (Auxiliar de ensino): Doutor em Letras. 
Tese: "Fenomenos formais da poesia primitiva", defendida em 28- 
10-1950. Fora a docencia na orienta^ao dos trabalhoj praticos da 
disciplina, vem preparando sua tese de livre-docencia. 



PSICOLOGIA 

Professora: Annita de Castilho e Marcondes Cabral. 

Assistentes: Carolina Martuscelli e Natalia Voinoff. 

Auxiliar de ensino: Maria da Penha Pompeu de Toledo. 

A III.a Cadeira cumpre ministrar cursos de Psicologia as tres pri- 
meiras series do Curso de Filosofia e a segunda serie do Curso de 
Ciencias Sociais, a qual Ihe cabe lecionar Psicologia Social. Alem 
desses cursos ordinarios basicos, cabe a Cadeira dar cursos a alunos 
da quarta serie, que a escolhem em seu curso de bacharelado ou li- 
cenciatura, bem como aos candidates a especializagao em Psicologia. 

Cada uma das tres primeiras series de Filosofia recebe anualmen- 
te pelo menos dois cursos de Psicologia, dentro do piano adotado 
pela Cadeira desde 1946, que e o seguinte: 

1.a Serie: I) Introdugao a Psicologia. 

II) Escolas e Sistemas Contemporaneos de Psicolo- 
gia. 

2.a Serie: I) Psicologia Social. 
II) Psicologia Diferencial. 

3.a Serie: I) Psicologia da Personalidade. 
II) Psicologia Gestaltica e Topologica. 

No ano de 1950, o curso de Psicologia da Personalidade, que de^ 
veria explorar o campo da personalidade de maneira geral, foi subs- 
tituido por um curso especial sobre Psicanalise. 

Os cursos da quarta serie e o de especializagao seguem um piano 
de combinagao de aulas expositivas, sobre um programa enderegado 
a todos os inscritos, e de seminarios de leituras especializadas, orien- 
tadas confcrme os interesses particulares de cada estudante. 

A Cadeira dispoe de uma pequena biblioteca especializada e de 
um principio de laboratorio. 

Biblioteca 

Numero de volumes existentes em 1950: 383 (inclusive 50 doa- 
goes do Departamento de Estado de Washington). 
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Somente em 1945 comegou a Cadeira de Psicologia a oferecer 
azs seus alunos uma pequena biblioteca especializada, constituida por 
livros emprestados da biblioteca particular do Prof. Otto Klineberg e 
de seus assistentes. Em 1946 comecaram a ser adquiridos livros pela 
Faculdade, sendo de se notar que duranie a estadia do Prof. Kline- 
berg o Departamento de Estado norte-americano ofertou-lhe varies 
volumes. Em 1947, havendo o Prof. Klineberg vendido a uma livra- 
ria da cidade os livros que trouxera para seu uso des Estados Uni- 
dos, alunos e assistentes de Psicologia sugeriram que esses livros fos- 
sem adquiridos para permanecerem na biblioteca, o que foi feito. Se- 
guiram-se alguns anos (1948-1950) em que as aquisigoes feitas pela 
Cadeira foram poucas em viriude da escassez de verbas para esse 
fim. Entretanto, professor e alunos tem-se cotizado para prover a 
Cadeira de algumas obras mais necessarias. Cabe salientar especial- 
mente que a Cadeira nao dispos, ate 1950, de uma unica colegao 
de revista especializada, havendo agora serias esperangas de que esta 
grave lacuna comece a ser sanada a partir de 1951. 

Dispondo o professor de Psicologia apenas de dois assistentes e 
de nenhum auxiliar-tecnico ou datilografa, e devendo desincumbir-se 
de numero relativamente elevado de aulas, a biblioteca da Cadeira 
e apenas circulante, abrindo-se somente para retirada e devclugao de 
livros, em dias marcados, geralmente tres vezes por semana, salvo 
nos meses de exame, em que funciona diariamente para esse fim, sen- 
do, entao, bastante grande seu movimento. Pelas mesmas razoes aci- 
ma mencionadas, a biblioteca empresta unicamente a alunos da Ca- 
deira e a professores e assistentes da Faculdade. Seria desejavel que 
oferecesse possibilidades, senao de emprestimo, pelo menos de con- 
sulta a um public© maior; nao possui ainda, entretanto, nem local nem 
funcionario para servir a essa finalidade. 

Laboratorio 

Foi tambem com a vinda do Prof. O. Klineberg, em 1945, que 
o ensino, nesta Cadeira, comegou a ter uma orientagao cientifico-ex- 
perimental. Antes, recebia o ensino da materia a orientagao filosofica 
que Ihe imprimia o Prof. J. Maugue, cuja atuagao foi brilhante e 
solida dentro de sua limitagao aos interesses filosoficos, mas inteira- 
mente alheia a experimentagao. Conseqiientemente, so em 1945 foi 
pela primeira vez concedida a Cadeira uma verba de quinze mil cru- 
zeiros, que se repetiu em 1946 e 1947, sendo encomendados os pri- 
meiros aparelhos. As dificuldades de abastecimento conseqiientes a 
guerra, nos paises exportadores, aliadas a inexistencia de fornecedores 
locais de aparelhos psicologicos, tornaram moroso e incomplete o tra- 
balho de importar o material solicitado. Por outro lado, a rescisao, 
em 1947, do contrato do professor norte-americano deixou em meio 
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o trabalho iniciado, com prejuizo para a organizagao do futuro la- 
boratorio. Os anos de dificuldade or?amentaria para o Estado resul- 
taram, a seguir, em penuria completa para a Cadeira. ]\o momento 
atual, ha intensa expectativa e geral interesse do professor, assisten- 
tes e alunos para que o laboratorio de Psicologia venha em breve a 
ser realidade, e a dispor de local e equipamento adequados, que pos- 
sibilitem seu uso para as aulas praticas e pesquisas experimentais. 

A partir de 1948, a Cadeira tern ensaiado, utilizando principal- 

mente material improvisado, introduzir aulas praticas de Psicologia. 
Algo lem sido pcssivel quanto a testes (de inteligencia e personali- 
dade), campos em que as ultimas turmas que passaram pelo Curso 
de Filosofia — em que se enquadrou ate o presente a Psicologia — 
tern sido chamadas a cumprir uma aula pratica semanal. 

Desde 1945, o curso de Introducao a Psicologia tem-se orienta- 
do para vir a constituir um verdadeiro curso de Psicologia Experi- 
mental, e as licoes colhidas destas tentativas vao-se acumulando, sen- 
do de se esperar que, em 1951, com a colabcracao do Prof. F. M. 
Urban, proposto para professor-visitante, afim de ministrar um curso 
de Psicologia Experimental, receba um novo impulse a organizacao e 
a utilizagao de um autentico laboratorio de Psicologia. De se espe- 
rar e, tambem, que esse laboratorio possa exercer atividade nao ape- 
nas nos campos tradicionais da experimentagao sensorial ou no dos 
chamados testes, mas igualmente em outros modernamente reconhe- 
cidos como importantes, como por exemplo, no desenvolvimento de 
uma Psicologia Social Experimental. 

Nao se duvida, nos paises adiantados nos dominios da Psicolo- 
gia, que a formagao de psicologos deve repousar sobre um solido trei- 
no experimental. Em nosso meio comega a generalizar-se esta opiniao, 
o que, por sua vez, se reflete na atengao com que principiam a ser 
recebidas as propestas relativamente aos trabalhos de laboratorio, os 
quais, entretanto, exigem pesscal e aparelhamento de que, ate agora, 
a Cadeira ainda nao pode dispor, por motivos varios. 

Pesquisas e trabalhos 

A Cadeira efetuou, no ano de 1949, os seguintes trabalhos de 
investigagao, publicados no Boletim CXIX, N. 3 de Psicologia, em 
1950. 

1) Sobre aceitagao de grupos nacionais, "raciais" e regionais — 
Carolina Martuscelli. 

2) Ensaio de elaboragao de uma tecnica para o estudo psica- 
nalitico quantificado dos documentos pessoais e protocolos 
de testes projetivos — M. P. Pompeu de Toledo. 
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3) Conceitos morais e preconceito racial e patriotismo em seis: 
livros didaticos primarios brasileiros — Dante Moreira Leite- 

Sao todos trabalhos versantes sobre uma area psicologica que 
se poderia, de maneira ampla, designar como de atitudes, area essa 
de interesse particular da Psicologia Social e da Personalidade. A 
ideia que norteou tanto essas pesquisas, como outras em andamentor 

e a de aplicar e desenvolver tecnicas adequadas ao estudo das atitu- 
des e valores que configuram o carater nacional brasileiro. Assim, C. 
Martuscelli, usando a tecnica de Bogardus, aplicou-a a uma amostra 
representativa dos estudantes de escolas superiores do Estado de Sao 
Paulo. Ja D. Moreira Leite e M. P. Pompeu de Toledo procuraram 
abordar o estudo das atitudes por meio de analises do conteudo de 
obras literarias, em ambos os casos a literatura didatica infantil, os 
chamados "livros de leitura" das escolas primarias. Ambos estes pes- 
quisadores elaboraram^ qualitativamente o material escolhido, haven- 
do Moreira Leite investigado um assunto estudado quantitativamente 
por Martuscelli, o dos preconceitos contra grupos raciais. Pompeu de 
Toledo procurou elaborar qualitativamente e quantitativamente seu 
material, segundo tecnica propria, e utilizando as hipoteses psicana- 
liticas, 

* O campo para o qual se voltou o interesse da Cadeira foi sele- 
cionado atendendo a que, na enorme variedade dos problemas que ca- 
bem no ambito de suas preocupa^oes — que e todo o dominio da 
ciencia psicologica — aquele cujo centre e o velho tema do carater 
nacional, preocupagao absorvente de todas as tentativas da Psicolo- 
gia Social brasileira no passado, pareceu ser o que melhor poderia 
unir os esforgos do reduzidissimo pessoal a disposigao para as pes- 
quisas. 

E' um fato que o pesquisador isolado quase nada pode fazer 
na Ciencia, em nossos dias. Isto tambem e verdade para a Psicolo- 
gia. Em Sao Paulo, onde quase tudo esta para ser feito no tocante 
a pesquisas psicologicas puramente cientificas, seria sem sentido e 
completamente esteril a existencia de pesquisadores isolados em 
campos completamente distintos e distantes, Por outro lado, impoe- 
se, numa universidade, a formagao de pesquisadores que sejam ver- 
dadeiros cientistas, capazes nao apenas de executar tecnicamente uma 
pesquisa, mas igualmente capazes de pensamento original e de pla- 
ne jamento das proprias investigagoes. Essa formagao e demorada 
e requer cuidadcs individuais. Dessas consideragoes resultou a so- 
lugao ensaiada pela Cadeira: orientar pesquisas sobre assuntos estrei- 
tamente ligados, em campo de interesse relevante, planejadas e rea- 
lizadas individualmente por seus assistentes e alunos adiantados. 

Entretanto, parece dispensavel notar que a escolha do problema 
das atitudes e do carater nacional foi uma solugao de necessidade, 
sendo da maxima conveniencia que a ciencia psicologica e a Cadeira 
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de Psicologia venham a dispor de maiores recursos humanos e ma- 
teriais para que campos igualmente importantes, tanto teorica como 
praticamente, possam receber a devida aten^ao. Neste sentido sao 
tambem intensas as expectativas de todos os que trabalham na Ca- 
deira para que q meio-seculo a iniciar-se assista, desde o inicio, a uma 
nova fase da Psicologia na Universidade, caraoterizada por um per- 
manente, nao esporadico, desenvolvimento de seus trabalhos de in- 
vestigagao. 



PSICOLOGIA EDUCACIONAL 

Professora: Noemy da Silveira Rudolfer, que ate o mes de no- 

vembro esteve comissionada no Instituto Brasileiro de Psicanalise, do 
Rio de Janeiro. 

Primeiro Assistente e Professsor-substituto da Profa. Noemy da 
Silveira Rudolfer, durante seu impedimento, ate o mes de novembro: 

Arrigo Leonardo Angelini. 
Segundo Assistente: Maria Jose de Barros Fornari de Aguirre. 
Terceiro Assistente: Odette Lourengao. 

Auxiliar de ensino: Maria Dulce Nogueira Garcez. 

Assistentes sem atribuigao de aulas: 
Eulalia Alves de Siqueira (Instituto de Educagao) — aplicacao 

de testes; pesquisas. 

Beatriz de Freitas Wey (Instituto de Educagao) — desenho tecni- 
co; tradugoes. 

Nilontina Goncalves (Instituto de Educacao) — biblioteca; ar- 
quivo. 

Cursos 

Realizaram-se, durante o ano de 1950, os seguintes cursos: Pe- 
dagogia, abrangendo 1.°, 2.° e 3.° anos; Curso Especial de Didatica 
para os alunos de todas as secgoes, matriculados no 4.° ano; Curso 
de Especializagao em Psicologia Educacional, abrangendo 1.° e 2.° 
anos. 

Distribuicao da materia nos diversos cursos. 

1 — Curso de Pedagogia: Este curso foi realizado rotativamente pa- 
ra o 1.° e 2.° anos, tendo sido desenvolvidos os seguintes as- 
suntos: Psicologia Educacional e Historia da Psicologia Edu- 
cacional. No 3.° ano foi desenvolvido um programa de Psico- 
logia da Aprendizagem. 

2 — Curso Especial de Didatica: Considerando que este curso se 
destina a todos os alunos das varias secgoes da Faculdade, ele- 
mentos que apresentam formagao e especializagao bastante di- 
ferenciadas, e atendendo, tambem, ao fato de que muitos deles 
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se encaminham para o magisterio secundario, procurou-se dar 
um conteudo que atendesse a tais condi^ocs e interesscs, b€rn 
como uma orientagao psicologica e educacional. Por esse mo- 
tivo, foram desenvolvidos os seguintes ramos da Psicologia 
Educacional: Psicologia da Adolescencia e Psicologia da 
Aprendizagem. 

3 — Curso de Especializagao em Psicologia Educacional: Criado pe- 
la Poftaria Ministerial n.0 328, de 13 de maio de 1946, des- 
tinado a alunos que terminaram o curso regular de Pedagogia, 
este curso confere o diploma de Especialista em Psicologia Edu- 
cacional. Dada a quantidade de sub-divisoes da materia e a 
grande afluencia de alunos matriculados, este curso tern sido da- 
do de forma rotativa, desenvolvendo as seguintes disciplinas: 
Psicologia da Aprendizagem, Psicologia do Anormal, Psicologia 
do Adolescente, Psicologia da Crianga, Psicologia das Materias 
Especiais, Psicologia Social, Psicologia da Personalidade, Psico- 
logia Diferencial e Seminario de Metodos. Dentre estas, figu- 
ram no programa de 1950 as seguintes: Psicologia da Persona- 
lidade, Psicologia da Crianga, Psicologia das Materias Especiais, 
Psicologia do Adolescente e Seminario de Metodos. 

Distrihuigao das aulas. 

1 — Curso de Pedagogia: De acordo com o Regulamento da Fa- 
culdade, foram dadas tres aulas semanais para cada uma das tres 
series deste curso, sendo que no 1.° e 2.° anos, duas eram de 
Psicologia Educacional e uma de Historia da Psicologia Educa- 
cional. 

2 — Curso Especial de Didatica: As aulas neste curso eram em nu- 
mero de tres semanais: duas de Psicologia da Adolescencia e 
uma de Psicologia da Aprendizagem. 

3 — Curso de Especializagao em Psicologia Educacional: Foram da- 
das duas aulas semanais em cada uma das disciplinas deste curso. 

Computando-se o total de aulas semanais a cargo da Cadeira de 
Psicologia Educacional, verifica-se que foram dadas 19 (deze- 
nove) aulas por semana, correspondendo a 76 (setenta e seis) 
aulas mensais. 

Numero de alunos. 

Foi grande oy numero de alunos que assistiram aos cursos de Psico- 
logia Educacional durante o ano de 1950, distribuidos da seguinte 
forma: 1 — Curso de Pedagogia; 1.° ano — 42; 2.° ano — 26; 3.° 
ano — 13; total — 81. 2 — Curso Especial de Didatica: Na im- 
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possibilidade de se obter o numero de alunos matriculados neste cur- 
so, registramos apenas os que o freqiientaram regularmente e que cor- 
responde a 128. 3 — Curso de Especializagao em Psicologia Educa- 
cional: alunos matriculados — 19. 

Os alunos distribuidos por todos esses cursos perfazem o total ge- 
ral de 227. 

Biblioteca Francisco de Paula Ribeiro 

1. Numero de volumes existentes em 1950: 

Possui esta biblioteca 651 volumes, classificados pelo sistema de- 
cimal, combinado com a classificagao Cutter. A disposigao dos 
consulentes existe um fichario (catalog© dicionario). A Biblio- 
teca teve inicio em 1933, quando a Cadeira pertencia ao antigo 
Institute de Educagao. Nao houve assinatura de revistas em 
1950 por falta de verba. 

2. Relagao de revistas especializadas existentes em 1950: 

1 

m 

n 

o 

P 

The American Psychologist. 

Arquivos de assistencia a psicopatas. 

Arquivos do Institute de Educagao. 

Bulletin de Tlnstitut Nacional d'Orientation Professionelle. 

Educagao. 

Escola Nova. 

Enciclopedia Brasileira de Educagao. 

L'Education. 

Idort. 

The Educational Record. 

The Journal of Abnormal and Social Psychology. 

The Journal of Applied Psychology. 

The Journal of Educational Psychology. 

The Journal of Educational Research. 
<r.'.-I 

Journal of Experimental Psychology. 

The Journal of General Psychology. 
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q) The Journal of Social Psychology, 

r) Occupations. 

Psychological Abstracts, 

t) Psychological Bulletin, 

u) Psychological Review, 

v) Revista do Arquivo Municipal, 

w) Revista de Educagao. 

x) Revista do Ensino. 

y) Revista de Educagao Publica. 

z) Reader's Digest, 

a') School and Society. 

Nao existe, mantido pela Biblioteca da Cadeira, movimento de 
permuta com outras instituigoes congeneres. Houve, durante o ano 
de 1950, 734 emprestimos de livros. A biblioteca e circulante, haven- 
do, nao obstante, consultas no proprio local, sempre que necessario 
ou preferivel. Funciona diariamente, das 14 as 17 horas, excepto aos 
sabados, para o movimento de consulta, retirada e devolugao dos li- 
vros. E' franqueada aos alunos, ex-alunos, e professores da Faculdade. 

Pesquisas e trabalhos 

Foram efetuadas a colheita e o tratamento dos dados obtidos 
para a pesquisa sobre "Colera, Medo e Afeigao entre os adolescentes 
estudantes da cidade de Sao Paulo", objeto da tese de doutoramento 
do 2.° assistente da Cadeira. 

COLABORAgAO COM OUTRAS iNSTITUigOES 

Ministerio da Educacao: Curso no Departamento Nacional de Edu- 
cagao, pelo Professor catedratico. 

Ministerio da Guerra: Na Diretoria de Ensino, pelo Professor ca- 
tedratico, sobre materias da sua especialidade, Psicologia Di- 
ferencial e Psicologia Educacional, foram realizados os cur- 
sos: "Formagao de Especialistas em Selegao de Pessoal" e 
"Curso de Aperfeigoamento para Instrutores e Professores", 
desenvolvidos pelo Ministerio, para formagao de oficiais. 
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Secretaria da Educagao: Colaboragao com o Servigo de Medidas e 
Pesquisas Educacionais do Departamento de Educagao, na 
Secgao de Psicologia, pelo 1.° assistente da Cadeira. 

Excursoes 

Durante o mes de Janeiro, estiveram no Chile, realizando cursos 
de ferias na Universidade daquele pais, com bolsas de estudo, o 1.° 
assistente da Cadeira, Arrigo Leonardo Angelini, a auxiliar de ensino, 
D. Maria Dulce Nogueira Garcez, o 3.° assistente da Cadeira, D. Odet- 
te Lourengao, ex-alunos da Secgao de Pedagogia desta Faculdade e 
mais alguns estudantes do Rio de Janeiro, somando ao todo 14 pes- 
soas, que viajaram sob a chefia do 1.° assistente. Esse grupo repre- 
sentou o Brasil naqueles cursos, que sao realizados anualmente, e tern 
carater inter-americano. 



departamento de biologia geral 

Professor: Andre Dreyfus. ^ j 
Assistentes: Rosina de Barros, Crodowaldo Pavan e Antonio Bnto da 

Cunha. 
Auxiliares de ensino: Elisa do Nascimento Pereira, Edmundo Fer~ 

raz Nonato e Newton Freire Maia. 

Cabe a este Departamento o ensino de Biologia Geral na seccao 
de Historia Natural, de Fundamentos Biologicos da Educagao e ^ Hi- 
giene Escolar na Secqao de Pedagogia e ainda Fundamentos Biologi- 
cos da Educa^ao para o curso de Didatica. 

O Departamento proporciona, tambem, 2 cursos para alunos do 
curso de especializagao; um dos curses e dedicado aos alunos da Sec- 
gao de Historia Natural, sendo, no presente, dado sobre Bases gene- 
ticas de evolucao"Ecologia de Drosophilas brasueiras e uitcgene- 
tica". O outro curso de especializagao e sobre Biologia Geral e e 
oferecido a alunos de quaisquer secgoes com excegao dos de Historia 
Natural e de Pedagogia. 

Alem do ensino, o Departamento realiza pesquisas. O principal 
objetivo das pesquisas do Departamento e a genetica de populacoes, 
citogenetica e taxionomia de especies brasileiras do genero Drosow 
phila. 

Trabalham nessas pesquisas o Prof. Dr. Andre Dreyfus, Drs. Ro- 
sina de Barros, Crodowaldo Pavan, Antonio Brito da Cunha, New- 
ton Freire Maia, Edmundo Ferraz Nonato, Licenciada Sra. Elisa N. 
Pereira Knapp e Sra. Marta Erps Breuer. 

O Departamento teve o privilegio de receber em 1943, por sete 
meses, e em 1948 por um ano, a visita de um dos mais famosos ge- 
ne'ticistas contempcraneos, Prof. Theodosius Dobzhansky, da Colum- 
bia University de New York. Em colaboragao com o Prof. Th. 
Dobzhansky foi conduzido um vasto piano de pesquisas de genetica e 
ecologia das populagoes de Drosophilas brasileiras. 

O Departamento e atualmente um dos principais centros de Ge- 
netica da America do Sul, e, certamente, o principal centro para ge- 
netica de Drosophilas. Gragas a cooperagao da Fundagao Rockefel- 
ler e da Universidade de Sao Paulo, o Departamento tern podido re- 
ceber biologistas do pais e do estrangeiro, seja como bolsistas, seja co- 
mo professores contratados. 

A partir de Julho de 1951, teremos a visita do Prof. Hampton 
L. Carson, da Washington University de St. Louis, Missouri, que. 
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alem de um curso especializado sobre Citogenetica, trabalhara com 
elementcs do Departamento em problemas de especiagao e citogene- 
tica de Drcsophilas e Sciaras brasileiras. 

Em 1950, fez cursos de especializagao, no Departamento, o bol- 
sista Licenciado Juan Nacrur Pereira, de Santiago, Chile. 

A Fundagao Rockefeller concedeu bolsa de estudos, por um pe- 
riodo de 1 ano e meio, (1949-50) ao Dr. Antonio Brito da Cunha, 
para estagio e viagens de estudo nos Estados Unidos. 

O Departamento tern tambem recebido auxilio da Fundagao 
Rockefeller e de particulares para a compra de equipamento e fi- 
nanciar as pesquisas. As doagoes da Fundagao Rockefeller ja se ele- 
vam a cerca de 15.000 dollares em equipamentos, no periodo com- 
preendido entre 1944-1950. Recebeu tambem doagoes dos Srs. Fa- 
bio Prado, 6.000,00 cruzeiros; Americo Capone, 38.000,00 cruzeiros; 
Ignacio Calfat, 15.000,00 cruzeiros; Charles Gutmann 2.000,00 cruzei- 
ros; Th, Dobzhansky, 16.000,00 cruzeiros; Da. Lourdes Prado, 10.000,00 
cruzeiros; Francisco Matarazzo Sobrinho, 25.000,00 cruzeiros. 

Para o desenvolvimento de seu piano de pesquisas conta o De- 
partamento com tres estagoes experimentais localizadas em proprie- 
dades particulares, em diferentes regioes do Es'.ado: dada a gentileza 
da Familia Guimaraes, proprietaria da Fazenda Baguagu, em Piras- 
sununga; dos proprietarios da Fazenda Sta. Cruz, em Vila Atlantica 
e da Familia Pavan, proprietaria da Fazenda Sta. Elisa, em Mogi 
das Cruzes; nessas tres localidades sao feitas coletas cada 45 dias 
aproximadamente, para o estudo de Drosophila, o grau de polimor- 
fismo cromosomico de algumas delas e outros trabalhos de ecologia 
desses insetos. 

Alem dessas tres estagoes experimentais, elementos do Departa- 
mento tern feito excursoes a outras regioes do Brasil e con'ado com 
a maior boa vontade das pessoas com que tern entrado em contacto 
e de que tern necessitado auxilio. 

Assim, varias vezes, elementos do Departamento de Biologia es- 
tiveram sediados no Institute Agronomico do Norte, em Belem do 
Para, de cujo diretor, Dr. Felisberto de Camargo, tern recebido as 
maiores facilidades quanto a utilizagao de laboratorios, condugao e pes- 
soal daquele Institute. 

Em Goias foram utilizadas algumas vezes as instalacoes da Fa- 
zenda Ccoperativa Rural de Monjolinho, onde sempre tiveram a sua 
disposigao a casa de propriedade do Dr. Haroldo Levy e a extrema 
dedicagao e boa vontade de outros diretores da referida Cooperativa. 

Nos Estados de Amazonas, Baia, Goias, Territorio Federal do 
Acre, Rio Branco, Guapore e Iguagu, as vezes que necessitamos, tive- 
mos auxilios tanto de repartigoes oficiais, como de particulares. 

Muito se tern utilizado o Departamento, da Forga Aerea Brasi- 
leira, dada a gentileza e compreensao dos problemas por nos estu- 
dados, moStradas pelo Brigadeiro Eduardo Gomes, que sempre se pron- 
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tificou a nos fomecer passagens em avioes da FAB, para os mais dis- 
tantes rincoes do Brasil. 

O trabalho de laboratorio esta principalmente focalizado na ques- 
tao da genetica de populagoes e mecanismos de evolugao verificados 
em Drosophilas tropicais. E' a primeira vez que se tenta um es'.udo 
dessa envergadura, que so pode ser realizaoo por uma equipe de 
trabalhadores como a que acaba de ser citada. Para realizar esse 
estudo, baseado principalmente na freqiiencia de gens letais e na fre- 
qiiencia de inversoes cromosomicas, observadas em diversas especies 
de Drosophila de varias regioes do Brasil, foi necessario realizar via- 
gens a todas as zonas ecologicas da America do Sul. Foram colhi- 
das amostras provenientes dos territorios de Guapore, Acre, Rio Bran- 
co e Iguagu, Baia, Goias, Para, Maranhao, Parana, Rio Grande do 
Sul e Distrito Federal e em Sao Paulo amostras repetidas (aproxi- 
madamente oito por ano) de Pirassununga, Mogi das Cruzes, Praia 
Grande (Vila Atlantica). Os resultados desse trabalho estao sendo 
publicados em revistas especializadas, brasileiras, americanas e ingle- 
sas, como se pode ver na referenda bibliografica. A magnitude desse 
trabalho faz com que as experiencias prossigam. 

Alem desse trabalho, ainda sao feitas no laboratorio pesquisas re- 
ferentes a cito-genetica de varias especies de Drosophila, a cromoso- 
mas salivares e de outros orgaos de Rynchosciaras e finalmente estao 
sendo iniciadas pesquisas sobre os levedos naturais, que servem de ali- 
mento as varias especies de Drosophila. 

A Biblioteca do Departamento de Biologia Geral e especializada 
e conta com a biblioteca particular do Prof. A. Dreyfus. Dispoe de 
5.210 volumes e uma colegao de separates de 4800 trabalhos catalo- 
gados. A maioria dos trabalhos diz respeito a genetica, histologia e 
embriologia. As principais revistas assinadas pelo Departamento, sao: 
The American Naturalist, American Scientist, Annals of Eugenics, Bio- 
logical Abstracts (Section A), Evolution, Genetica, Genetics, Heredi- 
tas, Heredity, The Journal of Genetics, Journal of Heredity, Proceedings 
of the National Academy of Sciences, The Quarterly Review of Bio- 
logy, Science, Stain Technology, Ciencia y Investigacion, Ciencia e 
Cultura e Revista Brasileira de Biologia. A organizagao exemplar da 
Biblioteca muito deve a dedicagao e eficiencia da bibliotecaria, Da. 
Candida de Paula Souza. 

Trabalhos publicados em 1950 

Barros, Rosina de 

A new species of the Genus Drosophila, mercatorum sub-group, 
with discussion about speciation in that sub-group. 

Rev. Bras, de Biologia, v. 10, 3:265-278. 
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Black, G. A., Th. Dobzhansky e C. Pavan 

Some attempts to estimate the species diversity and population 
density of trees in Brazilian forests. 

Botanical Gazette, v. 3; 4:413-425. 

Breuer, Marta Erps e C. Pavan 

Genitalia de Drosophila (Diptera) e grupo annulimana. 
Rev. Bras, de Biologia, v. 10, 4:469-488. 

Burla, Hans, A. B. da Cunha, A. G. L. Cavalcanti, Th. Dobzhansky 
e C. Pavan 

Population density and dispersal rates in Brazilian Drosophila 
willistoni. 

Ecology, v. 31, pg. 393-404. 

Cunha, A, Brito da, H, Burla and Th. Dobzhansky 

Adaptive chromosomal polymorphism in Drosophila willistoni 
Evolution, v. 4; 212-235. 

Dobzhansky, Th., H. Burla and A. Brito da Cunha 

A comparative study of chromosomal polymorphism in sibling, 
species of the willistoni group of Drosophila. 

The American Naturalist, v. LXXXIV; 229-246. 

Dobzhansky, Th. and C. Pavan 

Local and seasonal variations in relative frequencies of species 
of Drosophila in Brazil. 

Journal of Animal Ecology, v. 19; 1:1-14. 

Dreyfus, Andre 

O Conceit© de Especie. 
Ciencia e Cultura, v. 2:92-99. 

Maia, Newton Freire 

Variagao intra-especifica e evolugao das especies. 
Ciencia e Cultura, 2:1 pg. 37-38. 

Maia, Newton Freire 

Eugenia e Genetica de Populagoes. 
Cultus, v. 2; 1:1-9. 
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Pa van, Crodowaldo 

Especies brasileiras de Drosophila II. 

Bol. da Fac. Fil. Cien. e Letras da Univ. de S. Paulo, Bio- 
logia Geral n. 8, pg. 1-37. 

Pavan, Crodowaldo 

A variabilidade genetica e sua importancia na Evolucao. 
Ciencia e Cultura, v. 2; 3:170-183. 

Pavan, Crodowaldo, Th. Dobzhansky e Hans Burla 

Diurnal behavior of some neotropical species of Drosophila. 
Ecology, v. 31; 1:36-44. 

Pavan, Crodowaldo e Juan Nacrur 

Duas novas especies de Drosophila do grupo annulimana. 
Duzenia, v. I; pg. 263-274. 



DEPARTAMENTO DE BOTANICA 

Professor: Felix Rawitscher. 
Assistentes: Mario G. Ferri, Mercedes Rachid e Aylthon Brandao 

Joly. 
Auxiliar de ensino: Berta Lange de Morretes. 

Atividades curriculares: Alem das atividades rotineiras de ensino da 
curso basico, foram ministrados os seguintes cursos de es- 
pecializagao: 

4.° Ano 

1 — Ecologia vegetal: Prof. Felix Rawitscher. 

2 — Culturas puras de Fungos e Bacterias: Dra. Berta Lange 
de Morretes. 

3 — Sistematica: Dr. Aylthon Brandao Joly. 

Esses cursos (com horario flexivel) tem a finalidade de esti- 
mular os alunos a fazer trabalhos independentes, acostumando-os a 
se utilizar da biblioteca e de outros recursos do laboratorio, usando 
o proprio discernimento. 

Atividades extra-curriculares: 

Janeiro: Instalagao da Sociedade Botanica do Brasil. Nessa reuniao 
realizada na Universidade Rural, tomaram parte: Prof. F. 
Rawitscher, Drs. Mario G. Ferri, A. B. Joly e B. L. de Mor- 
retes. 

Fevereiro: Exames vestibulares. A Dra. Berta Lange de Morretes 
fez parte da Banca Examinadora da Faculdade de Medi- 
cina da Universidade de Sao Paulo e o Dr. A. B. Joly, da 
Escola Paulista de Medicina. 

Abril: Excursao para coleta de material em Ilhabela. Defesa de tese 
de doutoramento de A. B. Joly. 

Maio: O Prof. F. Rawitscher realizou, a convite da Sociedade de 
Biologia, duas conferencias em Porto Alegre. 
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Julho- O Prof. F. Rawitscher representou a Umversidade de Sao 
Paulo, a Academia Brasileira de Ciencias e a Sociedade Bo- 
tanica do Brasil, no Congresso Internacional de Botamca^ 
em Stockholm, Suecia. Realizou 5 conferencias na Ale- 
manha e mais 2 pelo radio. 

O Dr. A. B. Joly realizou duas excursoes para coleta 
de material, sendo uma a Angra dos Reis e outra a Ilha- 
bela. 

Agosto- A Dra. Mercedes Rachid, que se encontrava nos Estados Uni- 
dos em viagem de estudos, obteve prorrcgacao por mais 6 
meses, de uma bolsa de estudo, que Ihe foi concedida pela 
Rockefeller Foundation, em 1949. 

Setembro: Instalacao da Secgao Regional de Sao Paulo, da So- 
ciedade Botanica do Brasil. Foi eleito Diretor dessa Sec?ao 
o Dr. Mario G. Ferri. 

Novembro: Excursao ao literal Paranaense. Participantes: Drs, 
Mario G. Ferri, A. B. Joly e Berta L. de Morretes. 

O Prof. F. Rawitscher fez parte da Banca Examina- 
dora para livre docencia do Snr. Ralph Hertel, em Curitiba. 

2.a Reuniao Anual da Sociedade Brasileira para o Pro- 
gresso da Ciencia. Participaram dessa reuniao, o Prof. F. 
Rawitscher e os Drs. Mario G. Ferri, A. B. Joly, Berta 
L. de Morretes e Maria Ignez Rocha e Silva. O Prof. F. 
Rawitscher presidiu ao Simposio sobre Reflorestamento e o 
Dr. Mario G. Ferri presidiu a Secgao da Sociedade Bota- 
nica do Brasil. Excursao a Vila Velha compartilhada por 
todo o "staff" do Departamento. 

Dezembro: O Dr. A. B. Joly excursionou a Peruibe para coleta de 
material. Realizou tambem excursoes de curta duragao a 
Santos, Sao Vicente, Vila Atlantica e Emas (Pirassununga). 
O Prof. Felix Rawitscher proferiu uma conferencia intnu- 
lada "Viagem de um botanico atraves da Europa", na 
qual relatou as impressoes da viagem que teve oportuni- 
dade de realizar em julho, como delegado da Universidade 
de S. Paulo ao VII Congresso Internacional de Botanica. 

Visitas: — Em agosto visitou este Departamento o Prof. H. Ta- 
miya, da Universidade de Toquio. Mais recentemente re- 
cebemos as visitas do Dr. A. Ducke do Instituto Agronomi- 
co do Norte, do Dr. Ryan da Columbia University e de 
varios outros cientistas. 

Coloquios de Botanica: Desde 1947 vem este Departamento rea- 
lizando palestras quinzenais durante o ano letivo. Em 1950 
foram realizadas as seguintes: 
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20/4 - Mario G. Ferri: Luz, riboflavina e auxina em fenomenos 
de crescimento. 

4/5 - K. Silberschmidt: O fotopericdismo das plantas a luz de 
pesquisas recentes. 

25/5 - A. B. Joly: Deficit de saturagao de plantas dos desertos. 

15/6 - H. Hauptmann: Pesquisas recentes sobre o mecanismo qui- 
mico da fotossintese. 

14/8 - H. Tamiya: Origem do oxigenio libertado na fotossintese. 

14/9 - A. A. Bitancourt: Comentarios sobre o Congresso Interna- 
cional de Botanica em Estocolmo, Suecia. 

28/9 - F. Rawitscher: Consideracoes sobre as florestas europeias. 

12/10 - A, B. Joly: Auxina e absorgao de agua. 

26/10 - M. Krammer: Inibidores de plantas. 

Livro didatico: O Prof. F. Rawitscher publicou a 2.a edigao do livro 
"Elementos Basicos de Botanica Geral", ampliada pela in- 
clusao de um capitulo sobre Fitogeografia historica e outro 
sobre Fitogeografia ecologica. 

Patrimonio do Departamento : Foi enriquecido com a doagao, pela 
Funda^ao Rockefeller, de uma geladeira, de duas balancas 
de torgao, de um potenciometro para medigao de pH. A 
colegao de pranchas didaticas foi muito ampliada com a 
confeccao, pela desenhista do Depto., Dna. Maria J:se Gui- 
maraes, de varias pranchas. O Herbario do Dep o., agora 
sob os cuidados do Dr. A. B. Joly, esta se enrlquecendo 
rapidamente, tendo sido incorporada a ele uma secgao es- 
pecial para algas. Para os trabalhos do Herbario, o Depto. 
tern contado com a colaboracao de especialistas do Pais e 
do Exterior, entre outros, do Insthuto de Botanica do Es- 
tado, do Jardim Botanico do Rio de Janeiro, do Institute 
de Botanica Darwinion (Argentina), do Dr. Lorenzo Parodi 
(Buenos Aires), do Museo de La Plata, do Dep o. de Bo- 
tanica (Argentina), do Depto. de Botanica da Universida- 
de de Michigan. 

Trabalhos publicados: 

Joly, A. Brandao — "Estudo fitogeografico dos campos de Butanta". 
Bol. Fac. Fil. Cienc. e Letras. Botanica n.0 8. 
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Rawitscher, F. e Schubart, O. - "Notas sobre o movimento de agua 
subterranea de Emas, Pirassununga . Bob Fac. Fib Cienc. 
e Letras. Botanica n.0 8. 

Ferri, Mario G. e Camargo, L. Vieira — "Influence of growth subs- 
tances on the pulvini of the primary leaves of bean plants . 

Ferri, Mario G. — "Sintese, natureza quimica, modo de acao e ina- 
tivagao dos fito-hormonios". Rodriguesia, 24, 3 (18). 

Ferri, Mario G. — "Riboflavina e fototropismo das articulagoes das 
folhas de feijao". Ciencia e Cultura, II, n.0 3. 

Ferri, Mario G. — "Fluorescence and Photoinactivation of Indole- 
acetic acid". Archiv. of Biochemistry. No prelo. 

Rawitscher, F. — "Klimax und Pseudoklimax-Vegetation in den Tro- 
pen (Sued-Amerika)". Contribuigao para o Congresso de 
Estocolmo, em julho de 1950. 

Rawitscher, F. — "Elementos basicos de Botanica" (Introdugao ao 
Estudo da Botanica). Cia. Melhoramentos. 

Ferri, Mario G. — "Photoinactivation of the plant hormone indoleace- 
tic acid by fluorescent substances. Nature. No prelo. 



DEPARTAMENTO DE ESTATlSTlCA 

I.a CADEIRA DE ESTATiSTICA 

Professor: Eduardo Alcantara de Oliveira. 

Assistentes: Geraldo dos Santos Lima Filho e Nagib Feres. 

II.a CADEIRA DE ESTATlSTICA 

Professor: Milton da Silva Rodrigues (Diretor do Departamento), 

Assistentes: Lindo Fava, Jose Severe de Camargo Pereira, Judith 
Hallier, Maria Conceigao Almeida Dias Baptista. 

Biblioteca 

Dispondo o Departamento de Estatistica de uma unica biblioteca, 
que resultou da fusaol das duas bibliotecas anteriormente existentes 
(uma para cada Cadeira), os livros, revistas e aparelhos de que dis- 
poe a l.a cadeira de Estatistica sao os mesmos arrolados para a 2.a 

cadeira. 

I.a CADEIRA DE ESTATISTICA 

Biblioteca 

N.0 de volumes (livros, revistas e separatas) existentes: 1039. 
Relagao das revistas cujas assinaturas sao permanentemente 
mantidas: 

The Annals of Mathematical Statistics 

Biometrica 

Journal of the Royal Statistical Society 

Estadistica 

Revista Brasileira de Estatistica 



XI — Atividades das Cadeiras e Departamentos 271 

Bulletin de 1'Institut International de Statistique 

Sankhya 

Journal of the American Statistical Association 

Total: 8. 

Colegoes de revistas existentes: 36. 

N.0 de volumes (livros, revistas e separates) doados a Biblio- 
teca: 21. 

N.0 de separatas existentes: 229. 

Trabalhos 

Foi concluido pelo prof. Eduardo Alcantara de Oliveira um tra- 
balho de divulgagao sobre "Nogoes elementares de Matematica", des- 
tinado aos principiantes em estatistica. (£sse trabalho ja se encon- 
tra no prelo). 

CURSO DE ESPECIALIZAgAO 

Alem dos cursos normals, foram ministrados os cursos abaixo, 
todos destinados aos alunos do curso de especializagao em Estatistica 
Analitica. 

1 — Pelo prof. Eduardo Alcantara de Oliveira, um curso sobre 
"Estimagao Estatistica". 

2 — Pelo assistente Geraldo dos Santos Lima Filho: a) curso 
sobre Analise Matematica; b) curso sobre "Matrizes e for- 
mas quadraticas". 

OUTRAS INFORMAqOES 

1. O prof. Eduardo Alcantara de Oliveira foi designado para 
integrar a banca examinadora de doutoramento do LicenCiado Jose 
Severo de Camargo Pereira, nao Ihe tendo, todavia, sido possivel com- 
parecer aos trabalhos. 

2. O prof. Eduardo Alcantara de Oliveira foi convidado para 
membro da "Econometric Society", de Chicago. 
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II.a CADEIRA DE ESTATlSTICA 

Pesquisas (*) 

Houve desenvolvimento das pesquisas em andamento. Nao 
se completou ou publicou nenhuma pesquisa que envolves- 
se, neste ano, a colaboragao dos participantes nos traba- 
Ihos da Cadeira. 

Trabalhos 

Milton da Silva RodriguesS "A Estatistica e o Metodo In- 
dutivo" — in "Ciencia e Cultura", Revista da Sociedade Bra- 
sileira para o Progresso da Ciencia, vol. II, n.0 4.°, Sao Pau- 
lo, 1950. 

Jose Severo de Camargo PereiraS "Sobre alguns problemas 
das interpolagoes parabolicas pelo metodo dos minimos qua- 
drados. Tese de doutoramento, 1950, Sao Paulo. 

"A Psicopatologia da Vida Quotidiana". No prelo, in Filoso- 
fia, Ciencias e Letras, n.0 XIII. 

"Da Dificuldade dos Exames de Admissao ao Ginasio". Pes- 
quisa realizada pelo Servigo de Medidas e Pesquisas Edu- 
cacionais do Estado, no prelo, in Revista de Educagao. 

> "A Educagao na Antiguidade Classica", a ser publicado na 
Revista de Historia. 

(*) — Aqui nao se incluem as pesquisas de carater pessoal. 



DEPARTAMENTO DE FtSICA 

FlSICA GERAL E EXPERIMENTAL 

Professor: Marcelo Damy de Souza Santos. 

Assistentes: Romulo Ribeiro Pieroni, Flavio Aurelio Jose Pucci. 

Auxiliar de ensino: Aristoteles Orsini. 

FlSICA TEORICA E MATEMATICA 

A Cadeira esteve, neste ano, sob a responsabilidade do Prof. Os- 
car Sala, contratado para ministrar o Curso de Fisica Nuclear. 

Assistentes: Walter C. Schutzer, Paulo Leal Ferreira e Paulo Sa- 
raiva de Toledo. 

Auxiliares de ensino: Hans Albert Meyer, Andrea Wataghin e George 
Schwachhein. 

mecanica racional e mecanica celeste 

Professor: Mario Schenberg (em licen^a). 
Abrahao de Moraes (substitute). 

Assistentes: Jayme Tiomno, Paulo Sergio Magalhaes Macedo. 

FISICA GERAL E EXPERIMENTAL 

Cursos 

Os cursos desenvolvidos pela Cadeira de Fisica Geral e Experi- 
mental, durante o ano de 1950, foram os seguintes: 

1.° ano, a cargo do Dr. Romulo Ribeiro Pieroni. 

2.° ano, a cargo do Prof. Marcelo Damy de Souza Santos. 

3.° ano, a cargo do Prof. Marcelo Damy de Souza Santos. 



274 Fac. de Filosofia, Ciencias e Letras — AnuArio de 1950 

Curso de Fisica para as Secgoes de Ciencias Naturais e Quimica, 
a cargo do Prof. Aristoteles Orsini. 

Curso de Fisica Nuclear, a cargo do Prof. Oscar Sala, adjunto 
da Cadeira de Fisica Geral e Experimental (4.° ano da Secgao de 
Fisica). 

Atividade da cadeira 

Durante o ano de 1950, foi terminada a montagem do Betatron 
de 30 milhoes de electron-volts, instalado no Laboratorio de Fisica 
Nuclear, na Cidade Universitaria. Durante esse poriodo foram rea- 
lizados os seguintes trabalhos com o referido aparelho: 

1. Determinagao da freqiiencia de ressonancia do Betatron. 

2. Determinacao do fluxo de dispersao do transformador tripli- 
cador de freqiiencia e ajuste de sua neutralizacao. 

3. Estudo das variagoes radiais e azimutais do campo magne- 
tico do Betatron, durante o ciclo de acelera^ao. 

4. Localizagao da posigao da orbita de equilibrio. 

5. Montagem do sistema de vacuo para a camara de aceleragao 
dos electrons. 

fisses trabalhos foram realizados com a colaboragao dos Srs. 
Jose Goldenberg e Elly Silva e serao publicados oportunamente. 

Os trabalhos da construcao do gerador Van de Graaff, a cargo do 
Prof. Oscar Sala, prosseguiram normalmente, tendo sido iniciada a 
ccnstrugao da fonte de ions. 

Estagiarios 

Durante o ano de 1950, foram realizadas, pelos estagiarios, al- 
gumas pesquisas sobre Fisica Nuclear, que constituirao objeto de pro- 
ximas publica^oes. 

a) Eng.0 Admar Cerve-lini (1.° Assistente da Escola Agricola 
Luis de Queiros) — Medidas da energia da radiagao beta, 
por metodos de absorgao. 

b) Farmaceutica Rachel Gevertz (1.° assistente de Fisica da 
Faculdade de Farmacia e Odontologia) — Difusap de neu- 
trons lentos e de ressonancia em um meio moderador hidro- 
genado. 



XI — Atividades das Cadeiras e Departamentos 
275 

c) Eng.0 Raphael de Menezes Selling (1.° assistente da Cadeira 
de Fisico-quimica da Universidade da Baia) Pieparagao 
do UX1, MsTh2 e RaD+RaE, a partir de fontes naturals. 

FISICA TEORICA E MATEMATICA 
• 

A Cadeira esteve, neste ano, sob a responsabilidade do Prcf. Os- 
car Sala, contratado para ministrar o Curso de Fisica Nuclear aos alu- 
nos do 4.° ano. 

Parte didatica 

Os cursos da Cadeira foram distribuidos do seguinte modo: 

Curso de Fisica Matematica (3° ano): 

1.° semestre: Eletrodinamica classica, por Paulo Sergio de Maga- 
Ihaes Macedo, 3 boras semanais; equagoes da Fisica 
Matematica, por Abrahao de Moraes, 2 horas sema- 
nais. 

2° semestre: Relatividade restrita, por Paulo Sergio de Magalhaes 
Macedo, 3 horas semanais; equacoes da Fisica Matema- 
tica, por Abrahao de Moraes, 2 horas semanais. 

Curso de Fisica Teorica (3.° ano): 

1° semestre: Elementos de Mecanica Estatistica e Teoria Cinetica, 
por Paulo Saraiva de Toledo, 4 horas semanais. 

2.° semestre: Intrcdugao a Mecanica Ondulatoria, por Paulo Sergio 
de Magalhaes Macedo (ate Setembro) e Abrahao de 
Moraes (de Setembro a Novembro), 2 horas semanais. 

SOBRE O PESSOAL DA CADEIRA 

A Cadeira esteve, durante o ano de 1950, sem titular, ficando, 
todavia, sob a responsabilidade do Prof. Oscar Sala, por indicagao do 
Sr. Diretor da Faculdade. O Prof. Sala ministrou um curso de Fi- 
sica Nuclear aos alunos do 4.° ano. 

O Sr. Paulo Leal Ferreira foi comissionado pela Faculdade pa- 
ra trabalhar na Universidade de Roma, com o Prof. P. Caldirola. O 
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Sr. Paulo S. de Toledo deixou seu cargo de assistente em Julho.- 
O Sr. Walter Schiitzer foi nomeado primeiro assistente da Cadeira 
em outubro. 

Trabalhos publicados e trabalhos em andamento 

W. Schiitzer — "Singularidades da Matriz S e causalidade". Tese 
de doutoramento apresentada a Faculdade. 

P. Leal Ferreira — Sob a orienta^ao do Prof. Schenberg, traba- 
Ihou sobre um tema de eletrodinamica quantica, o da formulagao de 
uma eletrodinamica regularizada, partindo da ideia de fixar a posteriori 
as massas das particulas. Tambem em Rcma o Snr. Paulo L. Fer- 
reira trabalhou sobre a teoria quantica geral dos campos de onda e 
interagao de mesons. 

Hans A. Meyer, Andrea Wataghin e G. Schwachhein. — Realiza- 
ram duas experiencias sobre a absorgao de particulas de enxames pe- 
netrantes de grande e pequena abertura angular. Fizeram estudo 
teorico sobre os erros estatisticos em experiencias de determinagao da 
secgao de choque para absorgao, quando o fenomeno e selecionado de 
maneira invariante. Realizaram duas experiencias preliminares sobre 
a investigagao da produgao multipla de mesons no choque nucleon- 
proton. 

MECANICA RACIONAL E MECANICA CELESTE 

Parte didatica 

Os cursos da Cadeira foram distribuidos do seguinte modo: 

1. Calculo Vectorial (1.° ano das secgoes de Fisica e de Matematica).. 

1.° semestre: Paulo Sergio de Magalhaes Macedo; 

2.° semestre: Hans Albert Meyer (parle teorica) e Andrea 
Wataghin (exercicios). 

Foram dadas duas horas de aula por semana, durante o primeiro 
semestre e tres no segundo semestre. 

2. Mecanica Racional (2.° ano das secgoes de Matematica e Fisica): 
Walter de Camargo Schiitzer (parte teorica, 3 horas sema- 
nais) e Hans Albert Meyer (exercicios, 2 horas semanais). 

3. Mecanica Analitica e Mecanica Celeste (3.° ano das secgoes de 
Fisica e Matematica): Abrahao de Moraes (3 horas semanais). 
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4. Mecanica Quantica (4.° ano da secgao de Fisica): Walter de Ca- 
margo Schiitzer (3 horas semanais). 

Movimento de pessoal 

Em margo de 1950, o professor Mario Schenberg, catedra ico aa 
Cadeira, licenciado pela Faculdade, foi a Europa, para a Umversidade 
de Bruxelas. Na mesma epoca, foi indicado para substitui-lo o pro- 
fessor Abrahao de Moraes. 

Em outubro de 1950, chegou dos EE.UU., onde esteve comissio- 
nado por dois anos e sete meses, beneficiado com uma bolsa de es- 
tudos da Fundagao Rockefeller, o Dr. Jaime Tiomno, que esteve na 
Universidade de Princeton, trabalhando com os Professores J. A. 
Wheeler, E. P. Wigner e P. Bargmann e obteve o titulo de doutor por 

essa Universidade. 
Em Setembro de 1950, deixou a Cadeira, o Sr. Walter de Ca- 

margo Schiitzer, que passou para a de Fisica Teorica e Fisica Mate- 
matica, e o Sr. Paulo Sergio de Magalhaes Macedo, que deixou a Fa- 
culdade. 

Trabalhos publicados 

1. M. Schenberg: Mechanism of the loss of energy by Collisions 
in a Material Medium (Bulletin de I'Universite de Bruxelles, 
n.0 20, agosto de 1950). 

2. J. Tiomno: Reflection Properties of Spin 1/2 Fields and a Uni- 
versal Fermi Type Interaction (Em colaboragao com C. N. 
Yang, Phys. Rew., 79, 495, 1945). 

3. J. Tiomno: Theories of Neutrino and the Double - Decay;, 
Princeton Dissertation, outubro de 1950 (tese de doutora- 
mento aprovada pela Universidade de Princeton). 

4. W. Schiitzer e J. Tiomno: Sobre a conexao das matrizes de di- 
fusao e derivada com a causalidade (Anais da Academia 
Brasileira de Ciencias, 22, 348 a, 1950). 

Pesquisas em andamento 

O Prof. M. Schenberg continuou suas pesquisas sobre a Mecanica 
Quantica e, em particular, sobre a teoria das perturbagoes. 

O Prof. W. Schiitzer continuou suas pesquisas sobre a^teoria da 
Matriz S. Parte dessas pesquisas ja foram publicadas em sua tese de 
doutoramento. 
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O Dr. Tiomno continuou suas pesquisas sobre as particulas ele- 
mentares. 

Enquanto esteve na Faculdade, o Sr. Paulo Sergio de Maga- 
Ihaes Macedo fez pesquisas sobre a Electrcdinamica Quantica. 



DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA GERAL E ANIMAL 

Professor: Paulo Sawaya. 
1.° Assistente: Erasmo G. Mendes. 
2.° Assistente: Domingos Valente. 
3.° Assistente: M. Dolores P. Gonzales. 

Auxiliares de ensino: 

Gertrudes S. Alterthum. 
Antonieta Bruno. 
Joao Eufrosino. 

Traqos gerais 

O Departamento de Fisiologia Geral e Animal esta instalado, jun- 
tamente com o Departamento de Zoologia, no segundo andar do edi- 
ficio principal das inslalacoes da Faculdade, situadas a Alameda Glet- 
te, 463. Possui tambem algumas dependencias no sub-solo do referi- 
do edificio. Os Departamentos de Fisiologia Geral e Animal e Zoolo- 
gia possuem biblioteca em comum e valem-se do mesmo material di- 
datico, confeccionado nos anos em que ambos os Departamentos fun- 
cionavam ccmo Cadeiras sob a denominacao geral de Depariamsnto 
de Zoologia. Estao, tambem, os dois Departamentos articulados quan- 
to ao piano de ensino. Os alunos que passam a freqiientar, a partir 
do 3.° ano, aulas no Departamento de Fisiologia Geral e Animal, 
ai encontram uma orientagao de ensino que, embora de cunho for- 
cosamente fisiologico, condiz com a dos ensinamentos zoologicos ad- 
quiridos nos dois anos anteriores, nas aulas dadas no Departamen.o 
de Zoologia, em que se da enfase aos aspectos morfologicos, siste- 
maticos e ecologicos da Zoologia. 

As aulas do curso fundamental de Fisiologia Geral e Animal sao 
dadas em duas manhas e uma tarde em cada semana, sendo a maior 
parts do tempo empregada na realizagao de exercicios praticos. De 
quando em quando, sao efetuadas excursoes para a colheita de ma- 
terial de estudo, no campo ou em pontos do literal paulista. Na ul- 
tima semana de cada mes, realiza o Departamento um Seminario com 
a participacao de membros de seu "staff", dos alunos e demais inte- 
ressados. Nesses seminaries sao relatados e discutidos trabalhos de 
interesse recem-aparecidos na literatura mundial ou resultados de tra- 
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balhos efetuados no proprio Departamento. Freqiientemente, sao con- 
vidados, para relatores de tais seminarios, cientistas de outros institu- 
tes de pesquisa locais, de outros estados e ate do estrangeiro. Os alu- 
nos tem, nos seminarios, a oportunidade de se familiarizarem com 
a pesquisa bibliografica e a leitura de trabalhos cientificos originais, 
podendo eventualmente participar dos mesmos como relatores, Os 
cursos de especializagao (4.° ano) tem, pela sua propria natureza, 
horario variavel, de acordo com escolha dos estudantes, recursos dos 
laboratorios e aprovagao dos respectivos professores. Nos cursos de 
especializacao, sempre que possivel, o aluno tem a oportunidade de 
participar das investigagoes em curso no Departamento, o que o cre- 
denciara para, em ocasiao propicia, realmente funcionar como co-au- 
tor numa pesquisa original. 

Modalidades de trabalho e equipamento tecnico 

O Departamento de Fisiologia Geral e Animal acha-se equipado 
para trabalhar em diversos sectores da Fisiologia, particularmente aque- 
les referentes a respira9ao e ao metabolismo de Invertebrados e Ver- 
tebrados. Assim dispoe de macro-respirometros de varies tipos e dos 
indispensaveis aparelhos para analise de gases, tais como o de Hal- 
dane e o de van Slyke. No tocante a analise de pequer.as quan idades 
de gases, dispoe da pipeta de Krogh-Jordan, de um respirometro de 
Warburg-Barcroft e do recentissimo micro-respirometro de Scholander- 
Edwards. Dedica-se tambem o Departamento ao estudo do conteu- 
do mineral do meio interne de Invertebrados e Vertebrados e das 
aguas naturais, dispondo para tanto de varies aparelhos centrifuga- 
dores (um dos quais com possibilidade de se converter em ultra-centri- 
fugador), do colorimetro foto-eletrico de Klett-Summerson e de um 
colorimetro portatil tipo E.E.L. Acha-se tambem equipado para 
desagem de gases em liqiiidos, particularmente o oxigenio na agua 
(metodo de Winkler) e cloretos da agua do mar. Dispoe ainda o 
Departamento de dispositive para a medida da excitabilidade (crona- 
ximetro) e de boa parte do indispensavel a realizagao do curso pratico 
administrado aos alunos. 

Desde sua criagao como Cadeira, o Departamento de Fisiologia 
Geral e Animal vem procurando imprimir as suas pesquisas uma fei- 
gao que se coaduna realmente com a sua finalidade didatico-cientifica, 
ou seja, o estudo comparativo, em bases fisiologicas, dos animais em 
geral. Particular enfase tem sido dada ao estudo morfo-fisiologico, ou 
simplesmente fisiologico, de animais tipicamente nacionais ou que 
no pais ocorrem caracteristicamente. Assim, foram ja estudados ou 
esuao em curso de estudo os seguintes animais: o protocordado Ba- 
Isnoglossus, a piramboia amazonica (Lepidosirem), duas especies de 
Gymnophiona (Siphonops annulatus e Typhlonectes compressicauday 
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e a pregui^a (Bradypus). Prcblemas de ordem geral, todavia, r.ao 
tem fugido a sua atengao e os membros do Departamento ja publi- 
caram inumeros trabalhos referentes a diversos topicos da Fisiologia, 
tais como: a) excregao, b) composigao mineral do sangue, c) me- 
canica da respiragao, d) regulacao respiratoria, e) transigao entre 
respiragao aquatica e respiragao aerea, f) pigmentos respiratorios (he- 
moglobina, clorocmorina e hemccianina), g) "efeito de grupo , h) 
mudanga de cor nos animais (fisiologia e controle hormonal dos cro- 
matoforos), i) mecanica da circulagao (particularmente a imra-car- 
diaca), j) transmissao quimica do impulso nervoso, etc. Sobretudo 
em estudos sobre a composigao mineral do meio interne de varies ani- 
mais e a das aguas naturals, tem o Departamento contado com a co- 
laboragao do Dr. Rubens Salome Pereira, Professor-Ad junto na Rei- 
toria e designado para o Departamento de Parasitologia Medica e 
Zoologia da Faculdade de Medicina Veterinaria da Universidade. Ss- 
tabeleceu-se, assim, entre os dois Departamentos das duas Faculda- 
des, cordial intercambio. 

Atividades do departamento em 1950 

A realizagao de maicr importancia do Departamento, em 1950, 
foi, sem duvida, o curso de Fisiologia, dado no mesmo, pelo Prof. 
Carl A. F. Pantin, professor de Zoologia Experimental no Balfour 
Zoological Laboratory da Cambridge University. O curso versou so- 
bre "As Bases Fisiologicas Comparativas do Comportamento Animal" 
e teve o condao de despertar grande interesse entre os seus partic>- 
pantes, bem como o de oferecer a oportunidade de tomada de con- 
tactc com um sem numero de tecnicas modernas de investigagao, no 
setor da Fisiologia Nervosa e Muscular. Aproveitando a estada, entre 
nos, do Prof. Pantin, que e tambem um excelente zoologo de campo, 
pode o Departamento realizar inumeras excursoes a pontos do lito- 
ral e do interior, bem como um Simposio de Fisiologia, sob os aus- 

picios do Departamento de Cultura e Agao Social da Reitoria, da So- 
ciedade de Biologia de Sao Paulo e da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciencia. Contou esse simposio com a colaboragao do 
Institute Oswaldo Cruz, do Institute de Biofisica do Rio de Janeiro, 
do Instituto: Biologico e da Faculdade Nacional de Medicina. O 
programa foi o seguinte; dia 20, as 10 hs., a al. Glette 463. Pi of. 
Pantin, "Sobre a atividade espontanea e os fenomenos de facilitagao 
na rede nervosa"; Prof. Carlos Chagas Filho, "Fenomenos nervosos e 
eletricos na descarga eletrica"; as 16 hs., no Instituto Biologico: Dr. 
Mario Viana Dias, "Consideragoes sobre os processes convulsivos"; 
Dr. Mauricio Rocha e Silva, "Sistema nervoso e agentes farmacologi- 
cos" e Dr. Aristides Pacheco Leao, "Atividade eletrica da cortex ce- 
rebral". O Departamento tambem participou da 2.a Reuniao Anual 



Fac. de Filosofia, Ciencias e Letras — Anuario de 1950 

da Sociedade Brasileira Para o Progresso da Ciencia, realizada em 
Curitiba, onde seus membros relataram cerca de 4 trabalhos. Entre 
os estagiarios acolhidos, contam-se o Dr. Adiel Leme Zanith, da Escola 
Superior de Agricultura "Luis de Queiros", e o Dr. Bento Magaihaes 
Neto, Assistente da Faculdade de Medicina de Recife. 

Participagao do Departamento no Boletim "Zoologia n. 15", edi- 
tado pela Faculdade, em 1950: 

1. Sawaya, P. and Carvalho, J. de P. — On Ihe Branchiostoma 
(Amphioxus) of the Coast of S. Paulo. 

2. Scares, B. A. M. Sobre o coragao, o sistema nervoso es- 
tomatogastrico e a circulagao cardiaca nos escorpioes do genero Ti- 
tyus C. L. Koch, 1836. 

Entre outras contribuigoes do Departamento podem ainda ser 
citadas: 

1. Ao Congresso de Quimica de Gratz: Rubens Salome Pe- 
reira — Determinagao fotometrica do acido oxalico. 

2. As "Publicazione della Stazione Zoologica Di Napoli", v. 
XXII, f. 3 (1950): Erasmo G. Mendes — "On the Respiratory Func- 
tion ^of Chlorocruorin". 

Finalmente, o Prof. Paulo Sawaya, no decurso de 1950, esteve 
colaborando com o Dr. N. Ambache (do Ophthalmological Research 
Unit, Institute of Ophthalmology, University of London), em pesqui- 
sas sobre o orgao eletrico da raia denominada Treme-Treme (Narcine 
brasiliensis), que dentro em breve serao publicadas. 

OUTROS TRABALHOS 

SAWAYA, Paulo — Respiracao dos Vertebrados. Cultus n0 2 on 
1-3. S. Paulo. ' 

SAWAYA, Paulo — Reencontro de Balanoglcssus gigas Fr. Muller no 
literal brasileiro. Bol. Inst. Paul. Oceanografia, v. 1 n. 1 
pp. 135-138. Sao Paulo. 

SAWAYA, Paulo & CARVALHO, J. de Paiva — Achegas ao Dicio- 
nano dos animals do Brasil, de Rodolpho von Ihering. 



DEPART AM EN TO DE GEOGRAFIA 

GEOGRAFIA FISICA 

Professor: Joao Dias da Silveira. 
Assistente: Elina de Oliveira Santos. 
Auxiliares de ensino: Maria de Lourdes P. Radesca, Aziz Nacib 

Ab'Saber e Joao Soukup. 

GEOGRAFIA DO BRASIL 

Professor: Aroldo de Azevedo. 
Assistente: Jose Ribeiro de Araujo Filho. 
Auxiliar de ensino: Antonio Rocha Penteado. 

GEOGRAFIA HUMANA 

Professor: Ary Franga. 
Auxiliares de ensino: Renato da Silveira Mendes e Nice Lecocq- 

Miiller. 

Biblioteca 

O Departamento de Geografia possui cerca de 1.000 volumes 
(livros e publicagoes avulsas), distribuidos em uma Biblioteca Geral 
(que contem as colegoss de revistas e as obras de Geografia Regio- 
nal) e em tres Bibliotecas Especializadas (correspondentes as tres ca~ 
deiras que constituem o Departamento: Geografia Fisica, Geografia 
Humana e Geografia do Brasil). 

O Departamento possui as obras de maior importancia dentro do 
campo da Geografia, convindo destacar a existencia da colegao com- 
pleta da "Geographic Universelle" de Vidal de La Blache e Lucien 
Gallois. 

Entre as revistas de que o Departamento dispoe de colegoes (com- 
pletas ou incompletas), cumpre destacar: "Revista Brasileira de Geo- 
grafia", "Boletim Gecgrafico", "Boletim Paulista de Geografia", 
"I.G.G.", "Observador Economico e Financeiro", "Revista de Histo- 
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ria", "Mineragao e Metalurgia", "Conjuntura Economica", "Revista 
Brasileira de Econcmia", "Revista Brasileira de Estatistica", "Revista 
Industrial de Sao Paulo", "Bragantia", "Arquivos do Museu Para- 
naense", "Arquivos de Higiene e Saude Publica", "Revis'a Florestal", 
"Revista do Arquivo Municipal", entre as nacionais; e "Annales de 
Geographie", "Geographical Review", "Economic Geography", "Geo- 
graphical Journal", "Les Cahiers d'Outre-Mer", "Annals of the Asso- 
ciation of American Geographers", "Canadian Geographical Journal", 
^Revue de Geographie Alpine", "Revista Geografica Italiana", "Revue 
de Geographie Humaine et d'Ethnologie", Revue Tunisienne", "Bulle- 
tin de I'lnstitut Frangais d'Afrique Noire", "Bolletino della Societa 
Geografica Italiana", "Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa", 
"New Zeeland Geographer", "Bulletin de la Societe Neuchateloise de 
Geographie", "Revista Geografica Americana", "National Geographic 
Magazine", entre as estrangeiras. 

Entre as 12 e as 18 horas, exceto aos sabados, os livros e revis- 
tas do Departamento ficam a disposigao dos que desejarem consulta- 
los, nao sendo permitida a retirada de volumes. No periodo da ma- 
nha, de 8 as 12 horas, as Bibliotecas podem ser consultadas todos os 
sabados; noutros dias, quando houver assistente de plan'.ao no De- 
partamento. 

Mapoteca 

Possui o Departamento dois armarios especialmente construidos 
para a guarda de mapas: um localizado na Biblioteca Geral e outro 
no gabinete de Geografia Humana. 

O total de mapas existentes no Departamento eleva-se a 1530, 
em que se incluem as melhores cartas nacionais (gerais e regionais), 
e colecoes de cartas referentes a Franga e aos Estados Unidos. 

Entre os mapas nacionais, destacam-se: Carta Internacional ao 
Milionesimo, Folhas Topograficas do Estado de Sao Paulo, Folhas To- 
pograficas do Estado de Minas Gerais, Mapa Aerofotogrametrico do 
Municipio de Sao Paulo, Cartas dos Municipios Pauiistas, etc. Entre 
cs mapas estrangeiros, queremos destacar as Cartas do Estado-Maior 
da Franga e as folhas referentes ao continente americano da "World 
Aeronautical Chart", alem de folhas concernentes aos Estados-Unidos, 
a Franca, a Italia, etc. 

Pesquisas e trabalhos de campo 

No decorrer do ano de 1950, o Departamento de Geografia con- 
centrou a atencao dos alunos sobre a regiao de Coiia, ate onde foram 
realizadas numerosas excursoes didaticas e de pesquisas. Alem disso, 
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OS membros do Departamento levaram a efeito trabalhos de campo 
nas seguintes areas: Baixada do Ribeira (Prof. Joao Dias da Silvei- 
ra), Baixada do rio Itanhaem (Prof. J. R. Araujo Fiiho), llha de eo 
Sebastiao (Prof. Ary Franga), Regiao de Sorocaba (Profa. Elina Oli- 
veira Santos), Regiao de Santa Isabel (Prof. Aziz Nacib Ab'Saber), 
Regiao de Braganga Paulista (Prof. Antonio Rocha Penteado), Re- 
giao de Olimpia (Profa. Ely Goulart Pereira de Araujo) e Vale do 
Itapecuru e Sao Luis do Maranhao (Prof. Aroldo de Azevedo). 

COLOQUIOS E SEMINARIOS 

No segundo semestre de 1950, os membros do Departamento, sob 
a direcao do Prof. Louis Papy, titular da catedra de Geografia Huma- 
na, realizaram reunioes destinadas a discussao do conceito de Regiao 
Tropical. Alem disso, no decorrer do ano, tiveram lugar as habituais 
aulas de seminario (leitura e interpretacao de cartas, in erpretagao de 
graficos, orientaQao metodologica e bibliografica), a cargo de cada 

xima das Cadeiras do Departamento. 

Titulos e distinqoes 

Em junho de 1950, defendeu tsse e obteve o titulo de Doutor em 
Ciencias (Geografia) o prof. Jose Ribeiro de Araujo Fiiho, 1.° assis- 
tente da Cadeira de Geografia do Brasil. Em dezembro, ccncorreu a 
catedra de Geografia Fisica e obteve o titulo de Professor Catedratico 

o Prof. Dr. Joao Dias da Silveira, que ja era seu titular intermo. 

Por outro lado, foram eleitos socios etetivos (geografos) da Asso- 
-ciacao dos Geografos Brasileiros os Profs. Antonio Rocha Penteado, 
Azfz Nacib Ab'Saber, Jose Ribeiro de Araujo Fiiho e Nice Lecocq- 
Miiller, auxiliares de ensino do Departamento. 

COLABORACAO COM OUTRAS INSTITUiqOES 

Os membros do Departamento ccntinuaram, em 1950, a prestar 
sua estreita colaboracao a Associagao dos Geografos Brasileiros, quer 
tomando parte nas reunioes bimensais de sua Sec^ao ixegional de 
Sao Paulo e nas reunioes anuais de sua Assembleia Geral, quer reaii- 
zando palestras, colaborando no "Boletim Paulista de Geografia' e 
figurando em cargos de sua diregao. 

Alem disso, o Departamento continuou mantendo relacoes com 

o Conselho Nacional de Geografia. 
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Excursoes 

No decorrer do ano de 1950, os membros do Departamento to- 
maram parte em numerosas excursoes, nas seguintes areas: 

a) Excursoes de carater didatico: Itaquera, Cotia, Santos, Bai- 
xada do Ribeira e regiao de Botucatu; 

b) Excursoes de pesquisas: Belo Horizonte, Barao de Cocais, 
macigo do Caraga, Baixada do Ribeira, Baixada de Itanhaem, ilha 
de Sao Sebastiao, regiao de Sorocaba, regiao de Santa Isabel, regiao 
de Braganga Paulista, Serra do Mar e Baixada do Cubatao, regiao de 
Olimpia, Teresina, vale media e inferior do rio Itapecuru (Maranhao), 
Sao Luis do Maranhao e Fortaleza (Ceara). 

Trabalhos publicados 

Ab Saber (Aziz Nacib) — Contribuicao ao estudo do sudoeste (Soiano 
(em col. com Miguel Costa Junior), in "Boletim Paulista de 
Geografia", n.0 4, margo. 

Ab'Saber (Aziz Nacib) — A Serra do Mar e a Mata Atlantica em 
Sao Paulo: comentarios as fotografias aereas de Paulo C. Flo- 
rengano — in "Boletim Paulista de Geografia", n.0 4, margo. 

Ab Saber (Aziz Nacib) — Bases geoeconomicas da industria side- 
rurgica hrasileira — in "Suplemento economico d'"0 Estado de 
Sao Paulo". 

Araujo (Ely Goulart Pereira de) — Alguns aspectos da paisagem ru- 
ral no municipio de Olimpia, in "Boletim Paulista de Geogra- 
fia", n.0 5, julho, S. Paulo. 

Araujo Filho (Jose Ribeiro de) — O caigara na regiao de Itanhaem, 
in 'Paulislania", n.0 32, janeiro-fevereiro, S. Paulo. 

Araujo Filho (Jose Ribeiro de) — O homem e suas atividades eco- 
nomicas num trecho do litoral paulista: a baixada de Itanhaem 
(I. Uma vida economica modesta), in Suplemento Comercial 
e Industrial d& "O Estado de Sao Paulo", agosto, Sao Paulo. 

Araujo Filho (Jose Ribeiro de) — A "vila" de Itanhaem, in "Boletim 
Paulista de Geografia", n.0 6, outubro. Sao Paulo. 

Araujo Filho (Jose Ribeiro de) — O homem e suas atividades eco- 
nomicas num trecho do litoral paulista: a baixada de Itanhaem 
(II. A cultura da banana), in Suplemento Comercial e Indus- 
trial de "O Estado de Sao Paulo", novembro, Sao Paulo. 
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Azevedo (Aroldo de) — Reconcavo da Bahia (Estudo de geografia 
regional), in "Revista da Universidade de Sao Paulo", ano Ir 

n. 1, janeiro-fevereiro, Sao Paulo. 

Azevedo (Aroldo de) — O Professor, in "Atualidades Pedagogicas", 
ano I, n. 1, janeiro-fevereiro, Sao Paulo. 

Azevedo (Aroldo de) — O ensino da Geografia no curso primario, in 
"Atualidades Pedagogicas", ano I, n. 2, margo-abril, Sao Paulo. 

Azevedo (Aroldo de) — Brasil Central (A proposito de um artigo e 
de uma opiniao), in "A Gazeta", 14 de junho, Sao Paulo. 

Azevedo (Aroldo de) — Brasil Central (Desfazendo uma injustiga pe- 
lo bem da verdade), in "A Gazeta", 7 de julho, Sao Paulo. 

Azevedo (Aroldo de) — Os Sertoes e a Geografia, in "Boletim Pau- 
lista de Geografia", n.0 5, julho, S. Paulo. 

Azevedo (Aroldo de) — Sao Paulo, metropole moderna (comentarios 
a fotografias aereas), in "Boletim Paulista de Geografia , n. 5, 
julho, Sao Paulo. 

Azevedo (Aroldo de) — Regioes climato-botanicas do Brasil, in "Bo- 
letim Paulista de Geografia", n. 6, outubro, Sao Paulo. 

Azevedo (Aroldo de) — Concur so de Geografia para o magisterio se- 
cundario do Estado de Sao Paulo, in "Atualidades Pedagogi- 
cas", ano I, n. 6, novembro-dezembro, Sao Paulo. 

Azevedo (Aroldo de) — Juazeiro e Petrolina, cidades gemeas, in "Re- 
vista do Institute Historico e Geografico de Sao Paulo", vol. 
XLV, S. Paulo. 

Azevedo (Aroldo de) — Geografia Humana do Brasil — obra des- 
tinada a 3.a serie colegial. 268 pp. —Cia. Editora Nacional. 
Sao Paulo. 

Franga (Ary) — Novas diretrizes em Geografia Humana, in "Boletim 
Paulista de Geografia", n.0 5, julho. Sao Paulo. 

Mendes (Renato da Silveira) — Paisagens culturais da Baixada Flu- 
minense — in Boletim n. CX (Geografia n. 4), da Kaculdade 
de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo. 

Papy (Louis) — Os sistemas de cultures e suas modalidades — in 
"Boletim Paulista de Geografia", n. 6, outubro. 

Penteado (Antonio Rocha) — Paisagens do Tiete (comentarios a fo- 
tografias aereas), in "Boletim Paulista de Geografia", n. 6, ou- 
tubro, S. Paulo. 
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Silveira (Joao Dias da) — Baixadas litoraneas quentes e umidas — 
Tese de concurso a Cadeira de Geografia Fisica da Faculdade 
de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo. 



DEPARTAPAENTO DE MATEMATICA 

ANALISE MATEMATICA 

Professor: Omar Catunda. 
Assistente: Elza Furtado Gomide. 

ANALISE SUPERIOR 

Professor: Edison Farah. 

GEOMETRIA ANALlTICA, PROJETIVA E DESCRITIVA 

Professor: Benedito Castrucci. 
Assistente: Geraldo dos Santos Lima Filho. 

Biblioteca do departamento 

Numero de volumes da biblioteca: 6.753. 

Revistas assinadas: Mathematical Reviews, Transactions of The 
American Mathematical Society, Bulletin of the A. M. S., American 
Journal of Mathematics, Duke Mathematical Journal, Journal de Ma- 
thematiques Pures et Appliquees, Annales de I'Ecole Normale Supe- 
rieure, Proceedings of the London Mathematical Society, Journal of 
the London Mathematical Society, Quarterly Journal of Mathematics, 
Mathematische Annalen, Mathematische Zeitschrift, Commentarii Ma- 
thematici Helvetici, Acta Mathematica. 

Revistas existentes: colecoes completas de: Mathematical Re- 
views, Transactions of the A. M. S., Bulletin of the A. M. S., Annales 
de I'Ecole Normale Superieure, Jahrbuch liber die Fortschritte des 
Mathematik, Zentralblatt flir Mathematik, Atti della Reale Accade- 

mia dei Lincei, Mathematische Annalen, Acta Mathematica, Rendi- 
conti del Circolo Matematico di Palermo, Commentarii Mathematici 
Helvetici, Anais da Academia Brasileira de Ciencias. Colegoes par- 
ciais de: American Journal of Mathematics, Fundamenta Mathemati- 
cae, Annali di Matematica, Annali dell'Istituto Veneto, Atti della So- 
cieta Italiana per il Progress© della Scienza, e outras diversas publi- 
cagoes de universidades italianas, etc. 



290 Fac. de Filosofia, Ciencias e Letras — Anuario de 1950 

Obras Raras: 

Possuirnos a colegao da "Encyclopadie der Mathematischen Wis- 
senschaften, ate 1934, da qual temos tambem alguns exemplares da 
edigao francesa. Alem disso, possuirnos as obras completas de varios 
autores, destacando-se as de Galileu, Huyghens, Gauss, Jacobi, 
Weierstrass, W. Thompson Hermite, Riemann, Kronecker, Klein G. 
Birkhoff, Schwarz. 

A biblioteca esta aberta durance o dia todo e a noite, no horario 
do Curso Noturno. Os alunos e pessoas conhecidas dos professores 
sao autorizados a retirar livros com prazo que varia entre 3 e 7 dias 
ou um mes. Esta aberta ao publico. 

ANALISE matematica 

Trabalhos 

Em 1950 a assistente Elza Gomide terminou a elaboragao de uma 
tese intitulada "Sobre o teorema de Artin-Weil", com a qual obteve 
o grau de doutor em Ciencias Matematicas. 

Foi tambem terminado o livro de Matematica para o 2.° ciclo, 
3.a serie, da Editora do Brasil, do qual uma parte foi escrita pelo pro- 
fessor da Cadeira, Dr. Omar Catunda. 

Foram publicados na Revista "Tropicos", do Departamento de 
Cultura da Prefeitura Municipal, dcis artigos sob o titulo "Notas de 
Matematica", de Omar Catunda. 

Cursos 

O Prof. Dr. Omar Catunda desenvolveu para os alunos de Fi- 
sica ^e Matemadca, do 4.° ano, um curso livre sobre "Fungoes Espe- 
ciais • 

ANALISE SUPERIOR 

Pesquisas e trabalhos 

Sobre a medida de Lebesgue. Tese apresentada a Faculdade de 
Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo, para dou- 
toramento em Ciencias (Matematica), 30/12/1950. 
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Sobre uma desigualdade para as L-integrais das fungoes com va- 
lores complexos. Trabalho apresentado a Sociedade de Matematica 
de Sao Paulo, em dezembro de 1950. 

Matematica, 3.a Serie Colegial — Edit, do Brasil S/A, 1950. 
(Em colaboragao). 

Titulos 

Doutor em Ciencias (Matematica) pela Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo, em 30-12-1950. 

Membro da banca examinadora de Doutoramento em Ciencias 
(Matematica) da Profa. Elza Furtado Gomide, na Faculdade de Fi- 
losofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo. Novembro 
de 1950. 

Presidente da Banca Examinadora de Matematica no Concurso 
de Ingresso no Magisterio Secundario e Normal Oficial do Jc^stado de 
Sao Paulo, realizado em 1950. 

GEOMETRIA ANALITICA, PROJETIVA E DESCRITIVA 

Public a^oes 

1. Apostilas do Curso de Geometria Projetiva da Escola Politecnica, 

1949-1950. 

2. Capitulos de Geometria Elementar e Geometria Analitica do li- 
vro MATEMATICA, 3.a Serie Colegial — Editora do Brasil S/A, 
1950. 

3. Caderno n.0 16 da Escola Politecnica — Exercicios de Geome- 
tria Projetiva, reda^ao dos assistentes Joao Batista Castanho e 
Miguel Oliva Feitosa, 1950. 

4. Consideragoes sobre o Teorema de Euler — Revista "Cultus", 
Ano II, n.0 5, 1950. 

OUTRAS ATIVIDADES 

.1. No Congresso da Sociedade Brasileira para o Progresso da Cien- 
cia. realizado em Curitiba, no periodo de 5 a 12 de novembro 
de 1950, apresentou uma nota sobre "Calculo da ordem do Gru- 
po das Homografias do Espago Projetivo N-dimensional, sobre 
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um corpo de ordem q = pn", e fez uma palestra sobre o "En- 
sino da Matematica". 

2. Foi examinador nos doutoramentos de Elza Furtado Gomide, Joao 
Batista Castanho e Edison Farah, em 1950. 

Prof. Geraldo dos Santos Lima Filho 

Como assistente deu as aulas de Exercicios da Cadeira, bem como o 
Curso de Geometria Descritiva para o segundo ano. Alem disto^. 
preparou a tese: "Sobre Projetividades Planas sobre o Corpo- 
Primo de Caracteristica 2". 



DEPARTAMENTO DE MINERALOGIA E PETROGRAFIA 

Professor: Reynaldo Ramos de Saldanha da Gama. 
Assistentes: Rui Ribeiro Franco, William G. Rolim de Camargo e 

Jose Moacyr Vianna Coutinho. 

Durante o ano de 1950, o Departamento de Mineralogia e Petro- 
grafia prosseguiu em sen programa de trabalho tragado em anos an- 
teriores. Algumas pesquisas foram concluidas e outras tiveram imcio. 
Houve sensivel acrescimo de material de pesquisa e material didatico 
e intensificou-se o inlercambio de material de estudo com o estran- 
eeiro, principalmente com os Estados Unidos (U. S. National Mu- 
seum), Inglaterra (British Museum) e Italia (Istituto di Mineralo- 
gia, Real Universita di Roma). A biblioteca teve suas colecoes au- 
mentadas. 

A revista tecnica, "Mineragao e Metalurgia", que vinha sendo 
impressa em Sao Paulo, sob a diregaa tecnica de Rui Ribeiro Franco 
^diretor tecnico) e Sergio Estanislau do Amaral (secretario),^ desde 
iunho de 1947, foi novamente transferida para o Rio de Janeiro, em 
agosto de 1950. 

CORPO DOCENTE 

O Prof. Dr. Reynaldo Ramos de Saldanha da Gama diretor do 
Departamento — esteve afastado da direcao por se achar cornissio- 
nado junto a Escola Superior de Guerra, na Capital Federal, desde 
junho de 1950. Durante o ano de 1950, foi distinguido por duas so- 
ciedades norte-americanas, tomou-se membro da American Geophysi- 

cal Union e fellow da Geological Society of America. 

O Dr Rui Ribeiro Franco — assistente e diretor interino do De- 
partamento — regressou dos Estados Unidos em julho de 1950, onde 

com bolsa de estudo oferecida pelo United States Geological Survey, 
Departamento of the Interior, Washington, D.C. e pelo Departamen- 

to "de Estado, realizou trabalhos de especiahzagao no U.S. Geo.ogica 
Survey e no Geophysical Laboratory (Carnegie Institution of Washing- 
ton). 

De agosto a setembro de 1949, praticou com Miss Jewell J. Glass, 
do United States Geological Survey, os metodos norte-americanos usa- 
dos na determinagao de minerals por meio do metodo de imersao. 
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Com ela estudou alguns minerals da regiao de Serro'e, Estado de Sao 
Paulo, tendo sido verificada a existencia de um fosfato novo. Os re- 
sultados dessa pesquisa estao sendo coordenados para breve publi- 
cacao. 

De setembro de 1949 a abril de 1950, trabalhcu no Geophysical 
Laboratory, Carnegie Institution of Washington, D. C, como pesqui- 
sador visitante. Ai, com J. F. Schairer trabalhou no sistema termico 
entre feldspatos sinteticos. Os resultados serao publicados em "The 
Journal of Geology", vol. 59, N.0 3, May 1951, 259-267, sob o titulo 
"Liquidus temperatures in mixtures of the feldspars of soda, potash, 
and lime". Com N. L. Bowen, do mesmo Laboratorio, trabalhou no 
sistema anortita-feldspato potassico-agua, para a verifica^ao da exis- 
tencia, de solugoes solidas entre os dois feldspatos. Essa pesquisa sera 
terminada pelo Prof. Dr. Bowen. Enquanto nos Estados Unidos, pu- 
blicou um artigo sobre o Geophysical Laboratory, que saiu no n.0 84, 
vol. XIV, margo-abril de 1950, da revista tecnica "Mineragao e Me- 
talurgia". 

Em novembro de 1949, assistiu ao Congress© Anual de Geologia, 
patrocinado pela American Geological Society, na cidade de El Paso. 

De maio a junho de 1950, viajou pelo Estado da California, ten- 
do feito parte do grupo de geologos norte-americanos que estudava 
as formagoes geologicas da regiao de Redding, California, para o apro- 
veitamento das jazidas de cobre de origem hidrotermal. 

Em novembro de 1950, foi eleito fellow da Mineralogical Society 
of America. Neste mesmo mes, durante o IV Congresso de Geolo- 
gia da Sociedade Brasileira de Geologia, em Ouro Preto, foi eleito se- 
cretario da Sociedade. Foi eleito, ainda, em 1950, presidente da As- 
sociagao dos Ex-Alunos de Historia Natural da Faculdade de Filoso- 
fia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo. 

O Dr. William Gerson Rolim de Camargo — assistente — esta 
trabalhando atualmente em sua tese de livre-docencia, trabalho que 
versara sobre texturas de ex-solugao em minerais opacos de varias 
jazidas brasileiras (Mcrro Velho, Dom Bosco, Ipanema e Apiai). In- 
troduziu novas tecnicas no polimento de minerais opacos. 

O Lie. Jose Moacyr Vianna Coutinho — assistente — terminou, 
em outubro de 1950, sua tese de doutoramento, a qual sera defendida 
em margo de 1951. O trabalho versara sobre "Geologia e Petrografia 
da Regiao de Sao Roque, Sao Paulo". 

Lie. Sergio Estanislau do Amaral — auxiliar da revista tecnica 
"'Mineragao e Metalurgia". 

Estagiario 

O Eng.0 Agronomo Armando Guidetti Zagatto — assistente da Es- 
cola Superior de Agriculture "Luis de Queiros" — freqiientou, duran- 
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te o ano de 1950, o Departamento de Mineralogia e Petrografia, como 
estagiario. 

Excursoes 

O Departamento de Mineralogia e Petrografia participou do IV 
Congresso Brasileiro de Geologia, realizado em novembro de 1950, 
na cidade de Ouro Preto, Estado de Minas Gerais. 



DEPARTAMENTO DE QUIMICA 

QUIMICA GERAL E INORGANICA E QUlMICA ANALITICA 

Professor: Heinrich Rheinboldt. 
Assistentes: Paschoal Senise, Ernesto Giesbrecht, Madeleine Perrier. 
Auxiliares de ensino: Marco Antonio Cecchini, Luis Roberto Moraes 

Pitombo. 

QUIMICA ORGANIC A E BIOL6GICA: 

Professor: Heinrich Hauptmann. 
Assistentes: Jandyra Franga Barzaghi, Marcello Moura Campos, Lucy 

Lacerda Nazario. 
Auxiliar de ensino: Blanka Wladislaw. 

FlSICO-QUlMICA E QUlMICA SUPERIOR 

Professor: Simao Mathias. 
Assistente: Astrea Mennucci Giesbrecht. 

Biblioteca do Departamento 

A biblioteca e essencialmente um orgao de consulta que se des- 
tina aos trabalhos de pesquisa do corpo docente. porem, freqiien- 
temente consultada por pessoas pertencentes a ou'ras Faculdades da 
Universidade, a instituigoes estaduais e a industria particular. Se bem 
que as series das revistas originais sejam ainda muito incompletas, os 
lexicons e as series das revistas de relatorios possibilitam encontrar 
a informagao literaria, a partir do ano 1848, de modo que assim se 
pode procurar o trabalho original em outra biblioteca (p. e. micro- 
filme). Esperamos, porem, poder completar lentamente as series das 
revistas mais importantes e preencher as lacunas causadas pela ultima 
guerra. 

Numero de volumes existenfes em 1950: revistas 1065 
livros  503 

Total 1568 
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Relaqao das revistas assinadas 

Chemical Reviews, Annales de Chimie, Annalen der Chemie, che- 

mical Abstracts, Analitycal Chemistry, Helvetica Chimica Acta, Che- 
misches Zentralblatt, Gazze ta Chimica Italiana, Journal of Polymer 
Science, Journal of Chemical Physics, Journal of Organic Chemistry, 
Annual Review of Biochemistry, Journal of Chemical Education, Jour- 

nal of the Chemical Society, Journal cf Biological Chemistry, Bericn- 
te der Chemischen Gesellschaft, Industrial and Engineering Chemis-ry, 
-Zeitschrift fuer Anorganischen Chemie, Zeitschrift fuer Physikalische 
Chemie, Journal of the American Chemical Society, Recueil des ira- 

waux Chimiques des Pays-Bas, Annual Report on the Progress of 
Chemistry, Journal of Physical and Colloidal Chemistry, Transactions 

of the Faraday Society, with Discussions, Bulletin de la Societe Chi- 
mique de France - Memoires et Documentation. 

COLEgOES DE REVISTAS EXISTENTES 

Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft — 126 volumes 
Ano — 1869 a 1911 

Zeitschrift fiir angewandter Chemie — 24 volumes 
Ano — 1895 —1897 a 1900 — 1902 a 1904 — 1909 — 
1911 a 1915 — 1936 

Acetylen in Wissenschaft und Industrie — 3 volumes 
Ano — 1901 a 1903 

Chemisches Zentralblatt — 164 volumes 
Ano — 1873 a 1934 — 1942 

Quimica e Industria — 1 volume 
Ano — 1933-1934 

Journal of Chemical Education — 31 volumes 
Ano — 1924 a 1949 

Jahresbericht die Fortschritte der Chemie — 103 volumes 
Ano — 1847 a 1910 

Die Chemische Fabrik — 4 volumes 
Ano 1932 a 1936 

Stahl und Eisen — 2 volumes 
1936 

Zeiss-Nachrichten — 1 volume 
Ano 1932 — 1936 
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E. Merck's Jahresbericht — 3 volumes 
Ano — 1934 a 1936 

Annual Reports on the Progress of Chemistry — 14 volumes 
Ano — 1934 a 1941 — 1944 a 1949 

Annual Review of Biochemistry — 20 volumes 
Ano — 1932 a 1948 — 1950 

Zechmeister L. Fortschritte der Chemie Organischer Naturchoffe 
2 volumes 
Ano — 1938 — 1939 

Biochemische Zeitschrift — 22 volumes 
Ano — 1906 a 1909 

Helvetica Chimica Acta — 39 volumes 
Ano — 1918 a 1940 — 1942 a 1949 

Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas — 4 volumes 
Ano — 1938 — 1939 

Journal of the Chemical Society — 86 volumes 
Ano — 1914 a 1940 — 1941 a 1943 — 1945 a 1949 

Gazzetta Chimica Italiana — 10 volumes 
Ano — 1938 — 1939 — 1941 a 1948 

Chemical Reviews — 15 volumes 
Ano — 1940 — 1941 — 1943 a 1949 

Journal of Organic Chemistry — 13 volumes 
Ano — 1936 a 1949 

Journal fiir Praktische Chemie — 38 volumes 
Ano — 1910 a 1940 

Annalen der Chemie (Justus Liebig) — 17 volumes 
Ano — 1934 a 1940 — 1950 

Zeitschrift fiir Physiologische Chemie — 12 volumes 
Ano — 1935 — 1937 a 1939 

Zeitschrift fiir Anorganische und Allgemeine Chemie — 9 volumes 
Ano — 1935 a 1940 

Journal of the American Chemical Society — 71 volumes 
Ano — 1918 a 1949 

The Journal of Biological Chemistry — 56 volumes 
Ano — 1939 a 1949 
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Chemical Abstracts — 46 volumes 
Ano — 1936 a 1949 

Industrial and Engineering Chemistry — Ind. Edition — 15 volumes 
Ano — 1940 — 1941 — 1943 a 1949 

Industrial and Engineering Chemistry — Anal. Edition — 20 volumes 
Ano — 1929 a 1941 — 1943 a 1949 

Chemical and Engineering New — 2 volumes 
Ano — 1943 

Zeitschrift fiir Physikalische Chemie — Obteilung A — 2 volumes 

Ano — 1935 

Zeitschrift fiir Physikalische Chemie — Obteilung B — 2 volumes 
Ano 1935 

Zeitschrift fiir Physikalische Chemie — 19 volumes 
Ano — 1913 a 1916 — 1918 a 1923 

Bulletin de la Societe Chimique de France — 13 volumes 
Ano — 1938 — 1939 — 1941 — 1944 — 1948 — 1949 

Mikrochemie vereinigt und Mikrochimica Act a — 2 volumes 
Ano — 1937 a 1939 

Annales de Chimie — 6 volumes 
Ano — 1941 a 1943 — 1947 — 1948 

Bulletin de la Societe de Chimie Biologique — 3 volumes 
Ano — 1941 a 1943 

Transactions of the Faraday Society — 9 volumes 
Ano 1945 a 1949 

The Journal of Chemical Physics — 3 volumes 
Ano — 1945 — 1946 — 1949 

Zeitschrift fiir Elektrochemie und Angewandte Physikalische Chemie 
— 1 vol. 
Ano — 1937 

Revista da Sociedade Brasileira de Quimica 1 volume 
. Ano — 1940 

Anais da Academia Brasileira de Ciencias — 4 volumes 
Ano — 1946 a 1949 

Journal of Physical and Colloid Chemistry — 2 volumes 
Ano — 1947 — 1949 
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Journal of Polymer Science — 3 volumes 
Ano — 1947 a 1949 

Fiat Review — 22 volumes 
Ano — 1939 — 1946 

QUIMICA GERAL E INORGANICA E QUIMICA ANALITICA 

Cursos 

No ano letivo de 1950, foram dados os seguintes curses: 

Quimica Analitica I. — Curso pratico de 26 horas semanais com 
um seminario quinzenal. Instrugao na tecnica do laboratorio. Qui- 
mica analitica dos elementcs sodio, potassio e do radical amonio; de 
magnesio, calcio, estroncio e bario; de cobalto, niquel, manganes, zinco, 
ferro, aluminio e cromio. Reconhecimento analitico de todos os acidos. 
Execugao de 25 analises com separagoes dos membros de cada grupo 
analitico e dos diversos grupos um do outro, junto com o reconheci- 
mento dos diversos anions coexistentes. 

Quimica Analitica II. — Curso pratico de 32 hcras semanais com 
um seminario quinzenal. Continuagao do curso I tratando a quimica 
analitica dos elementos prata, mercurio, chumbo, cobre, cadmio, ar- 
senico, antimonio e estanho. Execugao de 9 analises do conjunto des- 
ses elementos. Quimica analitica dos elementos raros. Execugao de 
6 analises totais e de 12 analises de produtos industriais, de minerais 
e minerios. Analise final. Comego de analise quantitativa com 9 exer- 
cicios. 

Quimica Analitica III. — (Continuacao do curso II). Curso pra- 
tico de 28 horas semanais com um seminario quinzenal. Analise quan- 
titativa gravimetrica e volumetrica, colorimelria, eletroanalise. Exe- 
cucao de 30 tarefas de determinagoes e separagoes quantitativas, apli- 
cadas tarnbem a produtos induslriais e minerais. 

Desses cursos participaram os assistentes Dr. P. Senise e Dr. E. 
Giesbrecht e os auxiliares de ensino M, Cecchini e R. M. Pitombo. 

O ensino de todos os; cursos praticos e de carater es ritaments in- 
dividual, tendo-se esta forma, ao contrario do "ensino em serie" cu em 
turmas, revelado a mais eficiente sob o ponto de vista pedagogico. 

Aula de Quimica Superior. — Duas aulas semanais, dando no 
1.° semestre um suplemento da Aula experimen'al de Quimica Inor- 
ganica, e tratando no 2.° semestre da quimica dos compcstcs de or- 
dem superior, de sua teoria, constituigao e isomerias. Esta aula e 
acompanhada de grande numero de experiencias e de demonstra- 
coes (Assistente das experiencias, Dra. M. Perrier). 
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Durante os penodos das ferias, foi dada aos tres melhores alu- 
nos do 3.° ano a oportunidade de trabalhar no laboratorio de pesqui- 
sa, para se exercitarem na pratica da quimica preparativa. 

Atividade cientifica — Todo o grupo docente dedicou-se a pes- 
quisa. Durante o ano de 1950, apareceram as seguintes pubhcagoes: 

H. Rheinboldt e E. Gieskrecht: Selenenyl Selenocyanates, J. 
Am. Chem. Soc. 72, 866 (1950). 

H. Rheinboldt e M. Perrier: Thiocyanates d'acides seleneniques 
aromatiques. I., Bull. Soc. Chim. France (5) 17, 245 (1950). 

H. Rheinboldt: Cinqiientenario da Reagao de Grignard, Cien- 
cia e Cultura, 2, 131 (1950). 

H. Rheinboldt e E. Giesbrecht: Selenenylthiolate, Liebigs Ann. 
568, 197 (1950). 

H. Rheinboldt e H. Vieira de Campos: Triphenylmethyl Se- 
lenocyanate, J. Am. Chem. Soc. 72, 2784 (1950). 

H. Rheinboldt e M. Perrier: Thiocyanates d'acides seleneniques 
aromatiques. II. Reaction avec 1'acetone, Bull. Soc. Chim. France 

(5) 17, 759 (1950). 

H. Rheinboldt: Robert Bunsens Vorlesung liber Allegemeine Ex- 
perimentalchemie, CHYMIA (Philadelphia), III, 223 (1950). 

H. Rheinboldt: Fifty years of the Grignard reaction, J. Chem. 
Education 27, 476 (1950). 

H. Rheinboldt: Jons Jacob Berzelius. A vida. SELECTA CHx- 
MICA 9, 1 (1950). 

No decorrer do ano, foi composto o manuscrito de urn Boletim 
que contera 18 trabalhos executadcs com assistenies e doutorandos 
da Cadeira, e entregue a tipografia em novembro. Na composicao 
desse manuscrito colaborou a Dra. M. Perrier. 

DivuLGAgAO CIENTIFICA — No Congresso da Sociedade Brasileira 

para o Progresso da Ciencia, em Curitiba (5-11 de novembro), foi 
proferida uma conferencia sobre: "A tese de doutoramento de Jorge 
Tibiriga (Zurich, 1879)" e fez-se relato sobre "Os problemas do en- 
sino universitario da Quimica" (H. Rheinboldt). Foram apresentados 
os seguintes trabalhos: 

E. Giesbrecht: Sistemas binaries de benzoato de fenilo, tioben- 
zoato e selenobenzoato de fenilo. 

M. Perrier: Sobre a possibilidade de substitui^ao isomorfa do 
cianogrupo pelos halogenios em compostos oiganicos. 
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M. A. Cecchini: Sobre a possibilidade da substituigao isomorfo- 
genea do oxigenio ou enxofre pelo imino ou metileno-grupo. 

Ver: Ciencia e Cultura, 2, 291-292 (1950). 

Tambem apresentaram trabalhos os drs. F. Berti e G. Cilento. 

O Dr. P. Senise, 1.° assistente da Cadeira, foi comissionado, a 
partir de 1.° de novembro, para aperfeigoar-se durante um ano nos 
metodos analiticos, em diversas Universidades dos Estados Unidos. 

Por esta razao, foi contratado em marco o bacharel L. R. M. Pi- 
tombo, para, depois de um periodo de instrugao, poder substitui-lo na 
supervisao do curso analitico do 2.° ano. 

Na banca do exame vestibular da Faculdade de Medicina da 
Universidade de S. Paulo, tomou parte o auxiliar de ensino M. A. 
Cecchini. 

Em outubro uma turma de 30 alunos dos 2.° e 3.° anos fizeram 
uma excursao a Companhia Sidenirgica Nacional, em Volta Redonda. 

Dedicaram-se ao trabalho experimental de suas teses de doutora- 
mento os snrs. M. A. Cecchini e L. R. M. Pitombo. 

A Cadeira recebeu da Comissao de Pesquisa Cientifica da Uni- 
versidade de S. Paulo uma doagao de 9.200 cruzeiros, que foi apro- 
veitada na aquisigao de alguns aparelhos e especialmente de drogas 
especiais, necessarias para a continuagao dos trabalhos de pesquisa em 
andamento. Uma colegao de drogas, concedida, ja no comego do 
ano anterior, pela Rockefeller Foundation, New York, ainda nao che- 
gou ao pais, fato que paralisou a terminagao de certos trabalhos. 

QUIMICA ORGANICA E BIOL6GICA 

Pesquisas 

As pesquisas ^xecutadas na Cadeira datam ja de 1939, ano em 
que se iniciaram estudos sobre a parte nao saponificavel do cafe; 

mais tarde estenderam-se tais pesquisas a outros produtos dos reinos 
vegetal e animal, e iniciaram-se os estudos sobre compostos sulfura- 
dos. 

Em 1950 continuaram-se as pesquisas sobre compostos organicos 
sulfurados, especialmente as que dizem respeito a agao de metais. sobre 
estes compostos, e sobre as reagoes entre mercaptais e mercaptanas. 

As pesquisas foram executadas em colaboragao, por todo o pes- 
soal da Cadeira, inclusive os doutorandos. 
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Verbas 

No ano de 1950, a quantia de Cr$ 9.200,00 foi usada no prosse- 
guimento das pesquisas sobre os compostos sulfurados. 

Ainda este ano, foram desfrutadas as vantagens de uma subven- 
^ao da Fundagao Rockefeller, concedida no ano de 1947, por dois 
anos. 

COLOQUIOS E SEMINARIOS 

Desde o ano de sua instalagao, a Cadeira mantem um seminario 
quinzenal, sendo as reunioes realizadas as terras feiras, as 17,30 boras. 
Nessas reunioes sao relatadas as publicagoes importantes da literatu- 
ra internacional de Quimica, e quando e oportuno, os resultados obti- 
dos nas pesquisas efetuadas no laboratorio de Quimica Orgamca e 
Biologica. 

Ate fins de 1949, foram realizados 106 seminarios. 

Durante os seminarios de 1950, contamos com a colaboracao da 
"Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciencia", que nos propor- 
cionou o ensejo de ouvir cientistas estrangeiros de renome, quando 
em visita ao Brasil. 

O numero de pessoas que tomam parte nos seminarios tern cres- 
cido constantemente, tendo-se elevado a 100 na sessao em que fala- 
ram os Profs. Deutsch e Young. 

Assuntos relatados em 1950; 

21-3-50 — 107.° seminario 
"Metabolicos esteroidicos encontrados na urina' Prof. Dr. Jo- 

se Ribeiro do Vale. 

3.4.5O — 108.° seminario , 
"Acetonaxalato de etila: constitui^ao do acetol e o ester enoli- 

Co" — Sr. Marco Antonio Cecchini. 

25-4-50 — 109.° seminario . . N„ 
"Estrutura e sintese do Cloro-anfenicol (Cloromicetina) r. 

Ney Galvao ' da Silva. 

9-5-50 — 110.° seminario 
"Influencia da temperatura e catalisadores na substituigao em 

aneis aromaticos" — Dr. Alfredo Levy. 

23-5-50 — 111.° seminario 
"Metabolismo dos amino-acidos" — Sr. Rainer Fried. 
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20-6-50 — 112.° seminario 
"Novas experiencias sobre o papel do acido citrico no ciclo de 

Krebs" — Prof. Dr. Heinrich Hauptmann. 

7-8-50 — 113.° seminario 
"Methods of Preparative Electrophoresis" — Prof. Dr. H. 

Deutsch. 
"The influence of Hormones on Enzyme Systems" — Prof. Dr. F. 

G. Young. 

14-8-50 — 114.° seminario 
"Chemical Constitution and Immunological Specificity" — Prof. 

Dr. Michael Heildelberger. 

29-8-50 — 115.° seminario 
"Problemas do metabolismo dos lipidios" — Dr. Ernesto Annau. 

19-9-50 — 116.° seminario 
"Ressonancia e estrutura de compostos organicos" — Dr. Paulo 

Krumholz. 

10-10-50 — 117.° seminario 
"Sobre o problema: estrutura quimica — agao biologica" — Dr. 

Klaus Neisser. 

17-10-50 — 118.° seminario 
"Cytochemical studies of the protein metabolism of the cancer 

cell" — Prof. Torbern Casperson. 

31-10-50 — 119.° seminario 
"Sobre o mecanismo de formagao da ligagao peptidica" — Sr. 

Rainer Fried. 

Titulos e premios 

Em 1950 foi concedida, ao Dr. Marcello de Moura Campos, uma 
bolsa de estudo, pela Funda^ao Rockefeller, para efetuar pesquisas 
na Universidade de Minneapolis. 

O titular da Cadeira recebeu um convite para a Universidade de 
Indiana, para relatar, em conferencia, os trabalhos executados pela 
Cadeira, em torno da aqao dos metais sobre compostos de enxofre 
num simposio que tera lugar naquela Universidade, em fins de agosto 
de 1951. 

COLABORAgAO COM OUTRAS iNSTITUigOES 

Quanto a colaboragao com outros institutes universitarios, cum- 
pre mencionar, primeiramente, aquela prestada pela Escola Politecni- 



XI   Atividades das Cadeiras e Departamentos 

ca e desenvolvida pelos Profs. Teodureto de Souto, de Tecnologia, e 
Paulo Guimaraes da Fonseca, de Quimica Industrial, que muusfraram 
o ensino desta ultima especialidade aos alunos do curso de espec a 

^^Estreita colaboraSao, tambem, tem sido mantida com os Profs. 

Drs Franklin Moura Campos e Alberto da Silva Carva o, 
deira de Fisiologia da Faculdade de Medicina. Esta colaboragao con- 
siste em uma pesquisa realizada em conjunto com os refendos pro- 
fessores, pelo Sr. Rainer Fried, que esta executando expenencias bio- 
quimicas, para elaborate de sua tese de doutoramento, nos labora- 
torios daquela Cadeira. 

Trabalhos publicados 

Prof. Heinrich Hauptmann 

The action of Raney nickel upon sulfur compounds: Mercr.ptals, 
Mercaptols and Bisulphides. J. Am. Chera. Soc. 7 , ( )• 

The action of Raney nickel on sulfur compounds. Aromat.c 
thioesters. J. Am. Chem. Soc. 72, 6710 (1950). 

Some mercaptols of simple cyclic Ketones. J. m- em' 

72, 1405 (1950). T T a 

Some constituents of the leaves of Cassia alata . J. m. . 
Soc. 72, 1492 (1950). 

The preparation of Demerol-N-methyl-C" by reductive methyla- 
tion. J. Am. Chem. Soc. 72, 5126 (1950). 

The utilization of the Branched Chain of Isobutyric Acid Studied 
with C14. Experientia 6, 430 (1950). 

Dr. Marcello de Moura Campos 

Some mercaptols of simple cyclic ketones. — e H. Hauptmann — 
J. Am. Chem. Soc. 72, 1405 (1950). 

Mercaptais, Mercaptois e Tioenoleteres. Tese de doutoramento 
apresentada a Faculdade de Filosofia. CiSncias e Letras da Umversi- 
dade de Sao Paulo, em 1950. 

Reacao entre Mercaptois e Mercaptanas. Trabalho apresentado 
na 2.a reuniao anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciencia, em Curitiba, Novembro de 1950. 

Dra. Lucy Lacerda Nazario 

Some Constituents of the leaves of Cassia Alata L. e H. 
Hauptmann. J. Am. Chem. Soc. 72, 1492 (1950). 
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Agao de Niquel de Raney sobre compostos de Enxofre. Traba- 
Iho apresentado na 2.a reuniao anual da Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciencia, em Curitiba, Novembro de 1950. 

Dra. Blanka Wladislaw 

Action of Raney Nickel upon Sulfur Compounds. II. — e H. 
Hauptmann. J. Am. Chem. Soc. 72, 707 (1950). 

Action of Raney Nickel upon Sulfur Compounds. Ill — e H. 
Hauptmann. J. Am. Chem. See. 72, 710 (1950). 

Agao de Niquel de Raney sobre compostos de Enxofre. Traba- 
Iho apresentado na 2.a reuniao anual da Sociedade Brasileira para 
0 Progresso da Ciencia, em Curitiba, Novembro de 1950. 

CONFERENCIAS 

Proferidas pelo Prof. Heinrich Hauptmann'. 

"O uso dos isotopes na pesquisa da fotossintese", proferida no 
Seminario de Botanica da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras 
e Institute Biologico. 

"O papel do acido citrico no ciclo de Krebs", proferida no Semi- 
nario de Quimica Organica e Biologica da Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras. 

"Estudo com isotopes de Carbono", proferida na 2.a reuniao anual 
da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciencia, em Curitiba, No- 
vembro de 1950. 

FISICO-QUIMICA E QUIMICA SUPERIOR 

Numero de aulas semanais: teoricas — tres. 
de exercicios — uma. 

Trabalhos publicados 

Dr. Simao Mathias: 

1 — "Sobre as Rela^oes entre a Refractividade e a Estrutura Mole- 
cular", Selecta Chimica, 9, 39 (1950). 

2 — "Um Regulador de Pressao", Ciencia e Cultura 2, 61 (1950). 

3 — "Refractivity and Molecular Structure". III. "Isomeric Propyl 
and Butyl Mercaptans", J. Am. Chem. Soc. 72, 1897 (1950). 



DEPARTAMENTO EE SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA 

SOCIOLOGIA 

(II Cadeira) 

Professor; Fernando de Azevedo (Diretor do Departamento). 
Assistentes: Antonio Candido de Mello e Souza e Florestan Fernan- 

des. 

SOCIOLOGIA 

(I Cadeira) 

Professor: Roger Bastide. 
Assistente: Gilda Rocha de Mello e Souza. 

POLITICA 

Professor: Charles Moraze. 
Assistente: Lourival Gomes Machado. 
Auxiliar de ensino: Paula Beiguelmann. 

ANTROPOLOGIA 

Professor: Emilio Willems. 
Assistente: Egon Schaden. 
Auxiliar de ensino: Gioconda Mussolini. 

Biblioteca do Departamento 

Numero de volumes existentes em 1950: 1.211. A Biblioteca 
conta com colegoes incompletas das segumtes revistas: 

Man 

La pensee 
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Sociologia 

Social Forces 

Rural Sociology 

Annales Sociologiques 

Revue de Psychologie des Peuples 

The American Journal of Sociology 

Revista Mexicana de Sociologia. 

£ circulante e destinada aos professores e alunos da Faculdade^ 
Nao tem horario pre-fixado, e registrou, durante o ano de 1950, 376 
consultas. 

SOCIOLOGIA 

(II Cadeira) 

Trabalhos publicados 

Prof. Fernando de Azevedo 

"Um trem corre para o Oeste", Livraria Martins Editora,, 
S. Paulo, 1950, 375 pgs. (Estudo sobre a Noroeste e seu pa- 
pel no sistema de viagao nacional). 

"Brazilian Culture", traduzido pelo Prof. William Rex Crawford, 
The Macmillan Company, New York, 1950, 562 pgs. 

<"A Sociologia na America Latina e, especialmente, no Brasil", 
ensaio publicado na Revista de Historia. 

Ass. Florestan Fernandes 

"Consideracoes sobre a aplicagao dos conhecimentos sociologi- 
cos as relagoes internacionais", separata de Sociologia, vol. 
XII. 

"O significado das Ciencias Sociais no mundo moderno", publi- 
cagao mimeografada. 

"Cantigas de ninar paulistanas", in Tropico, Ano I. 

"Consideracoes sobre um Comentario de termos tupis em 
"A organizagao social dos Tupinamba", separata da Revista 
de Historia, n.0 2. 
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Pesquisas 

Antonio Candido de Mello e Souza 

a) investigagao e colheita de dados em escolas e gin^os 

pital para um estudo sobre as relajoes socials na escola, ) 
sePntido e ainda com vistas as ^oes entre a ^ ^ 

a e^rutura dos grupos sociais e. 

col'ares, comunidades imigrantes, bandos infantis, famihas imigran e , 
sete dos quais serao publicados brevemente. 

Florestan Fernandes 

p.wi" 

pessoalmente, prosseguiu nos trabalhos sobre 

em S. Paulo, pesquisa de campo imcrada em 1944 e era andame. 

COLOQUIOS E SEMINARIOS 

tioJfZ s-' 

- j ssnr. sr 

tTT. ?^~?szz:= 

f-rss-™' ci... »... 

* Xe";—; 2.. . 32 d. 

5r4?ts rsrsts... 
e ; Psicoanalise (Freud, Adler, Malinowski, Wardmer, Re.k, Rohe.m, 
Jung, Dollard e Miller, Hollitscher, Bastide). 

Titulos e distinqoes 

o Professor Fernando de Azevedo foi convidado para a reuniao 
constitutiva da Associacao Intemacional de Sociologia, em Oslo, e pa- 
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ra o I Congresso da mesma em Zurich, sendo neste elei'o Vice-Pre- 
sidente, com Georges Davy (Franca) e Morris Ginsberg (Inglaterra). 
Foi ainda eleito Presidente da Sociedade Brasileira de Sociolcgia, 
reestruturada e filiada a entidade internacional. 

O Assistente Antonio Candido de Mello e Souza foi relator da 
secgao de Literatura Moderna do Coloquio de Estudos Lusc-Brasi- 
leiros, de Washington, tendo apresentado trabalho a ser publicado nos 
respectivos anais. Foi eleito para o Conselho Fiscal da Sociedade 
Brasileira de Sociologia e, ainda, convidado para um Curso de Ferias 
na Universidade de Minas Gerais, onde deu seis aulas sobre proble- 
mas de sociologia educacional. 

O Assistente Florestan Fernandes foi convidado oficialmente pa- 
ra o Congresso Internacional de Sociologia, de Zurich, tendo contri- 
buido para o mesmo com um trabalho sobre a aplicacao da sociolc- 
gia ao estudo das rela^oes internacionais, acima referido. 

COLABORAgAO COM INSTITUigOES NACIONAIS E ESTRANGEIRAS 

A Cadeira colaborou com a Sociedade Internacional de Sociologia, 
a Sociedade Brasileira de Sociologia, a UNESCO e a Universidade de 
Minas Gerais. 

SOCIOLOGIA 

(I Cadeira) 

Roger Bastide 

Livro 

"Sociologie et Psychanalyse", Paris, Presses Universitaires, 1950. 

Artigos publicados 

1 — "A educagao dos educadores", in Revista Brasileira de Es- 
tudos Pedagogicos, maio-agosto de 1948 (publicada apenas 
em 1950). 

2 — "Naissance d'une poesie africaine du Bresil", in Presence 
Airicaine, n. 7. 
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3   " Sociologia do Folclore Brasileiro", serie de artigos in 

O Estado de S. Paulo. 

4   "A cozinha dos Deuses", in Cultura e Alimentagao, 1 Rio. 

5 — "Os cadernos de Levy Bruhl", in O Estado de S. Pauio. 

6   "O segredo dos Servas", in Cadernos da Bahia Salvador. 

7 _ " Chronique des livres du Bresil", in Mercure de France, 

Paris. 

8 — "Les Noirs de I'Amerique du Sud", in Presence Atricaine, 89. 

9   "Turismo e ferias remuneradas", in Tropico, agosto-setem- 

bro de 1950. 

10   "Le Messianisme de les Noirs du Bresil", in Le Monde Non- 
Chretien, 75, Paris. 

11 — "Interpenetration des civilisations et psychoiogie ethnique , 

in Revue de Psychoiogie des Peoples, julho-setembro, Le 
Havre. 

12   "Medicina e Magia dos Candombles", in Boletim Bibho- 
grafico, Sao Paulo. 

13   "Reves des Noirs", in Psyche, 49, Paris. 

14   «As estruturas elementares do parentesco", in Anhembi, 1. 

15   "Le Folklore bresilien", in Revue de Psychoiogie des Peo- 

ples, Le Havre. 

CONFERENCIAS 

Em ianeiro de 1950, em Paris, o Prof. Roger Bastide teve opor- 
tunidade de realizar as seguintes conferencias. todas relacionadas com 
as pesquisas que a Cadeira vem realizando: "Le syncretisme rehgieux 
du Bresil" e "Chevaux des Saints", na ficole des Hautes Ltu^es e La 
nensee Tart et la litterature du Bresil d'aujourd hui", no Musee de 
1'Homme. Realizou, ainda no "Centre International de Sociologie > nm 
curso sobre "Introduction a 1'etude des interpenetrations des civilisa- 
tions". 

Pesquisas 

Estudo estatistico da distribuigao dos doentes mentais em Sao 
Paulo. Pesquisa sobre o espiritismo de Umbanda em Sao Paulo. Pes- 
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quisa sobre a classe media dos negros e mulatos em Sao Paulo. £s- 
tes tres tipos de pesquisa serao continuados em 1951. 

DlSTINgOES 

O Prof. Roger Bastide foi escolhido pela Prefeitura para membro 
do juri do Concurso de Folclore Nacional de 1950; colaborou com a 
Comissao Nacional de Folclore, Secgao de Sao Paulo; colaborou com 
o 1.° Congresso Nacional do Negro Brasileiro (Rio de Janeiro), pro- 
nunciando um discurso na Sessao de Abertura e contribuindo com 
dois trabalhos, sobre a criminalidade, segundo as cores e sobre os so- 
nhos dos negros paulistas. 

Gilda de Mello e Souza 

Doutorou-se em Ciencias, em 20 de junho de 1950, com a tese 
"A moda no seculo XIX". 

POLITICA 

Pesquisas e trabalhos 

a) Estudo das eleigoes de Janeiro de 1947, visando levantar a Car- 
ta Politica do Municipio de Sao Paulo. 

b) Estudo evolutive da demografia eleitoral, nos diversos Estados 
da Uniao, a partir de 1920. 

c) Estudo da campanha eleitoral de 1950, realizado atraves da im- 
prensa, nos diversos Estados da Uniao (estudo em andamento). 

Excurs5es 

Excursoes aos municipios de Jundiai, Campinas, Amparo, Socor- 
ro, Serra Negra, Braganga, Atibaia e Juqueri, afim de colher infor- 
mes elucidativos sobre as eleigoes de 3 de outubro de 1950. 

ANTROPOLOGIA 

Emilio Willems 

Acha-se, a convite da Vanderbilt University, desde 1949, nos Es- 
tados Unidos, como professor visitante, a ministrar cursos de sua es- 
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pecialidade, no Instituto de Estudos Brasileiros mantido pela referida 
Universidade. o 

Em margo de 1950, a convite da Washington University, em St. 
Louis, fez duas conferencias sobre ragas e culturas no rasi . 

Em margo e maio de 1950, fez duas conferencias, na is niv. 
CNashville), sobre "Atitudes e Relagoes Raciais no Brasi . 

Em outubro de 1950, participou do Colloquium Luso-Brasileiro 
em Washington, patrocinado pela Biblioteca do Congresso dos U.S.A. 
e pela Vanderbilt University, apresentando urn trabalho sobre a Cc 
tura portuguesa no Brasil. 

Premio 

Em 1950, foi contemplado com uma "Guggenheim Fellowship 
para 1951 a fim de realizar trabalhos sobre Personahdade e CuUura. 

Livro 

"Dicionario de Sociologia", Livraria do Globo, Porto Alegre, 1950. 

Artigos publicados 

"Einwanderungsprobleme Brasiliens", Kiklos, Revue Internatio 

nale de Sciences Sociales, Vol. LV, 1950, Fasc. 1. 

"Zu Professor Geigers Aufsatz: Vhev Soziometvik und ihre 
Grenzen", Kolner Zeitschriit ftir Sozwlogie, Ano 2, 1949-50, Fasc. 2. 

Trabalhos concluidos, aguardando puBLicAgAO 

1 "Immigrants and their Assimilation", in Brazil: Portrait of 

Half a Continent Ed. by T. Lynn Smith e Alexander Marchant, Drey- 
den Press, New York. 

2. "Caboclo Cultures in Southern Brazil", trabalho apresentado 
ao XXIX Congresso Internacional dos Amencamstas. Nova Yor , 
1949. 

3 "Portuguese Culture in Brazil", apresentado no Colloquium 
Luso-Brasileiro "realizado em Washington, cutubro de 1950. Van- 
derbilt University Press. 
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4. "Sambaquis e cranios de Sambaquis", (em colaboragao com 
Egon Schaden), Revista do Museu Paulista. 

5. "Buzios Island", (em colaboragao com Gioconda Mussolini). 

TRABALHOS EM PREPARAgAO 

1. "The Manioc Complex in Tropical South America", (em co- 
laboragao com Carlos Borges Schmidt). 

2. "Latin American Institutions", (em colaboragao com Leo- 
nard). Drey den Press, New York. 

Egon Schaden 

Em virtude do afastamento do Prof. Emilio Willems, a Cadeira 
de Antropologia vem sendo regida pelo Prof. Egon Schaden, desde 
o 2.° semestre de 1949. 

Cursos — Durante o ano de 1950, ministraram-se os seguintes 
cursos: 

"Introdugao a Sociologia Primitiva", para o 1.° ano de Ciencias 
Sociais, II Cadeira de Sociologia; "Introdugao a Antropologia Fisi- 
ca", para o 2.° ano de Ciencias Sociais e 1.° de Geografia e Historian 
"Introdugao a Antropologia Cultural", para o 1.° ano de Geografia e 
Historia; e "Antropologia do Indio Brasileiro", para o 2.° ano de 
Ciencias Sociais. 

Pesquisas — Em fins de 1950, ambos os Professores ultimaram 
a elaboragao de um estudo antropometrico sobre uma colegao de 
cranios de sambaquis pertencente ao Museu Paulista. O trabalho, 
que e precedido de um ensaio geral sobre os problemas antropologi- 
cos relacionados com os sambaquis brasileiros, ja se encontra no prelo 
e sera publicado no volume quarto da "Revista do Museu Paulista" 
(nova serie). 

Egon Schaden iniciou a redagao de um estudo monografico da cul- 
tura guarani, material e nao-material, especialmente do ponto de vis- 
ta da acultura^ao. A monografia se refere a grupos guarani (Nhan- 
deva, Mbya e Kaiova) localizados no sul de Mato Grosso e nos es- 
tados meridionais do Brasil. 

Excursao — De acordo com um piano de colaboragao estabele- 
cido com a Secgao de Estudos do Servigo de Protegao aos Indios, 
Egon Schaden realizou, em julho de 1950, uma excursao antropolo- 
gica ao sul de Mato Grosso, onde trabalhou entre os Nhandeva e os 
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Panambi. Alem dos estudos in loco, reuniu uma colegao ergologica d 
cultura Kaiova para o museu do Service de Protecao aos Indies, c - 
Iheu amplo documentario fotografico e fez o registro sonogra ico e 
cangoes religiosas e profanas e textos miticos da tribo estuaa a. 

Conferencias — Em 1950, a Cadeira de Antropologia prestou a 

sua colaboragao tambem a Divisao de Difusao Cultural (Deparcamen- 
to de Cultura e Agao Social) da Reitoria da Universidade de Sao 
Paulo. Accedendo ao convite dessa entidade, Egon Schaden se in- 
cumbiu de conferencias e cursos de extensao universitaria sobre pro 
blemas de antropologia brasileira nas cidades de Piracicaba, Manha, 
Jau, Limeira e Campinas. 

PUBLICAgOES 

1. "O pensamento antropologico de Arthur Ramos". America 
Indigena, v. X, n. 2. Mexico, 1950. 

2. "A origem dos homens, o diluvio e outras historias kaingang . 
Paulistania, n. 34, maio-junho. Sao Paulo, 1950. 

3 "Recentes contribuigoes a Antropologia Brasileira . Boletim 
Bibliografico, publicagao da Biblioteca Municipal de Sao Paulo, v. 
XIV, pp. 75-84. Sao Paulo, 1950. 

4. "As origens do homem americano". Boletim Bihliografico, 

v. XV, pp. 81-83. Sao Paulo, 1950. 

Gioconda Mussolini 

Como auxiliar de ensino, desempenhou, em virtude do afasta- 
mento do Prof. Emilio Willems, a fungao de 1.° Assistente da Cadeira, 
em substituigao ao Dr. Egon Schaden. 

Em 1950 ultimou, com o Prof. Emilio Willems, urn trabalho so- 
bre a Ilha dos Buzios, elaborado com material colhido em 1947. Este 
trabalho sera publicado nos Estados Unidus. 

Prosseguiu na elaboragao de sua tese de doutoramento soore a 

Ilha de Sao Sebastiao. 

Trabalhos 

"Os pasquins do literal norte de Sao Paulo e suas peculiarida- 
des na Ilha de Sao Sebastiao". — Rev. do Arquivo Municipal, Sao 
Paulo, vol. CXXXIV, 1950. 
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Seminarios 

2.° ano de Ciencias Sociais (duas vezes por semana): 

1.° Semestre — "Kistoria da teoria antropologica: evolugao 
filiagao". 

2.° Semestre — "Contactos raciais e culturais". 

1.° ano de Ciencias Sociais (uma vez por semana): 

2.° Semestre — "A Organiza?ao Social dos Povos Primitives 

1.° ano de Geografia e Historia (uma vez por semana): 

1.° Semestre — "Introdugao a Antropologia". 

2.° Semestre — "Problemas de Antropologia Cultural". 



departamento de zoologia 

Professor: Ernesto Marcus. r\'.w Diniy Cor- 
Assistentes: Michel P. Sawaya. Marta Vannucci e Diva Diniz C 

rea. 

Ensino 

O ano de 1950 foi dedicado ao ensino dos Vertebrados a l.a e 
2.a series. Foram ministradas 40 aulas teoricas, seguidas das corres- 
pondentes aulas praticas, durante as manhas das 2- 3; S felrf' 

O curso de especializaSao foi ministrado ao umco candidate inscnto 
e constou de: ^ a) embriologia descritiva; b) m^nl^r

d0
M^fV

pt 
vimento; c) zoogeografia; d) faumstica. (Docen . 
dro Sawaya, Dra. Diva Diniz Correa). 

PUBLICAQOES 

Foi publicado o Boletim de Zoologia n.° 15, contendo os seguin- 
tes trabalhos: 

1. Prof. Ernesto Marcus — Turbellaria brasileiros (8). 

2. D. Eveline Du Bois - Reymond Marcus — A New Loxo- 
matid from Brazil. 

3. Dra. Diva Diniz Correa — Sobre Ototyphlonemertes do 
Brasil. 

4. Prof. Paulo Sawaya e Sr. J. Paiva Carvalho — On the 
Branchiostoma (Amphioxus) of the Coast of Sao I au.o. 

5 Dr Benedito A. M. Soares — Sobre o coragao, o sistema 
nervoso estomato-gastrico e a circulacao cardiaca nos esccr- 
pioes do genero Tityus. 

Tambem foram dados a publicidade mais os seguintes 
trabalhos: 

^ D Eveline du Bois - Reymond Marcus — A Marine Tu- 
bific from Brazil. Nas Com. Zool. Mus. Hist. Nat. Monte- 
videu, v. 3, n.0 59, Uruguai. 
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b) Dr. Michel Pedro Sawaya — Anoplodactylus aragaoi, n. sp- 
e outros Pantopodos da viagem do navio Hidrografico "Rio 
Branco", nas Memorias do Institute Oswaldo Cruz, tomo 47r 

fasc. 1-2, Rio de Janeiro. 

c) Dra. Marta Vannucci — Resultados cientificos do cruzeiro 
do "Baependi" e do "Vega" a Ilha da Trindade. Hydrozoa. 
No Bol. Inst. Paul, de Oceanografia, vl. n.0 1. 

DlSTINgOES 

Durante o ano de 1950, foram eleitos como membros da Society 
of Systematic Zoology, com sede em Washington, U.S.A., os seguin- 
tes docentes: Prof. Dr. Ernesto Marcus, Dra. Marta Vannucci e Dr.. 
Michel Pedro Sawaya. 

Livros e Revistas 

A Biblioteca do Departamento foram acrescentados, em 1950,., 
aproximadamente 200 livros e 50 revistas, em parte por doagoes, em 
parte por compra e ainda por permuta. 
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XII - INTERCAMBIO CULTURAL 
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PROFESSORES EM MISSAO CULTURAL 

No sentido de incremental o intercambio cultural com 
Instituicoes Universitarias do Pals, e com as do Exterior, o Corpo 
cente da Faculdade vem desenvolvendo, anualmente, impo an es 

VldadNo ano de 1950, cumpre destacar a atuagao 
oara a Universidade de Sao Paulo, dos Drs. Reynaldo Ramos de S 
a!nL Ha Gama e Noemy da Silveira Rudolfer, no Mimsteno da 

Guerra, Capital Federal; Emilio Willems, nos Estados Umdos da Ame- 
rica do Norte, e Prof. Italo Bonfim Bettarello, na Italia. 

O Prof. Dr. Reynaldo Ramos de Saldanha da Gama, diretor do 
Denartamento de Mineralogia e Petrografia, desde junho de j95® 
S comSonado na Escola Superior de Guerra, do Mimsteno da Guer- 

ra, como Adjunto da Divisao de Assuntos Nacionais do Departamen- 
to de Estudos, fun?ao da mais alta responsabilidade no Pais. 

^ Profa Dra. Noemy da Silveira Rudolfer, professdra catedrat.ca 

de Psicologia Educacional, a convite da Diretoria do Ensmo do M.ms- 
terio da Guerra. desde fevereiro de 1950, encontra-se na Capital Fe- 
deral lecionando as materias de sua especialidade, Psicologia Dife- 
rencial e Psicologia Educacional, no curso de "Formagao de Especialis- 
tas em Selecao de Pessoal" e "Curso de Aperfeigoamento para Instru- 
tores e Professores", desenvolvidos pelo Mimsteno, para formacao 
ofidais. funca0, que honra profundamente a Universidade de 

Sao Paulo, a Prcf.a' Dra. Noemy da Silveira Rudolfer, juntamente 
com dois outros professores universitarios brasileiros, toi distxngui a 
com urn convite do Institute Brasileiro de Psicanalise para se torna 
psiquiatra analista, ficando sob a diresao do Prof. -Werner Kempe 
Diretor do Instituto de Psicoterapia de Berlim e Analista didata do 
Institute. 

O Prof Dr Emilio Willems, professor contratado de Antropolo- 
„:a a convite da Vanderbilt University, Nashville, Tenessee, encon- 

tra-se, desde 1949, como professor visitante nessa Instituijao, sob os 
auspicios do Departamento de Estado de Washington^ 

Dando cumprimento a finalidade de sua permanencia nos Esta- 
, . prof willems esta desenvolvendo cursos de Antropolo 

gia im Inst'ituto^de Estudos Brasileiros, mantido pela Vanderbilt Uni- 
versity, junto ao seu Departamento de Sociology e Antropologia. 
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Alem dos cursos e seminarios sobre o Brasil, o Prof. Willems, em 
outubro de 1950, tambem representou a Faculdade e a Universidade 
de Sao Paulo no Coloquio de Estudos Luso-Brasileiros, organizado pela 
Biblioteca do Congresso de Washington. 

Para esse congresso foi convidado a apresentar um trabalho, que 
versou sobre o tema "A Cultura Portuguesa no Brasil". 

Em 21 de julho, por iniciativa da Delega^ao do Brasil junto a 
Organizagao dos Estados Americanos, o Prof. Willems visitou o De- 
partamento de Assuntos Culturais da Uniao Panamericana. No trans- 
curso da visita manteve longa palestra com o Dr. Jorge Basadre, di- 
retor do referido Departamento. Entre os varios aspectos e proble- 
mas de cooperagao cultural inter-americana abordados pelo Prof. 
Willems e pelo Dr. Basadre, merece relevo o relative a uma serie de 
monografias, projetadas pelo mencionado Departamento, sobre os prin- 
cipals centres e institutes de cultura latino-americana, no campo dos 
estudos socials. 

A pedido do Dr. Basadre, o Prof. Willems aceitou a incumben- 
cia de inaugurar a aludida serie, mediante um estudo sobre a presen- 
te situagao das instituigoes brasileiras de ensino, dedicadas as ciencias 
socials, com especial atengao pelos trabalhos e realizagoes da Facul- 
dade de Filoscfia e da Escola de Sociologia e Politica de Sao Paulo. 

O Institute de Estudos Brasileiros da Vanderbilt University, e 
o unico existente no genero na America do Norte e, tendo-se tornado, 
desde 1947, um centre de primeira ordem de atividades didaticas e 
cientificas relacionadas exclusivamente com o Brasil, quase desneces- 
sario se torna salientar que a colaboragao de professores brasileiros, 
como a desenvolvida pelo Prof. Willems, e do mais alto interesse, tan- 
to para a Universidade de Sao Paulo, como para o Brasil. 

O Prof. Italo Bonfim Bettarello, da Cadeira de Lingua e Litera- 
tura Italiana, em maio de 1950, foi comissionado para a Italia, onde, 
ate fins de 1950, se encontrava desempenhando missao cultural de 
elevada importancia, a convite dos Profs. Flora e Abbagnano. 

O Prof. Flora, da Universidade Bocconi de Milao, atraves de 
seu Reitor, Prof. Giovanni Demaria, convidou o Prof. Bettarello a 
continuar e aprofundar, sob sua diregao, os estudos de Literatura Ita- 
liana; o Prof. Abbagnano, em nome da Universidade de Turim, convi- 
dou-o a realizar algumas palestras sobre as relagoes da Literatura 
Italiana com a Brasileira. 

O Prof. Bettarello freqiientou cursos nas Universidades de Turim, 
Florenga e Perugia, preparou sua tese de doutoramento e realizou 
pesquisas na Biblioteca Nacional, na Biblioteca Laurenziana e na Ma- 
rucelliana de Florenga. 

Proferiu conferencias na Universidade de Turim, sobre a Litera- 
tura Brasileira, procurando salientar, em constantes comparagoes com 
a Literatura Italiana, as influencias que a nossa sofreu e a diversi- 
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dade de problemas que ambas tiveram de resolver atraves dos tem- 
pos. Do seu contacto com o Governo Itahano, com os e^rl °r5 ' im_ 
ticos e professores da Peninsula, aguarda-se, para o ano 
portantes ajustes. 

PROFESSORES VISITANTES 

Como professores visitantes, estiveram na Faculdade, durante o 
ano de 1950, os Profs. Jean Delsarte, de Matematica, Carl F. A. Fan- 
tin, de Zoologia e Francesco Flora, de Literatura Italiana. 

Prof. Jean Delsarte 

Incluindo-se o trabalho deste ano, e esta a terceira colaboragao 

que o Prof. Delsarte ja prestou a Faculdade de Filosofia. Da pn- 
meira vez (1948), aqui esteve como professor contratado da Ma- 
deira de Analise Superior, no Departamento de Matematica. 

Doutor em Ciencias Matematicas em 1928, professor da Facul- 
dade de Ciencias de Nancy desde 1937, e o Prof. Delsarte atualmente, 
deao da referida InstUmcSo. Nasceu em 19 de outubro de 1903. 

O Prof. Delsarte destacou-se, primeiramente, por uma serie de 
trabalhos sobre as transformagoes ortogonais no espago de Hilber , 
que pertencem ao grupo de Fredholm. Em segu.da ocupou-se do 
problema de Einstein, isto e, da pesqmsa e do estudo de soiucoes es- 
oeciais efetivas das equacoes da relatividade generalizada; gracas a 
consideracao dos ds*, que ele Chamou "binaries", consegum encon- 
trar solugoes novas para esse dificil problema. 

Uma terceira serie de trabalhos profundos e originals, refere-se 

a urn coniunto de importantissimos problemas, relatives aos desenvo- 
vimentos em series, que seguera funS6es nao ortogonais, as generabza- 
coes variadas das fungoes quase penodicas, e as formulas somatonas. 

Estabeleceu urn principio inteiramente novo de generalizacao das 
fungoes quase periodicas, no meio de equagoes as denvadas parciais, 
que desenvolvem a exemplo das fungoes, por ele designadas quase 
periodicas J": sao as fungoes que comportam desenvolvimentos em 
fungoes de Bessel, perfeitamente identicos aos desenvolvimen.os das 

•fungoes de Bohr, em serie de exponenciais. Esta teona, por outro 
lado, deu origem a urn exemplo de transformagao, de urn tipo in- 
teiramente novo, entre equagoes diferenciais e susceptiveis de se ge- 
neralizarem as equagoes as derivadas parciais. 

Recentemente, o Prof. Delsarte iniciou o estudo de urn campo 

tao vasto quanto inexplorado, a teoria dos sistemas hipercomplexos 
continues, e obteve urn teorema identico ao pnmeiro teorema de Lie. 
'Tambem aplicou, de maneira original, a teoria das fungbes quase pe- 
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riodicas ao estudo de certas fungoes da Teoria dos Numeros, e em 
outros trabalhos generalizou a definigao de algumas destas fungoes, de 
maneira a resolver diversas questoes da teoria enumerativa dos gru- 
pos abelianos. 

Ve-se, pcrtanto, que o Prof. Delsarte tem produzido trabalhos 
origirxais e imporxantes em varios ramos da Matematica, e abriu no- 
vos rumos em pesquisas bastante prometedoras. Estes trabalhos to- 
dos tornaram o Prof. Delsarte um dos mais notaveis matematicos 
franceses. 

fCste ano, nos meses de agosto, setembro e outubro, realizou o 
Prof. Delsarte, no Departamento de Matematica da Faculdade, um 
curso sobre "Teoria da Integragao". 

Prof. Carl F. A. Pantin 

O Prof. Pantin possui os graus de "Master of Arts" e "Science 
Doctor" pela Universidade de Cambridge, e e professor de Zoologia 
dos Invertebrados na mesma Universidade. De 1922 a 1929 foi fisio- 
logista do "Marine Biological Laboratory" de Plymouth. E' "fellow" 
da "Royal Society" desde 1937, e coeditor da importante revista Quar- 
terly Journal of Microscopical Science. 

Nasceu em Londres em 30 de margo de 1899. 
E' bastante apreciavel a produgao cientifica do Prof. Pantin. A 

maioria dos assuntos abordados versa sobre o sistema nervoso dos 
Invertebrados e suas fungoes, especialidade deste reputado cientista. 

A biblioteca dos Departamentos de Zoologia e Fisiologia Geral 
e Animal da Faculdade possui 21 trabalhos do Prof. Pantin. 

Durante a sua permanencia na Faculdade, o Prof. Pantin reali- 
zou no Departamento de Fisiologia Geral e Animal um curso sobre 
"As Bases Fisiologicas Comparativas do Comportamento Animal". 
£sse curso, que despertou grande interesse entre seus participantes, 
tambem proporcionou oportunidade para tomada de contacto com um 
sem numero de tecnicas modernas de investigagao no setor da Fisio- 
logia Nervosa e Muscular. Aproveitando, ainda, a estadia do Prof. 
Pantin, que e tambem um excelente zoologo de campo, pode o mes- 
mo Departamento realizar inumeras excursoes a pontos do literal e 
do interior, bem como um simposio de que participaram elementos 
desta Faculdade, da Faculdade de Medicina, do Institute Biologico, 
do Institute Oswaldo Cruz e do Institute de Biofisica da Faculdade 
Nacional de Medicina. 

Prof. Francesco Flora 

O Prof. Flora, professor de Literatura Italiana, na Universidade 
de Bocconi, em Milao, conta, entre outros significativos titulos, com 
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os de Membro do Conse.ho 

SoetExtetor da"!^: e Membro da Comiss.o Nacional Ita- 

l^na da Une'co na Italia> depois de De Sanctis^ 

—i.-. s.:h;r.j stsrrCyS sj 
sador humanista, e o fruto mais maduro de uma larga vida de 
tor, poeta, critico, filologo, ensaista e historiador. e de 

Durante sua permanencia entre nos, em s iunto ^ 
IQ^O o Prof Flora desenvolveu um curso sobre i^eopa J 
Cadeira de Lmgua e Lrteratura Italiana. Realizou, tambem, vanas 

o trabalho que realizou na Faculdade, assrm se expressou 

o ilustre professor italiano, em entr®™ta C°n 

"Fibrin da Noite", desta Capital, em 16/10/5U. 
"De modo particular impressionou-me o clima receptivo que en 

con'refna Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras para o meu curso 

cdbre Leopardi. Os acaderaicos revelaram grande interesse pelas au- 
as acompanhando-as com atengao, nao obstante a complex.dade, por las acompanfta Evidentemente esse clima tao favoravel 

para a recep;ao e uma decorrencia dos es£orSos dos professores que 
me precederam na Catedra de Literatura Italiana da Umvers.dade 
paulfsta cabendo-me a mim a suprema ventura de ter encontrado 

150 iesCtontuadoeaquer dizer: se alguem precise ser premiado pelo cbma 

de receptividade as manifestaS6es culturais italianas em Sao Paulo, 

^Ftaalmente nao posso deixar de agradecer todas as manifesta- 
de simoatia e de hospitalidade das autondades umversitanas de 

sLT Paulo Uma vez na Italia, escreverei uma serie de artigos, em 
nue nrocurarei traduzir minha experiencia brasileira nestes breves me- 
ses de contacto mais intimo com pessoas, coisas e ideias deste gran e 
pais . 

oTPOFFqqoRES E OUTRAS PERSON ALIDADES QUE COLABO- 
PR RARAM COM A FACULDADE, NO DECORRER DO ANO 

A Faculdade recebeu, em 1950, a visita de diversos professores 
nacionais e estrangeiros, e de outras personahdades ilustres, no cam- 
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po da Ciencia e das Letras, muitas das quais colaboraram com os 
trabalhos de seminario, realizados pelbs diversos Departamentos, ou 
proferiram conferencias patrocinadas por esta Instituigao, contando 
quase sempre com o apoio e a cooperagao do Departamento de Cul- 
tura e Agao Social da Reitoria da Universidade. 

A seguir sao relacionados os nomes dos visitantes e o lugar de 
procedencia: 

Alemanha — Ernesto Grassi da Universidade de Munich. 

Brasil — Agesislau A. Bittancourt do Institute Biologico. 

Aristides Pacheco Leao da Faculdade Nacional de Medicina 
da Universidade do Brasil. 

Carlos Chagas Filho da Faculdade Nacional de Medicina d^ 
Universidade do Brasil. 

Ernest Annau da Fundagao Andrea e Verginia Matarazzo. 

H. Moussatche do Institute Oswaldo Cruz. 

Jose Ribeiro do Valle da Escola Paulista de Medicina. 

Klaus Neisser da Fundagao Andrea e Verginia Matarazzo. 

Mauricio Rocha e Silva do Institute Biologico. 

M. Kramer do Instituto Biologico. 

Mario Viana Dias do Instituto Oswaldo Cruz. 

Paulo Krumholz, Diretor da Orquima S/A. 

Chile — Amador Meghme da Universidade do Chile. 

Dinamarca — O. Winge da Universidade de Copenhague. 

Estados Unidos da America do Norte — Ernst Moritz Manasse da 

Universidade de North Caroline. 

Francis T. Rogers da Universidade de Harvard. 

Francis Ryan da Universidade de Columbia. 

Harold Deutsch da Universidade de Winsconsin. 

Hans Molitor do Instituto de Pesquisas Merck. 

Michael Heildelberger da Universidade de Columbia. 

Randolph Major do Instituto de Pesquisas Merck. 

Franga — Alfred Metraux da Unesco. 

Andre Piganiol da Sorbonne. 

Rene Poirier da Sorbonne. 

Robert Garric do College de France. 

Inglaterra — N. Ambache do University College (Londres). 

F. C. Young da Universidade de Cambridge. 
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japao — H. Tamya da Universidade de Toquio. 

Suecia   Torbern Casperson da Universidade de Stockholm. 

A realizagao dos concursos e doutoramentos proporcionou exce- 
lente cportunidade a Faculdade para receber, tambem, a V1^a d 

guras altamente representativas da cultura brasileira, cuja rela?ao vem 
em seguida: 

Affonso de Escragnolle Taunay, antigo professor da Faculdade. 

Alice P Canabrava, Professora de Historia Economica da Facul- 
dade de Ciencias Economicas e Administrativas da Unrver- 
sidade de Sao Paulo. 

Alypio Leme de Oliveira, Diretor do Institute Astronomico e 
Geofisico do Estado. 

Antonio Cesarino Junior, Professor da Faculdade de Direito da 
Universidade de Sao Paulo. 

Antonio de Paula Assis, Professor da Faculdade de Filosofia de 
Sao Bento. 

Aureliano Leite. 

Beda Kruse (D.), da Faculdade de Filosofia de Sao Bento. 

Eremildo Luiz Vianna, Professor da Faculdade Nacional de Fi- 
losofia da Universidade do Brasil. 

Ernesto Leme, Professor da Faculdade de Direito da Universi- 
dade de Sao Paulo. 

Francis Ruellan, Professor da Faculdade Nacional de Filosofia da 
Universidade do Brasil. 

Francisco Isoldi. 

Fritz Ackermann. 

G. D. Leoni, das Faculdades de Filosofia Sedes Sapientiae e 
Mackenzie. 

joao Augusto Breves Filho, Professor da Escola Politecmca da 
Universidade de Sao Paulo. 

Joao Mehlmann (D.), da Faculdade de Filosofia de Sao Bento. 

Joaquim Alfredo Fonseca, da Faculdade de Filosofia de Sao 
Bento. 

Joaquim Franco de Toledo. 

Jose Leite Lopes, da Faculdade Nacional de Filosofia da Uni- 
versidade do Brasil. 

Jose Verissimo da Costa Pereira, do Conselho Nacional de Geo- 
grafia. 

J. P. Leite Cordeiro. 
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Karl Silberschmidt, do Instituto Biologico. 

Klaus Neisser, da Fundagao Andrea e Verginia Matarazzo. 

Leonard S. Downes, da Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa. 

Mario Wagner Vieira da Cunha, Diretor do Instituto de Admi- 
nistracao da Faculdade de Ciencias Economicas da Univer- 
sidade de Sao Paulo. 

Mathias G. de Oliveira Roxo, Diretor do Departamento Nacional 
da Produgao Mineral. 

Moacyr do Amaral Lisboa, da Escola Nacional de Minas e Me- 
talurgia, de Ouro Preto. 

Paulo Guimaraes da Fonseca, da Escola Politecnica da Univer- 
sidade de Sao Paulo. 

Paulo Ribeiro de Arruda, da Escola Politecnica da Universidade 
de Sao Paulo. 

Plinio Correa de Oliveira, da Faculdade de Filosofia "Sedes Sa- 
pientiae". 

Plinio de Lima, do Instituto Geologico e Geografico do Estado 
de Sao Paulo. 

Raul de Andrada e Silva, da Faculdade de Filosofia do Mac- 
kenzie. 

Sergio Buarque de Holanda, Diretor do Museu Paulista. 

Sergio Milliet, Diretor da Biblioteca Municipal. 

Tito Livio Ferreira, da Faculdade de Filosofia de Sao Bento. 

Zeferino Vaz, da Faculdade de Msdicina Veterinaria da Univer- 
sidade de Sao Paulo. 

Wilfred L. Stevens, da Faculdade de Ciencias Economicas da 
Universidade de Sao Paulo. 

CONFERfiNCIAS E SEMINARIOS REALIZADOS PELOS VISI- 
TANTES, NA FACULDADE 

Maio, 4 — Karl Silberschmidt — "O fotoperiodismo das plantas a luz 
de pesquisas recentes", sob os auspicios do Departamento de 
Botanica. 

Agosto, 7 — Prof. Dr. Frank George Young — "Metabolismo dos 
hidratos de carbono", sob os auspicios do Departamento de 
Fisiologia Geral e Animal. 

Agosto, 7 — Prof. Dr. Frank George Young — "The influence of 
Hormones on Enzyme Systems", sob os auspicios da Cadeira 
de Quimica Organica e Biologica. 
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»s6„o, , - Prof. D,. H.roM D.u»h - "frTZK 
Electrophoresis , sob os auspicios da 

Organica e Biologica. 

Ag6st0 14 _ Prof. Dr. Michael Heildelberger - "Chemical Consti- 

tution and Immunological Specifity", sob os ausprc.os da Ca 
deira de Quimica Organica e Biologica, 

_ ( T-iro H Tamiva  "Origem do oxigenio libertado, Agosto, 14 — Prof. Dr. H. lamiya s nanartamento de Bo- 
na fotossintese", sob os auspicios do Departamento 
tanica. 

Agosto 16 - Prof. Dr. Robert Garric - "La Critique L.tteraire et 
I'Histoire", sob os auspicios da Cade.ra de Lingua e Lite- 
ratura Francesa. 

Aoosto 17 — Prof. Dr. Robert Garric — "Peguy; Le Combat pour 
' la justice", sob os auspicios da Cadeira de Lingua e L.tera- 

tura Francesa. # 

... rye   Prof Ernest Moritz Manasse — "Problemas da His- 

toria da Filosofia", sob os auspicios das Cadeiras de Filo- 
sofia e Historia da Filosofia. 

iiw qfi _ Prof Dr. Francis M. Rogers — "A organizacao de uma 
Ag ' 'Universidade Americana e financiamento da f J* 

. perior nos Estados Unidos". sob os auspicios da Cade.ra 
Administraqao Escolar e Educacao Comparada. 

. . , .o   prof. Dr. Francis M. Rogers — "Treinamento Profis- 
SOS ' sional nos Colegios e Universidades Amencanas", so _os ^" 

picios da Cadeira de AdministraSao Escolar e EducaSao Com- 
parada. 

. . . nq   Prof Dr. Francis M. Rogers — "Problemas de Curn- 
g culos nos Colegios Americanos", sob os auspicios da Cade.- 

ra de Administracao Escolar e EducaSao Comparada. 

, . , 9Q _ Dr Ernesto Annau — "Problemas do metabolismo dos 

lipidios"," sob OS auspicios da Cadeira de Quimica Organica 

e Biologica. 

a a "Rittancourt — "Comentarios sobre o Congres- 
Setembro,^ de Bot-nica em Estocolmo, Suecia", sob os 

auspicios do Departamento de Botamca. 

k io _ Dr Paulo Krumholz - "Ressonancia e estrutura Setembro,^ compostos org.nlcos..i sob os auspicios da Cadeira de Qui- 

mica Organica- e Biologica. 
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Setembro, 19 — Prof. Dr. Ernesto Grassi — "O Fundamento Exis- 
tencial das Ciencias", sob os auspicios da Cadeira de Filo- 
sofia. 

Setembro, 20 — Prof. Dr. Ernesto Grassi — "O problema da prima- 
zia das ciencias do espirito ou da natureza", sob os auspi- 
cios da Cadeira de Filosofia. 

Outubro, 10 — Dr. Klaus Neisser — "Sobre o problema: estrutura 
quimica - a^ao biologica", sob os auspicios da Cadeira de 

Quimica Organica e Biologica. 

Outubro, 17 — Prof. Torbern Casperson — "Cytochemical studies 
of the protein metabolism of the cancer cell", sob os aus- 
picios da Cadeira de Quimica Organica e Biologica. 

Outubro, 20 — Prof. Carl F. A. Pantin — "Sobre a atividade espon- 
tanea e os fenomenos de facilitagao na rede nervosa", sob 
os auspicios do Departamento de Fisiologia Geral e Animal, 
do Institute Oswald© Cruz, do Institute de Biofisica do Rio 
de Janeiro e do Institute Biologico. 

Outubro, 20 — Prof. Dr. Carlos Chagas Filho — "Fenomenos nervosos 
e eletricos na descarga eletrica", sob os auspicios do Depar- 
tamento de Fisiologia Geral e Animal, do Institute Oswald© 
Cruz, do Institute de Biofisica do Rio de Janeiro e do 
Institute Biologico. 

• 
Outubro, 21 — Dr. H. Moussatche — "Utilizagao do musculo dorsal 

da holoturia como metodo de ensaio biologico", sob os aus- 
picios do Departamento de Fisiologia Geral e Animal, do 
Institute Oswald© Cruz, do Institute de Biofisica do Rio de 
Janeiro e do Institute Biologico. 

Outubro, 23 — Prof. N. Ambache — "Aspectos atuais dos musculos 
lisos", sob os auspicios do Departamento de Quimica. 

Outubro, 23 — Andre Piganiol — "Alguns aspectos da Historiografia 
Romana", patrocinada pela Faculdade. 

Outubro, 24 — Andre Piganiol — "Alguns aspectos da His.oriogra- 
fia Romana", patrocinada pela Faculdade. 

Outubro, 23 — Prof. Rene Poirier — "Indeterminismo e Liberdade", 
patrocinada pela Faculdade. 

Outubro, 25 — Prof. Rene Poirier — "Indeterminismo e Liberdade", 
patrocinada pela Faculdade. 

Outubro, 26 — M. Kramer — "Inibidores de plantas", sob os aus- 
picios do Departamento de Botanica. 
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Outubro 30 — Drs. R. T. Major e Hans Molitor — "Vitamina BL- 
' e Cortisone", sob os auspicios da Cadeira de Quimica era 

e Inorganica, da Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciencia, e da Associagao dos Antigos Alunos de Quimica. 

Novembro, 29 — Prof. Moacyr do Amaral Lisboa — "A Geobotanica 
na Geologia", sob os auspicios do Departamento de ec- 
logia. 

Dezembro, 6 — Dr. Gilberto Vilela — "Dosagem microbiologica de 
vitaminas", sob os auspicios do Departamento de Ftsiolog.a 
Geral e Animal. 

BOLSISTAS 

RELACAO DOS ASSISTENTES E AUXILIARES DE ENSINO DA FACULDADE 
CONTEMPLADOS COM BOLSAS DE ESTUDO E COMISSIONADOS 

EM UNIVERSIDADES ESTRANGEIRAS 

Antonio Brito da Ounha 

3° Assistente da Cadeira de Biologia Geral. 

Bolsa da FundaSao Rockefeller (1-9-49 a 31-10-50. Prorrogada 
por mais seis meses). 

Estagio na Universidade de Columbia. 

Pesquisas no laboratorio do Prof. T. H. Dobzhansky, sbbre a cul- 
tura da Drosophila. 

Carolina Martuscelli 

1.° Assistente da Cadeira de Psicologia. ^ 

Bolsa do "Institute of Internacional Education" para a New 
School of Social Research", em New York (6-2-50 a 5-2-51. Prorro- 
gada por mais um ano). 

Cursos especializados de Psicologia da Personalidade e Psicologia 
Experimental. 

Hilda Penteado de Barros 

Auxiliar de Ensino da Cadeira de Lingua e Literatura Grega. 

Bolsa do Governo Frances. (20-1-50 a 31-10-50). 

Cursos de literatura grega na "Faculte des Lettres" da Universi- 
dade de Paris e no "Institut Catholique". 
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Representante do Brasil no I Ccngresso da Federagao Internacio- 
nal de Estudos Classicos, patrocinado pela Unesco, em setembro de 
1950, em Paris. 

Excursao a Grecia, em agosto de 1950, promovida pela "Asso- 
ciation Guillaume Bude". 

Jayme Tiomno 

1.° Assistente da Cadeira de Mecanica Racicnal e Mecanica Ce- 
leste. 

Bolsa da Fundagao Rockefeller (1-2-48 a 30-1-50. Prorrogada 
ate 30-9-50). 

Especializagao em Fisica Teorica, na Universidade de Princeton, 
com os Profs. E. P. Wigner, J. A. Wheeler, e P. Bargmann. 

"Master of Arts" pela mesma Universidade. 

Maria Jose Garcia 

1.° Assistente da Cadeira de Administragao Escolar e Educa^ao 
Comparada. 

Bolsa do Governo Frances (14-10-49 a 14-10-50. Prorrogada por 
mais 1 ano). 

Estudos e pesquisas sobre orientagao educacional no Insti'.uto Na- 
cional de Orientagao Profissional. 

Curso de Pedagogia na Sorbonne. 

Mercedes Rachid 

2.° Assistente da Cadeira de Botanica. 

Bolsa da Fundagao Rockefeller (1-8-49 a 31-7-50. Prorrogada 
ate 31-5-51). 

Pesquisas na "Division of Plant Nutrition" da Universidade da 
California. 

Paulo Leal Ferreira 

3.° Assistente da Cadeira de Fisica Teorica e Matematica. 

Comissionado para trabalhar na Universidade de Roma. (25-1-50 
a 25-12-50. Comissionamento prorrogado por mais um ano). 

Pesquisas, scb a direcao do Prof. Caldirola, na Universidade de 
Pavia; em Bruxelas sob a diregao do Prof. Schenberg; em Roma sob 
a diregao do Prof. B. Ferretti. 
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Rui Ribeiro Franco 

Diretor-interino do Departamento de Mineralogia e Petrografia. 

Bolsa do United States Geological Survey, Department ci the 
Interior, Washington (24-7-49 a 14-7-50). 

Trabalhos de especializagao no United States Geological Survey 
e no Geophysical Laboratory (Carnegie Institution of Washington). 

Seiembrino Petri 

Assistente da Cadeira de Geologia e Palecntolcgia. 

Bolsa do "United States Geological Survey" (31-10-49 a 30- 
11-50). . „ 

Membro do Congresso Anual da "Geological Society of America , 
realizado em Washington de 16 a 18 de Novembro. 

Trabalhos e pesquisas no "Cushman Laboratory for Foraminiferal 

Research", em Massachussets; posteriormente no U. S. National Mu 
seum, Washington e na Scripps Institution of Oceanography, em 
Jolla, California. 

Bolsa concedida pela Reitoria 

Com bolsa de estudo concedida pela Reitoria da Universidade 

de Sao Paulo, fez cursos de especializagao, no Departamento de B 

iogia, o Licenciado Juan Nacrur Pereira, da Universidade de Chile, 
Santiago. 

estagiarios 

Um dos aspectos interessantes do intercambio cultural, desenvol- 
Vido p?.a Faculdade, e o recebimento ^ d.plomados por outraWa- 

culdades, do Estado ou do Pais, para estagio em seus diversos .abora 
torics. ., . 

Durante o ano de 1950, a Faculdade acclheu 6 estagiarios, assim 
distribuidos: 

Denartamento de Mineralogia e Petrografia - Eng." Agronomo Ar- 
mando Guidette Zagatto — Assistente da Escola Superior 
de Agricultura "Luis de Queiros . 

Cadeira de Fisica Geral e Experimental - Eng.0 Admar Cervellmi 
1° Assistente da Escola Superior de Agricultura "Luis de 
Queiros". 
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Farmaceutica Raquel Gevertz - 1.° Assistente de Fisica da 
Faculdade de Farmacia e Odontologia. 

Eng.0 Rafael de Menezes Selling - 1.° Assistente da Ca- 

deira de Fisicoquimica da Universidade da Baia. 

Departamento de Fisiologia Geral e Animal — Dr. Adiel Paes Leme 
Zanith, da Escola Superior de Agricultura "Luis de Queiros". 

Dr. Bento Magalhaes Neto - Assistente da Faculdade de Me- 
dicina de Recife. 
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Durante o ano de 1950, a Faculdade participou de trSs 

sos cientificos, nos quais houve excelente 0Portf'f ' 
ves da sua secgao de Ciencias, efetuasse importdntes 

VII CONGRESSO INTERNACIONAL DE BOTANICA 

De 12 a 20 de julho, realizou-se em Stofho1^ J" 
Congresso Internacional de Botamca, no qual a Ra. 
verstdade de Sao Paulo estiveram -presentadas ^ Fi. 
witscher Diretor do Departamenm de Botamc^^ dessa res_ 

losofia, Ciencias e Le"a • _ Jreveu 0 prof. Rawitscher em seu re- 
salta do fato de ter sido r j „ Porcr'-^so arterior em se- 

tembro deTo^ em'Cte^de maneira W nesses IS ancs os 
botanicos nio ^m .Kasiao de entrar de 

G^ettborTque'T urn dcs bGf 'multo'Tonhecido 

Suecia, mas tambem no ^naaonal, e sis,ein4. 

tica da'vegeta^o antartica. O presidente fo. 
ce-presidentes, ^ Col 

d.ncla, os trabalhos correram na 

melhor crdem P^sivel ^ oficialmente no dia 12 de julho, 

O Congresso de ^ se reunia a Sec?5o de Nomencla- 
mas desde o dia 7 ate nrot_stas para modificagao das regras m- 
tura, que devia discuar . P ^ ^ a Seccao de Botanica da Uniao 
ternacionais de nomemdatu • ^ Sess5es s6bre "paiynologia", 
Internacional de Cienci tiveram luear nos dias 

como e chamada hoje em d.a a matricula dos 
10 e 11. Esses dias serviram tambem para a re.epga 
Congressistas. i~ cmi Presidente na quarta-feira, dia 

e" Na'tardrrm^smo 'dm tmjaram 

as reunioes cientificas. 

As Sessoes - Em vista do grands numero de contribui?6es (mais 
a fiOOl a aoresentacao destas foi distribuida por vanas seccoes (a 
principio' 15, das quais algumas tiveram que ser desdobradas no -e- 
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curso dos trabalhos). As reunioes foram preparadas com muita an- 
tecedencia pelo trabalho de coordenagao dos "recorders" e dos pre- 
sidentes. Da relagao seguinte depreende-se que todos esses organiza- 
dores eram homens da maior projegao cientifica internacional. 

Secedes "Recorders" Presidentes 

Botanica 
Agronomica 

Citologia 

Ecologia 
Experimental 

Taxonomia 
Experimental 

Botanica 
Florestal 

Genetica 

Morfologia 
e Anatomia 

Micologia e 
Bacteriologia 

Nomenclatura 

Paleobotanica 

Fitogeografia 
(com Ecologia 

comparada) 

Fitopatologia 

Fisiologia 
Vegetal 

Taxonomia 

E. Akerberg 

A. Levan 

L. G. Romell 

G. Turesson 

E. Bjcerkman 

A. Muentzing 

F. Fagerlind 

N. Fries 

N. Hylander 

R. Florin 

G. E. du Rietz 

K. Bjoerling 

H. Lundegardh 

J. A. Nannfeldt 

F. T. Wahlen 
Washington 

C. D. Darlington 
Hertford — Inglaterra 
W. H. Pearsall 
Londres 

T. H. Goodspeed 
Berkeley 

D. V. Baxter 

O. Winge 
Copenhague 
A. J. Eames 
Cornell University 

J. Ramsbottom 
Londres 

E. D. Merril, Harvard 
Th. A. Sprague, Cheltenham 

H. Hamshaw Thomas 
Cambridge 
C. Troll 
Bonn 

E. C. Stakman 
Minnesota 

F. G. Gregory 
Londres 

F. E. Fritsch 
Cambridge 
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Taxonomia E. Hulten ^ H. J- Lam 
Fanerogamas Leicen 

"Palynologia" F- Firbas 

Goettmgen 

O trabalho em todas essas seccoes foi muito intensive devido nao 
so ao grande numero de colabora^oes, como tarnbem a numerosa as 
sistencia, de maneira que os membros de uma sec?ao muitas vezes se 

viram impossibilitados de assistir a reunides fora de sua especiah a e 
principal. Por isso os resultados dos trabalhos das vanas secqoes nao 
podem ainda ser avaliados e no momento so se po e izer que 
discussoes foram frequentemente muito vivas e che.as de ^gestoes d- 
liosissimas. Como nos Congresses precedentes, o n,iando os 
grande reuniao vai-se materializar dentro de certo tempo quando os 
"relatorios" forem impresses e quando as relagoes agora miciadas cu 
reatadas produzirem o's seus resultados. O valor extraordmano^desse 

Congresso consistiu justamente em reumr pe a ^ P""1® decfenlos os bo. 

^cts^^Tase'todo^'mundo6 Foram representados quase todos os 

pair et^eus e P-^d^ 

terdsse^spedal despertou o a^emt^o r^que 

chegou inesperadamente, Esta de.egacao 
to e para a f ^off ^^k^luchov Turbin, Stoletov, Ba- 

oficializada Pe- tussore a na^pS^^ 
Como os russos ^.^"Jo era competente em Biologia, ficou 

'l de<-demo 'comTco que a discussao nao podia chegar a um resul- 
C >• n r)o B^asil havia os seguintes representantes presentes. 

Grande do Sul), D, & A. B=. 

(Sao Paulo), Dr. J. T. Amaral Gurgel (Pnacicaba), Dr. F. Rawrtsche 
(Sao Paulo), Dr. K. Silberschmidt (Sao Paulo). 

As reutiioes sociais perraitiram maior e mais livre contacto en re 
todos os membros, mas mesmo assim nao for possivel a muitos par- 
tkipantes "onversar com todos os colegas que sabram presentes e com 
OS quaTs n5o puderam entrar em contacto. Entre essas reun.oes de- 

vem ser mencionadas, especialmente, a visita ao Palacio Real e 
Teatro de Drottningsholm, na tarde de 12 de julho, durante a qua 
cs Congressistas foram recebidos pelo Principe herdeiro; a excursao ao 
Arquipelago de Stockholm, que durou toda a quinta-feira, dia 12, e 
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que foi feita em dois grandes navios; a visita ao Institute de Pesqui- 
sas Florestais, ao Museu de Historia Natural e ao Jardim Botanico 
"Bergius" (no sabado, dia 15); uma excursao de 1 dia a Upsala 
(no domingo, dia 16) e um banquete final no "Stadthuset". Uma 
serie de reunioes menores, como um jantar oferecido pelo Prof. R. E. 
Fries em sua casa, e um almogo dado pela Prefeitura no recinto mag- 
nifico do "Stadthuset", congregou alguns membros seiecionados. 

A sessao final oficial realizou-se na tarde do dia 20, quando va- 
rias resolugoes propostas, preparadas nas secgoes, foram sancionadas em 
sessao plenaria. Dessas resolucoes interessa especialmen e a da Co- 
missao encarregada de preparar a 8.a Reuniao Internacional (comis- 
sao na qual o abaixo-assinado tomou parte, e que resolveu aceitar o 
convite frances para a realizagao dessa reuniao em 1954, em Paris). 

Os Congressistas tiveram, durante sua estadia na Suecia, diver- 
sas ocasioes para conhecer de perto as Instituigdes suecas que tratam 
de Botanica e de Genetica, como em Stockholm, o Instituto de Bo- 
tanica Fisiologica, chefiado por M. G. Stalfelt, o de Botanica Mor- 
fologica, dirigido por Folke Fagerlind, o de Genetica (G. Bonnier), o 
Departamento de Botanica do Museu Sueco de Ciencias Naturais (E. 
Kolten); impressao inesquecivel deixou, especialmente, a visita ao Mu- 
seu Paleobotanico do Prof. Florin, que contem uma das colecoes mais 
imponentes de plantas fosseis. Falando de impressoes memoraveis, 
naturalmente nao se deve esquecer a visita a casa historica de Lin- 
neu, em Upsala. Tambem em Upsala: o Instituto de Botanica Sis- 
tematica com Jardim e Museu, onde alem de Nannfeldt trabalham 
os Profs. PL Skuja e N. Hylander; o Instituto de Eo anica Fisiolo- 
gica do Prof. E. Melin; o Instituto de Sistematica e Genetica do Prof. 
G. Turesson; o Instituto de Ecologia Vegetal, de G. E. du Rietz; o Ins- 
tituto de Fisiologia (H. Lundegardh). 

O Congresso foi precedido e seguido por varias excursdes bota- 
nicas. Entre as primeiras, deve ter sido muito interessante a dos 
geneticistas, para Svaloef, sob a condugao de A. Muentzing e Aker- 
berg, na qual nao pude tomar parte. Acabado o Congresso, houve 
varias excursoes, entre as quais os participantes podiam escolher. To- 
mei parte numa excursao fitogeografica, que nos conduziu, scb a 
orientacao de T. Arnborg e G. E. du Rietz, atraves de toda a Suecia 
Septentrional ate o Norte da Laponia, em Abisko, onde tivemos oca- 
siao de ver o desaparecimento paulatino de todas as especies de ar- 
vores florestais ate o limite da floresta, onde as ultimas Betulas cons- 
tituem a transicao para a tundra. Esta excursao durou de 21 de 
julho ate 6 de agosto. Em toda a excursao, como durante todo o Con- 
gresso fomos alvo da mais generosa hospitalidade por parte de todo 
o povo sueco e cada vez mais pudemos admirar o alto nivel que se 
observa nao so nos Institutes cientificos, como em todas as outras 
instituigoes, como escolas, edificios publicos, hotels, vendo-se em toda 
parte tratar-se de um povo de elevada cultura e de modelar educagao. 
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A ida e a volta deram-me oportunidade para ver a Fran?a meri- 
dional a Suisaa e a Alemanha. Neste ultimo pais, t,ve ocas.ao de 
fazer algurr.as conferenciaa com demonstrates fotograficas do Bra- 
sil, que foram recebidas com grande interesse . 

IV CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA 

Fm Onro Preto de 4 a 11 de novembro, efetuou-se o IV Con- 
gresso Brasileiro de Geologia, no qual a Faculdade esteve^e^esenta- 

da pslcs professores Viktor Leinz, Josue C-margo e^ Franco 
rio de Freitas, do Departamento de Geoiogia, e Rm - - • 
e Ssreio S. do Amaral, do Departamento de Mmeralogia. A es^ ^ 
IX; aprec<sn on o Dr. Ruy Ozorio de Freitas duas teses: Ensaio greooO ^ f ^ recentss da Praia 
sobre a tectonica raoderna do Brasil e Arems rec®n"s 

Grande". Procedida a eleicao da nova diretona oa Soaedade r-ras. 

Wra de Geolosia, a escolha do presidents reca.u na P^soa ao Prof. 
Viktor Leinz, Diretor do Departamento de Geologia da Facu a e ou- 
tros dois elementos desta Faculdade foram eleitos P^a essa ^ 
o Dr. Rui Ribeiro Franco, como Secretano e o Dr. Josue ^«ma g 
Mendes, como Diretor de Publicagoes. 

IT REUKIAO anual da sociedade erasileira para o II REUNIAO A1'UpR0GRES30 da cifiNCIA 

a TT Reuniao Ar-ual da Sociedade Erasileira para o Progresso da A Ii Re ^V-.jntiba de 5 a 12 de novembro, comparecsrara 
Ciencia, reahzada em Cui.cma UrUgUai e da Argentina; foram 
258 cony^1S^S

8 tabaU as tdmndc-se as conferencias de carater ge- 

^ tern como reaUzados qua'ro simposios sobre reflcrestamento ener- 
' " • - antibioticos, fermentagao e genetica nn 

gia ao serviQO ^^^corn^receu a Facuidade pelos seus 

DepSamentos -^^2^ 

propoTg^mCumpre registrar cs irabalhos apresentados pelos elemen- 
tos'ligados a este Institute Universitano: 

1. R. Fried e A. Carvalho da Silva: "Contnbuisao ao estudo do 
metaboiismo intermediario de triptofano no gato . 

Berta L. Morretes: "Observacoes sobre a coesao da agua em 2. 
vasos lenhosos . 
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3. Mario G, Ferri: "Foto-inativacao de auxina por compostos 
fluorescentes". 

4. Andre Dreyfus: "Ragas humanas, genetica e eugenia" (con- 
ferencia). 

5. F. Rawitscher: "Problemas do reflorestamento em regioes 

tropicais". 

6. Josue C. Mendes: "Problemas de evolugao nos invertebra- 
dos fosseis". 

7. C. F. Pantin: "Comportamento dos animais infericres" (con- 
ferencia). 

8. H. Hauptmann: "Estudos com isotopes radicativos do car- 
bon© (conferencia). 

9. M. Damy de S. Santos: "Energia nuclear e sua utilizagao 
em beneficio do homem". 

10. H. Rheinboldt: "A tese de doutoramento de Jorge Tibi- 
riga Firatininga (1879)". 

11. M. A. Cecchini: "Sobre a possibilidade da substituicao iso- 
morfogenea do oxigenio ou enxofre pelo amino ou metileno-grupo". 

12. Madeleine Perrier: "Sobre a substituicao isomorfogenea do 
ciano-grupo pelos halogenos em compostos organicos". 

13. E. Giesbrecht: "Sistemas binaries de benzoato de fenilo, 
tiobenzoato de fenilo e selenobenzoato de fenilo". 

14. L. M. Zitti e F. A. Berti: "A preparagao de N-tricloraceta- 
nilidas com o emprego de oxi-clcreto de fosforo como agente con- 
densante". 

15. Paulo Sawaya e Antonieta Bruno: "Conteudo mineral do 
sangue do Treme-Treme (Narcine brasiliensis)". 

16. Diva D. Correa: "Observagoes e experiencias sobre a ali- 
mentagao dos nemertinos". 

17. Maria D. P. Gonzales; A. Bruno e P. Sawaya: "Sobre a 
respiragao das larvas da broca do cafe". 

18. Alzira Sawaya: "Sobre as hidras de S. Paulo". 
• 

19. C. Pereira e Maria P. de Castro: "Sobre a artificialidade 
dos conceitos de Anacotricha, Diacotricha e Monotricha (Acari: Sar- 
coptiforrnes-Acaridae ) ". 
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20. C. Pavan: "Genetica de micro-organismos" (palestra). 

21. A. P. Leme Zamith: "Sobre o epitelio esofagico dos pei- 

xes". 

22. H. Hauptmann: "Sobre derivados sulfurados de esteroides . 

23. S. Mathias: a) "Refratividade de disulfetos alifaticos ,^b) 
"Momento dipolar das mercaptanas propilicas e butilicas isomeras . 

24. M. de Moura Campos: "A reagao entre mercaptois e mer- 
captanas". 

25. Blanka Wladislaw: "Agao do niquel de Raney sobre com- 
postos de enxofre". 

26. H. Salome Pereira e M. Rabinovitsch: "Contribuisao ao 
metodo para determinacao do fosforo inorganico, segun o eniges, 
modificado por R. S. Pereira". 

27. Lucy L. Nazario: "Agao de reativos enolizantes sobre acido 
dehidrocolico". 

28. Erasmo G. Mendes: "Sobre o cromogeno vanadico dos 
tunicados". 

29. Paulo Sawaya; "Sensibilidade do musculo da Holoturia a 
acetilcolina". 

30. Mario G. Ferri: "Mecanismo da foto-inativagao do acido 
3-indolil-acetico por substancias fluorescentes . 

31. F. A. Berti, B. H. G. Rieckmann, C. Perego, H. _W. Rzeppa 

e L. M. Zitti: "Sintese de compostos para experimentagao na lepra 
humana e murina". 

30 OP Rapp, F. A. Berti, H. W. Rzeppa, B. H. Riekmann: 

"A produgao em grande escala de sulfonas anti-leproticas pela sele- 
gao de prcdutos quimioterapicos do Institute Butanta . 

33 C. Perego, F. Berti, H. W. Rzeppa e B. H. Rieckmann: 
"Tentativas de do°sagem e purificagao de 4,4'-diaminodifeml-sulfona- 
N,N'-bis-metilenosulfoxilato de sodio — preparagao e estudo de deri- 

vados hidrossoluveis da 4,4'-diamino-difeml-sulfona'. 

34. F. Furquim de Almeida; "Uma demonstracao da lei de 
reciprocidade quadratica". 

35. Chaim S. Honig: "Grupos abelianos como Z-modulos . 

36. Candido L. da Silva Bias: "Sobre os funcionais analiticos 
nao lineares". 
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37. Benedito Castrucci: "Calculo da ordem do grupo das ho- 
mografias do espago projeiivo N-dimensional sobre um corpo de or- 
dem q=pn". 

38. G. Cilento: "Comportamento reciproco de alguns canceri- 
genos e esteroides biliares". 

39. Heinrich Rheinboldt: "O ensino da Quimica". 

40. Paulo Sawaya: "O ensino da Zoologia". 

41. Felix Rawitscher: "O ensino da Botanica". 

42. Milton Rodrigues: "O ensino da Estatistica". 

De outros congresses participou ainda a Faculdade, atraves de 
seus Departamentos e Cadeiras, cujos titulares foram, pessoalmente, 
convidados. Sobre as atividades por eles desenvolvidas, as referen- 
cias encontram-se no capitulo "Atividades dos Departamentos e Ca- 
deiras". 



XIV - PUBLICAQoES 





BOLETINS 

A colegao de Boletins, iniciada em 1938, e da qual foram pubh- 
cados 115 volumes ate 1950, representa urn dos mais importantes tra- 
balhos realizados pela Faculdade, como publicagao que e das numero- 
sas pesquisas e estudos que Professores e Assistentes reahzam em suas 
diversas Cadeiras e Departamentos. 

Distribuidos as mais importantes institui^oes cientificas do paia 
e do estrangeiro, constituem os Boletins o mais valioso elemento para 
a projegao, ja internacional, da Faculdade. De sua distribuigao tern 
resultado grande movimento de permuta com as mais notaveis publi- 
cagoes cientificas da atualidade. 

Em 1950 foram publicados 13 volumes dos Boletins, que aqui se 
relacionam, pela ordem alfabedca das Cadeiras, e com os respectivos 
sumarios: 

Biologia — n.0 (Boletim CXI) — Pavan, Crodowaldo — Especies 
brasileiras de Drdsophila (II). 

Botanica   n.0 8 (Boletim CIX) — Joly, Aylthon Brandao — Es- 
tudo fitogeografico dos campos do Butanta (Sao Paulo). 
Schubart, Otto — Rawitscher, Felix — Notas sobre o movi- 

mento de agua subterranea de Emas-Pirassununga. 
to de agua subterranea de Emas-Pirassununga. 

Etnografia e Lingua Tupi-guarani — n.0 16 (Boletim CIV) — 
Loukotka, Cestmir — Les langues de la famille tupi-guaram. 

Etnografia e Lingua Tupi-guarani — n.0 17 (Boletim CVI) — O™- 
goes e dialogos da doutrina crista na lingua brasihca (Mss. 
do seculo XVIII, transcritos e anotados por Plinio Ayrosa). 

Etnografia e Lingua Tupi-guarani — n.0 18 (Boletim CVII) — 
Drumond, Carlos — Notas sobre ceramica brasihca. 

Etnografia e Lingua Tupi-guarani — n.0 19 (Boletim CXIV) — 
Nomes dos membros do corpo humano e outros designativos 

na lingua brasihca (Mss. do seculo XVIII, transcritos e ano- 
tados por Plinio Ayrosa). 

Geografia   n.0 4 (Boletim CX) — Mendes, Renato da Silveira — 
Paisagens culturais da Baixada Fluminense. 
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Historia da CiviLiZAgAo Brasileira — n.0 11 (Boletim 115) — 
Ellis Junior, Alfredo — Ellis, Myriam — A economia pau- 
lista no seculo XVIII. 

Letras — n.0 6 (Boletim CI) — Figueiredo, Fidelino de — A epica 
portuguesa no seculo XVI: subsidies documentares para uma 
teoria geral da epopeia. 

Lingua e Literatura Greg a — n.0 2 (Boletim 113) — Coimbra, 
Aluizio de Faria — Fcrmas consonanticas da vogal reduzida. 

Lingua e Literatura Italiana — n.0 1 (Bolelim CVIII) — Betta- 
rello, Italo — Estudos de poesia e poetica. 

Psicologia — n.0 3 (Boletim CXIX) — Cabral, Anita de Castilho 
e Marcondes — A Psicologia no Brasil. Martuscelli, Caro- 
lina — Uma pesquisa sobre aceitagao de grupos nacionais, 
"raciais" e regionais, em Sao Paulo. Toledo, Maria da Pe- 
nha Pompeu de — Ensaio de elaboragao de uma tecnica 
para o estudo psicanalitico quantificado de documentos pes- 
soais e protocolos de testes projetivos. Leite, Dante Moreira 
— Conceitos morais em seis livros didaticos primaries brasi- 
leiros. Leite, Dante Moreira — Preconceito racial e patrio- 
tismo em seis livros didaticos primaries brasileiros. 

Zoologia — n.0 15 (Boletim CXII) — Marcus, Ernesto — Turbel- 
laria brasileiros (8). Marcus, Eveline du Bois-Reymond — 
A new Loxosomatid from Brazil. Correa, Diva Diniz — 
Sobre Ototyphlonemertes do Brasil. Sawaya, Paulo — Car- 
valho, J. P. — On the Branchiostoma of the Coast of Sao 
Paulo. Scares, B. A. M. — Sobre o coragao, o sistema ner- 
voso estomato-gastrico e a circulagao cardiaca nos escor- 
pioes do genero Tityus C. L. Koch, 1836. 

BOLETIM DE INFORMAQOES 

A partir de outubro de 1950, a Secretaria da Faculdade iniciou 
a publicagao de um boletim mensal de informa96es, com o objetivo 
de divulgar as principais atividades da instituigao, em todos os seus 
Departamentos. Surgiu da necessidade, por todos reconhecida, de 
aproximar as diversas secgoes, que, em geral, trabalham isoladas, sem 
o conhecimento reciproco, indispensavel a criagao e preservagao do 
verdadeiro espirito universitario. 

SECQAO DE PUBLICAgoES 

No segundo semestre de 1950, foi organizada, na Faculdade, a 
Secgao de Publicagdes, servigo ha muito reclamado e por diversas 
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vezes planejado, com o objetivo de atender a uma das maiores neces- 
sidades da Faculdade, emi conseqiiencia de seu proprio desenvolvi- 
mento. Conta com a colaboragao dos Licenciados Dr. Manoel Cer- 
queira Leite e Edna Chagas Cruz, e em seu piano de trabalho in- 
clui-se a publicagao do Guia, do Anuario, do Boletim de Informagoes, 
das colegoes "Textos e Documentos" e "Cursos e Comerencias , alem 
de outras que forem julgadas de interesse cultural. 

/ 



  



XV - ASS0CIAC6ES DE ALUNOS E ANTIGOS 
ALUNOS 





RELAT6RIO DA ASSOCIAgAO DOS EX-ALUNOS DE QUIMICA 
DA FACULDADE 

X   CONFERENCIAS 

Foram realizadas as seguintes conferencias. 

22-5 — Palestra realizada pelo Prof. Dr. Heinrich Hauptmann catedra- 
tico de Quimica Organica e Biologica da F.F.C.E., soore 
"Impressoes de minha recente viagem aos Estados Umdos . 

30-10   Duas conferencias realizadas em conjunto com a Societiade 
Brasileira para o Progresso da Ciencia. A pnmeira sobre 
"Cortizone" proferida por Dr. Randolph T. Major, vice-pre- 
sidente da Merck 85 Co, e a segunda sobre "Vitamina B-12 
proferida pelo Dr. Hans Molitor, diretor do Institute de 
Pesquisas da Merck & Co, em Rahway. 

6.12 _ Conferencia sobre "Dosagem microbiologica de Vitaminas" pro- 
ferida pelo Dr. Gilberto G. Villela, diretor do Departamento 
de Bioquimica do Institute Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, 

II — Debates sobre o Ensino da Quimica no Curso Secundario 

A Associacao, em conjunto com a Sociedade Brasileira Para O 
Progresso da Ciencia, realizou duas sessoes, a 14 e 15 de abnl, onde 
foi debatido o assunto seguinte: "O Ensino da Quimica no curso se- 
cundario". Tomaram parte nesse debate os seguintes professores do 
curso secundario: Dr. Waldemar Saffioti, Adail Freitas Juhao, Arber- 
tino Manente, Simao Faiguenboin. 

Hi   11 Congresso anual da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciencia 

Nesse Congresso, realizado de 5 a 12 de novembro. em Cuntina, 
a Associacao tomou parte ativa, patrocinando duas sessoes especiah- 
zadas e uma conferencia sobre "Recentes Pesquisas com Carbono Iso- 
topico", proferida pelo Prof. Dr. H. Hauptmann. 
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IV — Bolsas de estudo 

Durante o ano de 1950, foram mantidas pela Associacao dois 
bolsistas, no curso de Qmmica. 

V — Atividades sociais 

Foram realizadas tambem atividades sociais, como pic-nic, coque- 
teis, etc.. 

VI — Atual Diretoria da Associacao 

Presidente: Ney Galvao da Silva 
Secretario: Marco Antonio Cecchini 
Tesoureiro: Geraldo Camargo Carvalho. 

I CONGRESSO DE EX-ALUNOS DA FACULDADE 

Sumula dos trabalhos e conclus5es 

Os trabalhos do I Congress© de Ex-Alunos da Faculdade, inicia- 
dos no dia 3 de julho, as 10 horas, foram encerrados dia 8, as 15 
horas. No dia 3 realizou-se a sessao preparatoria para aprovagao do 
regiment© interno, constituigao da mesa diretora dos trabalhos, secre- 
taria geral e comissoes, que ficaram assim constituidas: Mesa do Con- 
gress©: Presidente, Antenor Romano Barreto; 1.° Vice-Presidente, Ma- 
rio Wagner Vieira da Cunha; 2.° Vice-Presidente, Decio Grisi; 1.° Se- 

—cretario, Jose Querino Ribeiro; 2.° Secretario, Edna Chagas Cruz; 3.° 
Secretario, Antonio Carlos de Andrada e Silva. Secretaria Geral: Car- 
les Correa Mascaro (secretario), Mozart Cesar, Stela Cardoso de Me- 
lo Tucunduva e Berta Calender (auxiliares). Comissao de Redagao: 
J. B. Damasco Pena, Raul de Morais, Bruna Rossi, Alfredo Palermo, 
Paulo Cretela, Carlos Drumond, Luciano P. do Amaral e Antonio Can- 
dido de Melo e Souza, eleitos pelo Plenario; Oswald© Sangiorgi, Ary 
Franca, J. Ribeiro de Araujo Filho, Mario Wagner e Plinio Ribeiro, 
como presidentes das Comissoes Tecnicas; Carlos Correa Mascaro, co- 
mo secretario geral, J. Querino Ribeiro e Edna Chagas Cruz como 
membros da mesa. Comissao de Divulgagao: Antonio da Rocha Pen- 
teado, Deusda Magalhaes Mota, Mafalda Zemella, Adir Ferraz Viana, 
Gioconda Mussolini, Laerte Ramos de Carvalho e Antonio Candido 
de Melo e Souza. Comissoes Tecnicas: Prohlemas da Pesquisa: Ary 
Franga, Joao Batista Castanho, Berta Lange de Morretes, Jose Severe 
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Camargo Pereira, Erasmo Mendes e Waldemar Safioti. Problemas 
da Docencia: J. Ribeiro de Araujo Filho, Matilde Brasiliense, Uacury 
de Assis Bastos, Reinaldo Bias, Augusta Barbosa Ribeiro, e Waldemar 
Saffioti. De Administragao Escolar: Jose Querino Ribeiro, Alfredo 
Gomes, Achiles Archero Junior, Luiza Marcelino Branco, Mario vyag- 
ner Vieira da Cunha, Jose Alves de Almeida Feo e Welman Galvao 
de Franga Rangel. De Remuneragao do Magisterio: Oswaldo ^an- 
gicrgi, Olga Pantaleao, Waldemar Panades, Enio Sandoval Peixoto, 
Otacilio Bias, Lucy Ribeiro de Moura, Maria Tereza Vergueiro, Heho 
Ornelas Borges, Tagea Bjornberg e Alfredo Gomes. De Assuntos 
Gerais: Plinio Ribeiro, Rail Gebara, Rubens de Aquino, Maria Can- 
dida S. C. Pereira, Vicente C. Quaglia e Horacina Ramos. 

Na tarde do dia 3 teve lugar a recep?ao oferecida pela Congre- 
gagao aos ex-alunos, tendo falado o Prof. Fernando de Azevedo, sau- 
dando os congressistas e o dr. Romano Barreto agradecendo. A noi- 
te deu-se a instala^ao solene dos trabalhos, tendo usado da palavra 
o Lie. Welman Galvao de Franga Rangel. 

Foram efetuadas visitas ao Bepartamento de Fisica da Faculda- 
de, na Cidade Universitaria, aos professores das diversas Cadeiras da 
Faculdade e ao Museu de Arte Moderna. 

As seguintes comissoes executaram os trabalhos preparatories do 
Congresso: Comissao Organizadora: Euripedes Simoes de Paula, Jo- 
se Querino Ribeiro, Aroldo de Azevedo, Joao Bias da Silveira e Ed- 
gard Radesca; Hospedagem: Alfredo Gomes, Antonio A. Scares Amo- 
ra, Maria Candida S. de Camargo Pereira, Tereza Seixas e Ophelia 
Ferraz do Amaral; de Credenciais: Eduardo Alcantara de Oliveira, 
Erasmo Mendes, Joao Bias da Silveira e Odilon Nogueira de Matos; 
de Protocolo: Antenor Romano Barreto, Jandira Fourniol Rebelo e 
Otacilio Bias. 

Atraves de cinco sessoes plenarias realizadas nos dias 5, 6, 7 e 
8, o Congresso aprovou as conclusoes relacionadas a seguir: 

A) — Ba Comissao de Pesquisa 

I   QUe os antigos alunos se interessem pela intensa propa- 

ganda do objetivo primordial das Faculdades de Filosofia, Ciencias e 
Letras, a pesquisa cientitica desinteressada, em virtude de sen grande 
alcanc'e cultural, e para facilitar o desenvolvimento dessas atividades 

na Faculdade, pois elas ainda nao sao bem compreendidas, nem acei- 
tas em varias camadas sociais. 

21   Que a propaganda se faga atraves da participagao, que 

OS antigos alunos tem, como professores de cursos secundarios, na for- 
majao da mentalidade dos jovens que se destinam a Universidade. 
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3. — Que os licenciados cujas especialidades comportem inves 
tigacoes nos ambientes em que trabalham, elaborem e executem pla 
noa de pesquisas regionais ou locals, solicitando, se necessario, a orien 
tacao e auxiho das cadeiras da Faculdade. 

4* pue 05 professores da Casa apoiem a iniciativa de pes- 
qmsa dos alunos, elaborando pianos para os licenciados do interior. 

. , 5.: — Q"e a Diretoria da Faculdade promova facilidades admi- 
mstrativas indispensaveis a consecugao dos trabalhos de pesquisa e 
auxihe sua publicagao. P^t>quisa e 

Ql 
6* ~ QU? a. Diretor^ e o Corpo Docente facilitem aos antigos alunos a frequencia aos laboratorios, bibliotecas departamentais e de 

mais mstalagoes, no periodo de ferias. 

7. — Que se facilite aos antigos alunos o emprestimo de livros 

ctT. b Fl Pri0dO letiVO' Uma Vez que na0 lhes - possivel a freqSn- cia as bibliotecas nesse periodo. 

8. — Solicitar da Congrega?ao nao sejam tornados obrieato- 
nos os curses de especiahzagao aos licenciados que se insTeverem 
ao doutcramento, pois tal obrigafao limitaria o tempo disponivel 
ra as pesquisas da (ese a ser elaborada ou determinaria oreiiiizoc 
carremas como as do magisterio, alem de impossibilitar de T dou 
torarem os hcencados que nao pudessem permanecer na Capital. 

B) DA COMISSAO DE ADMINISTRAgAO Escolar 

1 —- Apoiar a separagao, dentro da Secretaria da Educacao dos 

eTdHntt anr0 .Tf ^ ^ SeCUnd^i0 6 nOTmal e d° "^Ha, sendo entretento radicalmente contraries a subordinacao dos Ginasios 
Colegios e Escolas Normais as Delegacias de Ensino 

- ~ ~ Pleitear dos poderes competentes sejam os careos de rii. 

exdusivamente3 dot"?^05 Hde enSin0 secund^rio e normal providos exclusivamente por licenciados por Faculdades de Filosofia tendo 
preferencia os licenciados em Pedagogia. 

„ - 3 ~ Solicitar a revogajao do ato n.0 55, da Secretaria da Kd„ cagao, sobre acumulagao de cargos. Edu- 

C) Da Comissao de Remuneracao do Magisterio 

0 A}\ "v P
1611681" 8 equiparagao da remuneragao dos professores se 

cundanos a dos advogados, medicos e engenheiros da Estado 
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2) — Solicitar se considere para efeito de remuneracao os ser^ 
vigos docentes dos professores e assisteates da Facuiaade que rninis- 
trarem aulas nos cursos de ferias. 

D) — Da Comissao de Problemas da Docencia 

1 — Manifestar-se contra os cursos de ferias tais como os rea- 
lizados pelo Departamento de Educagao, uma vez que visem conie- 
rir pontcs a candidatos a concursos; solicitar que somente sejam va- 
lidos os cursos de ferias patrocinados pelo Departamento de Educa- 
gao e pela Faculdade de Filosofia da Uniyersidade de Sao Paulo, ca- 
bendo a esta a responsabilidade da orientagao didatica, designagao 
de professores e organizagao do curriculo; que sejam computados pa- 
ra aferigao de titulos apenas os cursos que tenham obedecido ao item 
anterior e nos quais haja aprovagao em exames de aproveitamento. 

2 — Solicitar para o titulo de licenciado a maior cotagao de 

pontos, em todos os concursos do ensino medio e em fungao dele a 
atribuigao dos valores dos outros titulos, inclusive certificados de cur- 
so de ferias. 

3 — Remessa aos poderes competentes de sugestdes sobre a con- 

tagem de pontos para a classificagao de professores secundarios em 
concurso de remogao, segundo uma escala como segue: a) diploma 
de licenciado por Faculdades de Filosofia, 7,5 pontos; b) diploma de 
especializagao por Faculdades de Filosofia, 5 pontos; c) exercicio de 
catedra como professor efetivo por concurso, 0,15 por mes, ate o ma- 
ximo de 18 pontos; d) certificado de curso de ferias, ou de que 
tenha lecionado nos mesmos, desde que promovidos pela Faculdade 
de Filosofia da Universidade de Sao Paulo, 1 ponto por curso ate 
o maximo de 3; e) trabalhos publicados, dentro da seguinte grada- 
gao crescente: artigos de jornal, livros didaticos, trabalhos de pesqui- 
sa cientifica, teses de doutoramento e concurso, com aprovagao. 

E) — Indicacoes do Plenario 

1 — Solicitar do Congresso Nacional: 

a) a elaboragao de uma lei que reserve a exclusividade para ins- 
crigao em concurso de ingresso ao magisterio secundario e 
normal, para os licenciados por Faculdades de Filosofia, a 
partir de 1951; 

b) a rejeigao do projeto de lei n.0 367/48, que regulamenta a 
profissao de economista, por prejudicial aos interesses dos 
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licenciados em Ciencias Sociais por Faculdades de Filoso- 
fia; 

c) a instituigao em lei dos Conselhos Estaduais e Municipais 
de Educa^ao. 

2 — Solicitar da Assembleia Legislativa Estadual: 

a) a aprovacao do projeto de criagao do Instituto Pedagogico 
anexo a Faculdade de Filosofia da Universidade, nos mol- 
des do subsiitutivo Rubens do Amaral; 

b) a modificagao da lei 504, no sentido de estender o comis- 
sionamento de professores primaries a todos os cursos da 
Faculdade de Filosofia que, por lei, puderem freqiientar, 
e nao somente ao de Pedagogia. 

3 — Remeter a Associacao dos Antigos Alunos, para as provi- 
dencias que couberem, as indicagoes, teses e propostas que o Con- 
gress© nao teve tempo de estudar convenientemente: "Sobre consti- 
tuigao de bancas examinadoras dos concursos de ingresso nos cursos 
secundario e normal", "Sobre o ensino de linguas vivas", "Os proble- 
mas dos licenciados e a Associagao dos Antigos Alunos", "Problemas 
gerais da docencia", "Remuneracao de aulas extraordinarias e magis- 
terio particular", "Provimento interino de cargos", "Dispositivos da 
Lei 650", "Vencimentos de Diretores e Vice-Diretores", "Provimentos 
de cargo de Diretor e Vice-Diretor", "Restauragao das Congregagoes 
de estabelecimentos de ensino secundario", "Registo de inscrigao para 
provimento interino de cargos no ensino secundario e normal", "Pro- 
testo contra projeto da Assembleia Legislativa efetivando diretcres de 
estabelecimentos municipais ou particulares, sucedidos pelo Eslado em 
sua manutengao", "Protest© ao Governo do Estado centra a efetiva- 
gao de professores do ensino normal independente de concurso ou ne- 
les reprovados", "Protesto contra o projeto de lei n.0 452/50 que au- 
toriza a nomeagao para cargo de diretor de estabelecimento de ensi- 
no secundario e normal, dos secretaries que sejam contadores", "Consti- 
tuigao de comissoes de professores em todos os estabelecimentos da 
Capital e do Interior para representarem a Associagao dos Antigos 
Alunos e a ela auxiliarem em suas campanhas e na execugao das re- 
solugoes do I Congress©". 

4 — Publicar nos Anais do Congress© o trabalho do professor 
Oswaldo Sangiorgi intitulado "Impressoes pessoais do ensino da Ma- 
tematica, desde a ultima reforma Capanema". 

5 — Colocar uma placa comemorativa do I Congress© no local 
das sessoes e marcar para julho de 1951 a realizagao do II Congress©, 
que devera ser promovido pela Associagao dos Antigcs Alunos. 
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F) — Mocoes 

1 — de saudagao aos antigos alunos que se encontram no es- 
trangeiro em missao cultural ou com bolsa de estudo. 

2 — de agradecimento a Imprensa e ao Radio, pela colabora- 
<:ao prestada ao Congresso. 

3 — de homenagem a memoria de ex-alunos e professores fa- 
lecidos. 

4 — de homenagem aos ex-professores da Faculdade. 

5 — de aplauso a Congregagao da Faculdade, a Comissao Or- 
ganizadora e ao prof. Jose Querino Ribeiro, pela promogao do Con- 
gresso. 

6 — de aplauso a mesa pela maneira com que conduziu os tra- 
balhos. 

7 — de congratulagao com os licenciados da Faculdade de Fi- 
losofia de Campinas, pela concentragao promovida nos dias 8 e 9 de 
julho. 

8 — de apoio aos licenciados da Faculdade Nacional de Filoso- 
fia, na luta que mantem com a Prefeitura do Distrito Federal, reivindi- 
cando direitos. 

Na ultima sessao plenaria, ficou resolvido que a mesa redigisse 
uma "Declaragao de Principios" de acordo com os autores de propos- 
tas anteriores, e de modo a poder ser inscrita na placa comemorativa 
do Congresso. 

A margem dos trabalhos do Congresso, foi aproveitada a presen- 
ga de grande numero de ex-alunos para a reorganizagao do quadro 
social da Associagao dos Antigos Alunos, e posse da nova Diretoria, 
que ficou assim constituida: Presidente, Joao Dias da Silveira; Vice- 
Presidente, Erasmo Garcia Mendes; 1.° Secretario, Norman Anawate; 
2.° Secretario, Carlos Drumond; Tesoureiro, Pasquale Petrone. Con- 
selho Consultivo: Euripedes Simoes de Paula, Livio Teixeira, Fernan- 
do Furquim de Almeida, Paulo Taques Bittencourt, Paschoal Americo 
Senise, Joao Ernesto de Souza Campos, Antonio Candido de Melo e 
Souza, Edna Chagas Cruz, Antonio Scares Amora, Marlyse Madeleine 
Meyer e Jose Severe de Camargo Pereira. 

Os congressistas deliberaram que a Associa^ao dos Antigos Alu- 
nos sera a sucessora executiva da mesa diretora dos trabalhos do Con- 
gresso. 
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DOTAQAO ORQAMENTARIA 

Quadro comparativo entre a RECEITA e a DESPESA, prevista e 
realizada, do exercicio de 1950. 

RECEITA 

Titulos Prevista Realizada 
(Execugao) 

Receita Ordinaria 

1   CONTRIBUigOES 

!. 1. — Do Estado 18.736.300,00 25.175.378,80 

2 — Taxas e emolumentos diversos 

2.1. — Transferencias 300,00 3.600,00 

2.2. — Insc. p/ exames, teses e 
concursos 18.000,00 58.500,00 

2.3. — Diplomas, cartas e titulos 14.000,00 36.720,00 

3 — Industrial 

4.2. — Publicagoes 500,00 5.350,00 

TOTAIS   18.769.100,00 25.279.548,80 

DESPESA 

Pessoal Fixo 19.438.995,20 19.437.537,10 
Pessoal Variavel 3.665.560,00 3.656.665,20 
Material Permanente 663.041,90 662.404,50 
Material de Consumo 658.811,30 658.540,30 
Despesas Diversas 871.061,60 864.401,70 

Sub-somas 25.297.470,00 25.279.548,80 

Credito especial plurienal 
Decreto n.0 18.573-A de 13-4-1949 

— saldo   650.000,00   

T OTA I S   25.947.470,00 25.279.548,80 



AUXILIO DA FUNDACAO ROCKEFELLER A FACULDADE 

In "The Rockefeller Foundation, Annual Report", 1949, pp. 237-238 

Universidade de Sao Paulo 
Departamento de Quimica e de Biologia. 

A Universidade de Sao Paulo, Brasil, e uma das instituicoes K- 
deres na pesquisa e no ensino, na America do Sul. A maioria dos pro- 
essores e assistentes dos departamentos cientificos esta sob regime de 

tempo integral. Esta Universidade vem desenvolvendo urn grande 
numero de importantes e promissoras pesquisas, especialmente no 

rZZPif- G!netlca- Entretanto, o desenvolvimento dos departamentos cientificos esta prejudicado pela escassez do dolar e outros creditos es- 

^a"!f'rOS> necessarios a compra de material e aparelhamento espe- 
peciais, impossiveis de se obter no Brasil. A Fundacao Rockefeller 
e que tern fornecido a Universidade os fundos necessarios as compras 
no exterior. Amda em 1949 adiantou a soma de vinte mil dolares 
utilizayeis ate o fim de junho de 1951. Esta verba e destinada aos 
Departamentos de Biologia Geral (Genetica), Geologia e Paleontn! 

e0SAnimaiane1CO (Ec0l0gia)' M'neralogla e Petrografia, Fisiologia Geral 
dade de MedSna Vetenn'ria '3"8"16"'0 ^ Bio^mica da Fa-'- 

Rockf^i? 8616 dePartamentos estao entre os membros da Fundacao Rockefeller, que gozarao de beneficios dos materials adic.ona.s 

ALUNOS MATRICULADOS EM 1950 

CURSO 

Ailton de Melo Brito 
Alfredo Augusto de Carvalho 

e Silva Carmo 
Angelo De Capua Neto 
Antonio Augusto de Aguiar Magano 
Ayrton Gomes de Oliveira e Silva 
Celso Waak Bueno 
Eloy Franco Oliveira 
Eunice' Martins da Costa 

DE FILOSOFIA 

1.° ano 

Fabio Carlos Lorenzi 
Fernando Heraclio da Silva 
Francisco Cimino 
Gilda Cardoso 
Helena Jardim Moreira 
Jose Aluysio Reis de Andrade 
Jose Arthur Gianotti 
Jose da Conceigao Esteves 
Leyde Hoelz 
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Nadyr Antonietta Laguna 
Nelson Marcondes do Amaral 
Roberto Cardoso de Oliveira 
Hodolfo Azzi, 
Rogerio Duprat 

Ruth Bitincof 
Vilma Elias 
Violanda • Lomba Guimaraes Correa 
Walter Hugo Khouri 

2.° ano 

Francisco Bueno da Costa 
IVonne Tessin 
Joao Eduardo Rodrigues Villalobos 
Joaquim Guimaraes Pedroso 
Maria Alice Ferraz de Azevedo 
Maria Appareclda Blandy Neves 
Maria Thereza Roubaud Dias 
Mario Leonidas Scares Casanova 

3.° ano 

Beatriz Alexandrina Pires de Moura 
George Olivier Toni 
Leticia Folgori Carboni 

4.° ano 

Martha Camargo Schutzer 
Nilda Maria Macmz 
Nites Therezinha Feres 
Ruy Afonso da Costa Nunes 
Ruy Mesguita 
Tristao Pereira da Fonseca Filho 
Virgilio Xavier 

Adolpho Martinelli 
Albertino Piason 
Ary Pvamos Vieira Bastos 

Dante Moreira Leite 
Dinah Rodrigues 
Elza dos Santos Lima 
Geraldo Pinheiro Machado 
Ivo Escobar de Lima 

Ilza da Gunha Ftereira 
Jose Gilberto de Almeida 
Paulina Pistrak Nemirovsky 
Renato Alberto Teodoro Di Dio 
Rubens Nerval Barbosa 

CURSO DE MATEMATICA 

1.° ano 

Lissy Ephraim 
Milton Damato 
Ramisa Jorge 
Rubens Monteiro Lamparelli 
Sylvio Andraus 
Waldyr Muniz Oliva 

2.° ano 

Albino Perez Rodrigues 
Carlos Funari Prosperi 
Gita Kukavka 
Ivan Herculino de Oliveira 
Jose Baptista Gongalves 
Jose Murillo Arruda 

Alexandre Augusto Martins Rodrigues 
Arnold Presser 
Carlos Renato Rebello Machado 
Conrado de Carvalho Alves 
Francisco Reynaldo de Arruda Camargo 
Lajos Rimai 

Michal Lando 
Nelson Fires 
Neydy de Campos Melges 
Octavio Cavalcanti Tamandar^ Ucb6a 
Ricardo Alfredo von Brewer Pereira 
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4.° ano 

Abrahao Blob Flavio Fausto Manzoli 
Antonio Morales Jose Barros Neto 
Carlos Benjamin de Lyra Leo Roberto Borges Vieira 

CURSO DE FISICA 

1.° ano 

Abraham Szule 
Aleardo Pastore 
Antonio Marzionna 
Antonio Helio Guerra Vieira 
Bruno Ulysses Mazza 
Darwin Bassi 
Fernando Ruiz Dondici 
Gianni Ascarelli 
Joao Martins 
Jose de Anchieta Brandao 

Jose Pereira Lima 
Jose Ferreira Lopes 
Napoleao Modesto Arraes 
Roberto de Godoy Andrade 
Rubens Sewaybricker 
Ruth Pereira da Silva 
Samuel Karlik 
Suzana dos Santos Villa^a 
Wilson Cunha 

2.° ano 

Celso Maria de Queiroz Orsini 
Darcy Pereira 
Einih Leiderman 
Juraj Suszman 
Luiza Curado 
Mario Belbusti Filho 
Nelson Russo 

Newton Bernardes 
Nicolau Jannuzzi 
Nuncio Roberto Chieffi 
Ottavia Adelaide Borello 
Persio de Souza Santos 
Scipione Di Pierro Neto 
Zenonas Stasevskas 

3.° ano 

Abraham Hirsz Zimmermann 
Aaron Kuppermann 
Klaus Stefan Tausk 

4.° ano 

Paulo Alves de Lima 
Paulo Roberto de Paula e Silva 
Waldir Garlipp 

FUv Silva Roberto Ignazio Maria Guglielmo 
Jorge Leal Ferreira Forneris 
Jose Goldenberg 

CURSO DE QUIMICA 

1.° ano 

Adhemar de Barros Filho Francisca Augusta Pereira Lima 
Dorothy de Felice Geraldo Vicentini 
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Hans Hjalmar Paul Beugger 
Konrad Wolfram Werner Guth 
Mario Augusto de Andrada e Silva 
Milton Moraes Campos 

Selma Josefina Woegerer 
Yara Tavares 
Woldietrich Ernst Erich 

Friedrich Wilhelm Borges 

2.° ano 

Abigail de Albuquerque Maranhao 
Adelaide Lopes de Faria 
Albert Heinrich Gottfried Pabst 
Alexandra Popoff 
Angelica Ambrogi 
Antonia de Matos 
Gyro Marino 
Dario Moura de Araujo 

Helga Windmiiller 
Heloisa Fires de Moura 
Horst Berl 
Jeanne Hortense Villin 
Ricardo de Carvalho Ferreira 
Vicente Guilherme Toscano 
Wilson Ferreira 

3.° ano 

Alcidio Abrahao 
Constancia Pagano 
Egle Amore 
Ernest Leo Mehlich 
Fajga Ruchla Mandelbaum 
Francelina Martins Miranda Bouchet 
Gerson Rodrigues 
Jose Israel Vargas 

Katsunori Wakisaka 
Lelia Mennucci 
Maria Denise Navarro Lichtenfeld 
Nicola Petragnani 
Nivia de Barros Waack 
Roza Davidson 
Zuleika Broniscer 
Werner Germano Gallenkamp 

4.° ano 

Aurora Catarina Giora 
Eurico de Carvalho Filho 
Haim Jurist 
Herbert Cohn 

Mario Pena Rocha 
Rebecca Carlota de Angelis 
Regina Carrao Viana 

CURSO DE HIST6RIA NATURAL 

1.° ano 

Abeylard de Queiroz Orsini 
Abrahao Rosenberg 
Attilio Maria Vianello 
Bernardo Beiguelmann 
Camilo Antonio Mourao 
Celia Almeida Cabral 
Clefide Severina Mazzarolo 
Dalva Amorim Teixeira Coelho 
Dirce Brussi Carvalho 
Edna Leoni Baptista 
Erika Schlenz 
Estela Aparecida Pasqualini 
Eurico Coelho 
Francisco Kazuhiko Takeda 

Ida Altgauzem 
Leny Cecilia Ribeiro 
Luiza Salinas Castanho 
Lydia Meneghini 
Maria Nilze Cintra 
Maria Therezinha Duarte de Almeida 
May Cury 
Myriam Krasilchik 
Murilo Cabral Porto 
Nuchem Hirsz Fassa 
Reinholt Ellert 
Salette Maria Antonia Prado Moons 
Zelia Drumond Ortiz 
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2.° ano 
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Alfredo Jose Simon Bjornberg 
Kaom Hosoe 
Laelia Hoehne 
Luiz Edmundo de Magalhaes 
Maria Amelia Braga de Andrade 
Maria Dolores Salinas 

Nicia Dulce Sayao Wendel 
Norma Maria Cleffi 
Orlando Gigliotti 
Renato Raul Gongalves de Oliveira 
Walpurgis Baptistella 

3.° ano 

Claudio Gilberto Frohlich Liliana Forneris 
Eudoxia Maria de Oliveira Pinto Neuza Guerreiro 
Helena Villaga 

4.° ano 

Elza Borges Martins 
Flavio Augusto Pereira 
Juan Nacrur Pereira 
Maria de Lourdes Andrade 

Homem de Monies 

Martha Pereira de Castro 
Toshico Fujita 
Wanda Eugenia Neves 

CURSO DE GEOGRAFIA E HIST6RIA 

1.° ano 

Aglae Mendonga Campanba 
Agostinho de Oliveira Falleiros 
Ana Amelia Musa Pcssoa 
Angelo de Francisco 
Benedicta Marques Pinho 
Benvenuto Italo Cirenza 
Daisy Ferreira Guimaraes 
Edison Naccarati 
Eloa Betet Furlan 
Erothildes Millan 
Esther Rodrigues Pereira 
Georgina Del Bianco 
Gerda Nunes Davanzo 
Gleidy Sabino Femandes 
Helena Frade 
Tgnacio Nobutaka Takeda 
Jarbas Sales de Figueiredo 
Jose Benedicto de Maio Oliveira 
Julieta Abud 
Lazara de Moraes 

Luiz Lisanti Filho 
Luiza Maria Lorena Barbosa 
Maria Aparecida Ciampa 
Maria Conceigao Brandao 
Maria Francisca T. Toscano Vergara 
Maria Lellis de Souza 
Maria Luiza Petrilli 
Maria Tbereza Schorer 
Marina Pina do Nascimento 
Nylde de Andrade 
Odete Elias 
Osvvaldo Brunstein 
Paulo Celestino Vatanabe 
Persio Freitas de Mello 
Therezinha Soares Mascarenhas 
Vera Ferrari 
Vicente Morellato Neto 
Zoe Mendonga Campanba 
Walter Jose Faustini 

2.° ano 

Caetano Benito Liberatore Carlos Latorre 
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Clelia Dionisia Sansigolo 
Dalia Pacheco Lomba 
Desna Celoria 
Domingas Joana Donate 
Donaldo Erix Pereira 
Ducinea Camargo 
Eurydes Baptista 
Felicia Montemurro 
Helena Pign atari 
Heloisa Maria Estela Belfort Puna 
Jose Chalita 
Laura Apparccida Borges Zanetti 
Lina Pereira 
Maiah de Almeida Pinsard 
Maria da Gloria Vieira Nascimento 

Maria Jose Sampaio Costa 
Maria Thereza Guglielmi 
Nazima Buraad 
Nelson Guimaraes da Cunha 
Neyde Macedo 
Nobue Myazaki 
Olga de Assumpgao Hores 
Presciliana Rodrigues de Moraes 
Raphael Caetano Sansevero 
Regina da Cunha Rodrigues 
Salua Assad Abirad 
Therezinha Rocha Batalha 
Uaded Boraad Yunes 
Vera de Oliveira Conde Sotto 
Zuleide Ruas Caspar 

3.° ano 

Alicia Massad 
Beatriz Rodrigues Lessa 
Dyrceu Teixeira 
Emilia da Costa Nogueira 
Elza Mendonga Carrozza 
Francisca Marinho Nunes 
Helena Mendes de Castro 
James Noronha de Souza 

Joao Baptista de Macedo 
Maria Cecilia Franga 
Maria das Dores Lopes 
Maria da Gloria Alves 
Mariam Abu-Jamra 
Marina Dias de Carvalho 
Myriam Ellis 
Sophia Cardoso de Almeida 

4.° ano 

Ady Ciocci 
Aldo Janotti 
Apparecida Salles 
Aurora Fernandes Abreu Zaorob 
Daisy Nogueira Santos 
Elizabeth Maria Montiani 
Elza de Abreu 
Francisco Ambrosio de Miranda 
Helena Kohn 

CURSO DE ClENCIAS SOCIAIS 

1.° ano 

Maria Helena Braga de Andrade 
Nelson Polo 
Regis Duprat 
Tirteo Frimo Geraldo Varoli 
Veridiana do Amaral 
Wilson Jos<§ de Mello 

2.° ano 

Alfredo da Costa Pereira Cclia CocUro Pinto de Almeida 

Jose Gori 
Maria Luiza Picena 
Samoel Alves de Mello 
Vera Alice Esteves 
Yvette Judith Riondet 
Waldemar Panades 
Wanda da Motta Silveira 
Wanda da Silva Brito 

Alberto Abib Shammas 
Arthur de Moraes Cesar 
Clodomir Santos de Moraes 
Dirce Lagana 
Levon Yacubian 
Maria do Carmo Guimaraes Barros 

k 
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Fernando Henrique Cardoso 
Gastao Thomaz de Almeida 
Helena Maria Panizza 
Helvio Meris Pinheiro Lima 
Joao da Luz Souza 
Jose Tavares de Mello 
Marialice Mencarini 

Maria Neusa Avenia 
Maria Sylvia de Carvalho Franco 
Mary de Moraes Apocalypse 
Octavio lanni 
Pedro Alfredo Maffei 
Ruth Villaga Correa Leite 

3.° ano 

Altair da Silva Macuco 
Alvaro Marchi 
Lolio Lourengo de Oliveira 

Remjto Jardim Moreira 
Rubens Ferreira Guedes 

4.° ano 

Adelaide Lisboa 
Ainerico Marques Bronze 
Azis Simao 
Duglas Teixeira Monteiro 
Edna Beltramini 
Glete de Alcantara 
Iva Borsari 

Maria Alayde Trani 
Michel Haber 
Muciano Quintaes de Castro 
Neusa Amaral 
Oliveiros da Silva Ferreira 
Szmul Jakub Goldberg 

CURSO DE LETRAS CLASSICAS 

1.° ano 

Alberto de Barros Rangel 
Antonio Alves da Palma Guimaraes 

Filho 
Artur Cogan 
Daphne Cecilia Fasotti 
Flavio Mendes Bernardi 
Gilberta Sampaio De Martino 
Inah Maria Leoni 
Ivanide Wozary 
Jay me Gonyalves Salgado 
Lea Beatriz Insuela 
Leonor Blindo Gomes da Silva 

Luis Carlos Rodrigues da Silva 
Maria Edna Gouvea Prado 
Maria Lindomar Martins Vale 
Milton Campana 
Neusa Apparecida da Costa 
Nida Bulgarelli 
Ramiro Ucha Campos 
Renato Martins Mottosinho 
Reynaldo Canevari 
Sabino Stenico 
Zilah Assef 
Walter Lobo 

2.° ano 

Abner Lellis Correa Vicentini 
Alfredo Augusto Rodrigues 
Antenor Piola 
Antonio Martins Ferreira 
Antonio Poli Lacerda 
Dermal de Camargo Monfre 
Dulce Tristao da Rocha 
Edmundo Benedicto Alves dc Mattos 

Jayme Kawas 
Joao de Andrade 
Jose Benedicto Chiaradia 
Jose Manuel Novais Arruda 
Manoel Reis 
Manuel Lazaro Pereira 
Maria Apparecida Gacti 
Maria Edith do Amaral Garboggini 
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Maria Helena Vfllela Moacyr Parise Correia 
Maria Nair Moreira P'" Rodrigues de Lima 

3.° ano 

Geraldo Tabarani dos Santos 
Loth Campos Maia 
Luciana Orfei 
Maria Apparecida Genovez 
Maria Luisa Fernandes 

Miguel Salles 
Nilo Domingos Scalzo 
Norma di Grado 
Oclecio Renato Rogano 
Olga de Sa 

4.° ano 

Andre Fernandes Romera 
Antonio Pimentel de Almeida Castro 
Dante Tringali 
Edda Ilze Janotti 
Eliana Rosso 
Emir Macedo Nogueira. 
Flavip Traballi Camargo 
Francisco Roedas 

Maria Helena de Oliveira 
Maria Helena Maroues Ribeiro 
Maria Olinda Gancfara Fonseca 
Maria Z'ilah Pereira Aranha 
Mario Franceschini 
Ruth Guimaraes Botelho 
Vando Fiorentini 
Vicente Paulo Lemos 

CURSO DE LETRAS NEOLATINAS 

1.° ano 

Angela Gongalves da Fonseca 
Celly Vieira da Costa 
Celso Guimaraes da Fonseca 
Edna Silva 
Elza Monterroso Gonpalves 
Enid Cesar Marques 
Hilda Westin de Cerqueira 
Isabel Sadalla 
Jose Schmitt Correa 
Maria Lucia de Souza Palma 
Maria Lucia Pinheiro de Vasconcellos 
Maria Sabina Kundman 

Michel Jorge 
Natalia Ostopoloff 
Niobel Donatz Ribeiro da Silva 
Oclair Rosa 
Olga Ramos Fernandes 
Rita Guilhem 
Thais de Arruda Lazzari 
Vilma de Katzinsky 
Virginia Nice Villapa 
Yara Moretti 
Wanda Pomme 

2.° ano 

Ada Natal 
Altani Lara Nogueira 
America Moral 
Anezia Thereza Giachetto 
Antonio Lazaro de Almeida Prado 
Archalus Tchalikian 
Cacilda de Oliveira Camargo 
Celina Pimentel Rizzo 
Decio de Almeida Prado 
Fernando Willi Bastos Franco 
Genia Wajtman 

Getulio Vita de Lacerda Abreu 
Helly Caserta 
Joao Roberto 
Leonor Lopes 
Lucia Cotrim Cobra 
Luzia Eneida Banzato 
Magaly de Azevedo Nogueira 
Maria Alice de Oliveira Faria 
Maria Alice Leite Prado Pinto 
Maria Floriscena Tassara Giraldes 
Maria Lucia Rodrigues de Matos 
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Maria Thereza Queiroz Guimaraes 
Martha Maria Pacheco de Paula Leite 
Myriam Concei^ao Mattel 
Neusa dos Santos Alves 
Neyde Antunes Mattos 

Neyde Gongalvcs Rocha 
Sarah Ortiz 
Thereza Josephina dos Rcis 
Walter Sergio de Castro 
Wilson Pereira Eorges 

3.° ano 

Alice Trindade Pereira 
Annapaola Ventura 
Aracy Micucei 
Carmella Barbagallo 
Carmen Therezinha dos Santos 
Celia Pereira Aranha Ricardo 
Clara Martins Laginha Reinez 
Decia Livia Teixeira 
Eunice Navajas 
Esther Guimaraes Proenga 
Flavia Therezinha de Almeida Carvalho 
leda Santos Barcellos 
Jessy Pereira Cassiano 
Maria Apparecida Penteado Cardoso 
Maria Candida Rezende 
Maria Dulce Castelli de Almeida 
Maria Helena Costa 
Maria Isabel Alves Ferreira 
Maria Jose Duarte 
Maria de gourdes Bernardes da Silva 

Maria de Lourdes Rodrigues 
Maria Luiza Medeiros Pereira 

de Souza 
Maria Martins Laginha Rcines 
Marilda de Gouvea Martins 
Mercedes Passarelli 
Nicia Maria Machado 
Nilza Antunes de Lemos 
Nilza Pereira da Silva 
Olga Pigosso 
Paulo Monte Serrat Filho 
Salimi Ktouri 
Suaad Saad 
Thereza Maria Rangcl Pcstana 
Uydad Nassar 
Vera Braga Franco 
Yvonne de Felice Gongalves 
Zae Mariano Carvalho do Nascimento 

Junior 
Wilma Velloso da Silveira 

4.° ano 

Adolphina Pereira de Campos 
Alcidema Franco 
Carla Inama 
Francisco Daniel Trivinho 
Golda Armel 
Hay dee Miguel Frayze 
Iris Borges Fialho 
Ivette Santinho 

CURSO DE LETRAS 

1.° 

Izabcl de Moraes Oliveira Campos 
Laura Amelia Alves Vivona 
Laura Prestes 
Luiz Geraldo Toledo Machado 
Maria Felicia Martino 
Maria Thereza Emboaba da Costa 
Nelly Correa 
Szejndla Armel 

ANGLO-GERMANICAS 

ano 

Amelia Kiyoko Suguimoto 
Antonio Martins Moura 
Carlocyllas Barros da Rocha 
Cherubim Bueno de Camargo 
Chloris Casale de Arruda 
Daisy de Miranda Rosa 
Doralice Cristiani 
Emiko Sooma 
Eufelia de Camargo Pupo 
Eva Bella Zilber 
Florentina do Amaral 

Hermine Maria do Rosario Safranek 
Ivany Cleide Togonato 
Jenny Paulo Antonio 
Johannes Dietrich Hecht 
Jose Nelson Tavares de Camargo 
Jose Rangel de Almeida 
Linda Tonon 
Liselotte Richter 
Manuel Aparecido Medeiros 
Maria Cecilia de Oliva 
Maria Guilhermina Leme 
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Maria Jose de Toledo Eiras 
Maria Salome Ferraz de Arruda 
Maria Therezinha Pinhejro Machado 
Mario Romano 
Myriam de Ol'iveira Freire 

2.° 
• 

Amin Aidar Filho 
Amira Kurban 
Anna Lucy de Albuquerque Jorge 
Anna Maria Zitti 
Clarice Naufal 
Dirce Ferrari De Biasi 
Elide Salim Ferse Nassur 
Elza Dagmar Pinto 
Elza Santos Elias 
Elza Saraiva ^Monteiro 
Gilda Camargo de Carvalho 
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