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CADEIRA DE ADMINISTRACAO ESCOLAR E 
EDUCAQAO COMPARADA. 

HIST6RICO. 

A Cadeira de Administracao Escolar e Educagao Comparada tern 
suas raizes mais antigas no extinto Institute de Educacao da Univer- 
sidade de Sao Paulo, onde o saudcso Prof. Roldao Lopes de Barros 
inaugurou os estudcs de administracao escolar e o Prof. Milton C. ds 
Silva Rcdrigues cs de educacao comparada, em 1935. 

Extintcs tais estudos com o referido Institute em 1938, reaparece- 
ram nesta Faculdade, integrando a Secgao de Pedagogia, quando da 
reforma de 1940, formando uma unica Cadeira. 

Entao, o primeiro titular da Cadeira de Administracao Escolar e 
Educacao Comparada foi o Prof. Milton C. da Silva Rodrigues, tendo 
ccmc primeiro assistente a licenciada Ernestina Giordano, e como as- 
sisicnte extra-numerario, o tambem licenciado Jose Querino Ribeiro. 

Em 1945, foi contratada a licenciada Ernestina Giordano para re- 
ger a Cadeira. tendo entao passado a primeira assistencia a licenciada 
Maria Dulce Nogueira Garcez. 

Em 1947, assumiu interinamente a regencia da Cadeira o funda- 
dor desses estudos, Prof. Roldao Lopes de Barros e passou a funcionar, 
como primeiro assistente o licenciado Jose Querino Ribeiro. 

Em 1948 foi contratado o licenciado Jcse Querino Ribeiro e tra- 
zida para primeira assistente a licenciada Maria Jose Garcia, situacao 
esta em que a Cadeira se encontrou ao findar o ano de 1949. 

ORIENTAL AO DIDATICA. 

Apesar das numerosas modificacces sofridas pela Cadeira em tao 
•curto espaco de tempo, a orientacao didatica des estudos foi a impri- 
mida, em suas linhas gerais, pelos seus fundadores ainda no Instituto 
de Educacao, havendo, naturalmente, ligeiras nuances conforme o res- 
ponsavel pela mesma em cada momento. 

Os estudos de administracao escolar estiveram sempre inspirados 
Tia preccupagao de tirar as licoes do problema geral da racionalizacao 
do trabalho, nas linhas desenvolvidas por Taylor e Fayol, com os ne- 
cessaries ajustamentos as questoes educacicnais em geral e escolares 
em particular. Exerceu, ao mesmc tempo, significativa influencia no 
desenvolvimento destes estudos a orientagao americana, fonte onde se 
inspiraram os fundadores da Cadeira entre nos. 
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Pelas mesmas razoes e da mesma maneira, os estudos de educacao 
comparada tem mantido a relativa coerencia, sendo de destacar que o 
autor americano de base, foi I. L. Kandel. 

Dentro desta linha geral, os diversos professores sempre se preo- 
cuparam, na parte da administracao, em ir libertando-se, cada vez mais, 
dos padroes americanos e firmando-se nas realidades brasileiras e, na 
parce da educagao comparada, em acompanhar os movimentos mais 
importantes das bases da educacao geral e escolar particular, nos diver- 
sos paises com os quais o Brasil tem mantido relagoes mais ou me- 
nos diretas ou indiretas. Assim e por isso, observa-se que, nos estudos 
de administracao, cada vez mais, a Cadeira fci se desenvolvendo em con- 
tactos diretos com as instituigoes oficiais ou particulares, de algum mo- 
do interessadas ou responsaveis pelo desenvolvimento do sistema es- 
colar, ja buscando apoio e investigando, ja colaborando com os seus 
respcnsaveis. Nos estudos de educacao comparada, o que se pode no- 
tar, de modo mais geral, tem sido a preocupacao de reduzir os diversos 
sistemas estudados ao menor e mais significative numero possivel, e 
par a isto vem se esforgando, no sentido de atualizar suas fontes de es- 
tudo, especialmente nas publicacoes oficiais da ONU e suas instituicoes 
subsidiarias. 

Em geral, se tem reconhecido como problema principal desta Ca- 
deira, as desvantagens decorrentes da dispersao de esforco, determi- 
nada pelas duas linhas fundamentalmente diferentes das disciplinas com 
que trabalha: a administracao escolar, um estudo principalmente tec- 
nico e a educagao comparada, principalmente historico. Ultimamente, 
desHe a instituigao des cursos especializados, tal situacao se complicou 
com a introducao da Orientagao Educacional, dentro das responsabili- 
dades da mesma Cadeira, conforme o estabelecido pela Portaria Minis- 
terial n.0 328, de 13 de maio de 1946. 

Outro problema importante para a orientacao escolar metodolo- 
gica da Cadeira esta no fato de seus alunos constituirem dois tipos 
muito distintos: os que, normalistas, ja tem significativa experiencia 
em estudos pedagogicos e os colegiais que nao a tem quase absoluta- 
mente, pois apenas estudaram um pouco de psicologia e filosofia gerais. 

Os cursos de administracao escolar sao dados no segundo e ter- 
ceiro ano e cs de educagao comparada no terceiro, todos da Seccao de 
Pedagogia, dividindo-se ambos em duas partes: uma primeira de in- 
troducao, em que se procura conceituar e fundamentar, cientificamente, 
os problemas e uma segunda, em que se desenvolvem os assuntos ge- 
rais e especiais que elas encerram. Subsidiariamente dao-se seus cur- 
sos no quarto ano. 

Ate 1949, nao havia sido procurado o curso de especializacao em 
administragao escolar. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CADEIRA. PESQUISAS EFETUADAS 
E TRABALHOS REALIZADOS. 

A Cadeira de Administracao Escolar e Educagao Comparada, des- 
de marco de 1948, sob a direcao do Prof. J. Querino Ribeiro, sempre 
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se preocupou em completar suas atividades didaticas com trabalhos 
de pesquisa e investigagao. A Cadeira nao possui, propriamente, um 
laboratorio, sendo as pesquisas antes um alargamento de funcoes do- 
centes de uma Cadeira. O numero de funcionarios e, por isso, redu- 
zido: alem do professor e do assistente, trabalham somente duas auxi- 
liares de ensino, tcdos em regime de tempo parcial, O professor e o 
assistente encarregam-se da parte docente, e o professor orienta e dirige 
0 trabalho dos auxiliares de ensino, que se dedicam a pesquisa, a biblio- 
teca e aos trabalhos de rotina. 

Os trabalhos de pesquisa tern sido crientados no sentido de pro- 
curar estudar e investigar alguns dos problemas mais interessantes da 
administragao escolar e tambem oferecer aos alunos oportunidades de 
aprendizagem da tecnica de pesquisa. 

19 4 8 

1 — Trabalhos de pesquisas: 

a) Condigoes economicas do professor secundario da Capital, em 1948. 

Essa pesquisa, realizada em colaboracao com o Institute de Ad- 
ministracao da Universidade de Sao Paulo, e com o apoio do Sindicato 
dos Professores do Ensino Secundario, visava demonstrar as reais con- 
dicoes dos professores do ensino secundario da Capital e do Interior do 
Estado de Sao Paulo. 

Inicialmente, executou-se somente a primeira parte — estudo dos 
professores que trabalham e residem na Capital, deixando-se para um 
trabalho posterior o estudo da parte do interior. Distribuiram-se cerca 
de 900 questionarios, mas devido a inumercs fatores, so se obtiveram 
131 respostas completas e passiveis de serem incluidas no estudo. A 
vista do numero tao reduzido, foram os dados estudados somente a ti- 
tulo de analise, suspendendo-se qualquer conclusao. 

b) Estudo do mercado de trabalho na Capital: 

Este estudo foi realizado atraves da coleta de dados dos jornais 
mais representatives neste assunto: "O Estado de Sao Paulo" e "Diario 
Popular". 

Esta pesquisa, que devia ser realizada conjuntamente com a an- 
terior, deixou de ser completada pelas dificuldades decorrentes de pes- 
soai necessario a pesquisa, sem prejuizo do trabalho docente. 

2 — Outroe trabalhos: 

a) Estudo, a pedido da Comissao de Educagao e Cultura da Assem- 
bleia Legislativa do Estado, em colaboragao com a Cadeira de Dida- 
tica, do problema da Instalagao de oficinas em grupos escolares, de que 
resultou o parecer publicado pela propria Assembleia. 



b) Reiatorio, em colaboracao com o Prof. Rafael Grisi, assistente da 
Cadeira de Didatica, promovido para estudo do projeto de reforma do 
sistema de exames vestibulares. 
c) Curso de ferias sobre Orientagao Educacional: Atendendo a pedi- 
dos de orientadores educacionais recem-nomeados e verificando a ne- 
cessidade de nossa Faculdade tomar pcsigao nas discussoes que entao 
se faziam a respeito do problema, tomou esta Cadeira a iniciativa de 
crganizar um curso intensive de ferias, que funcicnou durante o mes 
de julho de 1948 e teve freqiiencia media de 100 alunos. Colaboraram 
nesse curso as Cadeiras de Historia e Filosofia da Educagao, Sociolo- 
gia Educacional, Didatica Geral e Especial, Estatistica Educacional e 
Biologia Educacional. Foi apresentado a Diretoria da Faculdade um 
reiatorio des resultados desse curso. 
d) 1948-49: Varias consultas, a pedido do Presidente da Comissao de 
Educacao e Cultura da Assembleia Legislativa, sobre prohlemas de 
concurso de ingresso e remocao do magisterio secundario e normal. 

19 4 9 

1 — Trabalhos de pesquisa: 

Pesquisa sobre os resultados do concurso de ingresso ao magiste- 
rio secundario e normal do Estado de Sao Paulo, em 1949. 

A pesquisa visou estudar, especialmente, a posicao cbtida pelos li- 
cenciados na competi^ao. E, dentre os licenciados, a posicao especial 
dos que foram licenciados pela nossa Faculdade, Aproveitando-se o 
material e as oportunidades de sua elaboragao, estudaram-se, tambem, 
cutros aspectos como o dos interinos e nao interinos, e o panorama geral 
das provas. 

2 — Outros trabalhos: 

Trabalho em colaboragao com o Institute de Administracao da Fa- 
culdade de Ciencias Economicas e Administrativas, a pedido da Assem- 
bleia Legislativa, sobre um piano de distribuicao dos cursos medios pe- 
lo interior do Estado. 

BIBLIOTECA. 

A Cadeira de Administracao Escolar e Educacao Comparada pos- 
sui uma b:blioteca especializada, ainda incipiente, principalmente, de- 
vido a permanente falta de verbas para a compra de livros. 

O acervo da biblioteca consta de duas partes: a primeira compre- 
ende as publicacoes da antiga Cadeira de Administracao Escolar do 
inslituto de Educacao da Universidade de Sao Paulo; a segunda, os 
poucos livros comprados, no unico ano em que recebemos verba para 
isso (1948) e as demais publicacoes doadas. 

A heranca do Institute de Educacao foi de 106 livros. Essas obras 
acham-se devidamente tombadas e tratadas biblioteconomicamente. 
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Na segunda parte da biblicteca, encontram-se ^9 livros, uma colegao de 
leis e decretos do Estado de Sao Paulo, compreendendo o periodo de 
1889 a 1949, revistas e publicacoes em geral. 

A biblioteca nao pcssui assinaturas de revistas, devido a causa 
coustante — falta de verba. Recebe, porem, gratuitamente, numeros 
da Revista Brasileira de Estudos Pedagogicos, Boletim da Comissao 
Brasileiro-Amerilcana de Educacao Industrial (CBAI), Documentario 
do Ensino da Editora Brasil S. A. (EBSA) e Atualidades Pedagogicas. 
Pcssui, ainda, uma colecao da revista "Educando", orgao da Associacao 
dos Professores Primaries de Minas Gerais, alguns numeros da revista 
*'Edu:acac", orgao do Departamento de Educacao do Estado de Sao 
Paulo, da revista "IDORT", da Revista de Estatistica, publicacoes do 
Instituto Nacicnal de Estudos Pedagogicos, da Secretaria de Educacao 
do Estado de Sao Paulo, do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta- 
tistica e, ainda, publicacoes oficiais de varies paises. 

Devido a pobreza do acervo da biblioteca, o professor da Cadeira 
pos a disposicao dos alunos, muitos de seus livros, que estao deposita- 
dos em seccao separada na bibloteca. Tais livros podem, tambem, ser 
consultados pelos alunos, em condicoes identicas as demais obras. 





CADEIRA DE DIDATICA GERAL E ESPECIAL. 

ORGANIZACAO DA CADEIRA. 

Desde 1939 a Cadeira de Didatica Geral e Especial tem desen- 
volvido, com pequenas alteracoes, o seguinte piano de trabalho, dados 
os elementos de que dispoe, principalmente em relacao ao numero de 
auxiliares que vai tendo. Contando nessa epoca unicamente com um 
assistente, presentemente possui um primeiro e um segundo e tres au- 
xiliares de ensino contratados. De quatro anos a esta parte foi possivel 
grupar os licenciados de acordo com as materias afins de especializacao, 
e dar a cada grupo um professor orientador, de vez que nao possui, co- 
mo de mister, um especialista em metodologia especial para cada dis- 
ciplina, o que seria o ideal. 

O piano geral de trabalho se desenvolve em duas partes distintas, 
mas perfeitamente entrosadas, uma de teoria, a cargo do Professor Ca- 
tedratico, que da a Didatica Geral, e outra, de pratica, a cargo de seus 
auxiliares. Para a unificacao dos pontos de vista, uma vez por semana 
ha seminario obrigatorio dos professores, e, quando necessario, a assis- 
tencia de aulas do Professor Catedratico por parte de todos os seus 
colaboradores. 

Todos os alunos que pretendem licenciamento sao comumente di- 
vididos conforme os seguintes agrupamentos de materias afins: 1 — 
Filosofia, Ciencias Sociais. Pedagogia; 2 — Matematica e Fisica; 3 — 
Geografia e Historia; 4 — Letras Classicas, Letras Neolatinas, Letras 
Anglo-germanicas; 5 — Quimica e Historia Natural. A frente de cada 
um desses grupos esta um professor encarregado de orientar a meto- 
dologia especial e a pratica de ensino dos alunos. 

0 processo da pratica de ensino e feito em tres fases: 

1 ■— Fase de ohservacao, em que o praticante assiste unicamente 
a aula na escola secundaria, dada por professor de estabelecimento ofi- 
cial ou particular. 

2 — Fase de co-participacao, em que o praticante, familiarizado 
com a situacao do professor na direcao da classe e com os proprios alu- 
nos, podera auxiliar o professor no repetir a ligao, no dar exercicios de 
fixagao, no preparar materias para a aula, no fazer a chamada, etc, 

3 — Fase de direcao de classe, em que se aproveitam os mo- 
mentcs oportunos para substituir professores em licenga, ou que de- 
vem faltar por varies dias. Depois de orientado, tentara a direcao real 
de classes e a imitar os processes usados que deram bons resultados. 
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Cada turma realiza seus seminarios para discussao de problemas 
surgidos da realidade pratica, durante os estagios, e a fim de que se- 
jam tiradas conclusoes gerais. 

Os alunos tem como obrigacrao o estudo teorico da psicologia da 
materia que pretendem ensinar, abrangendo uma introdugao historica 
do pensamento dentro da mesma, da evolugao da atividade mental do 
homem, atraves do tempo, na tentativa da codificacao dos principios 
gerais da disciplina, bem como o estudo da evolugao do pensamento do 
primitive e da crianga em relagao a mesma materia, elementos todos 
necessaries a formulagao dos metodos de ensino em cada disciplina. 

Todos os alunos sao obrigados a defesa de tese, oralmente, perante 
a Catedra, a fim de revelar seus conhecimentos e aptidoes para o ensino. 

BIBLIOTECA. 

A biblioteca especializada da Cadeira consta de 220 volumes, e 
de uma centena de folhetos diversos, sobre assuntos pedagogicos, de ad- 
ministragao, colegao de programas da escola secundaria, etc. 

A Cadeira recebe, mais ou menos regularmente, as seguintes re- 
vistas: 

1. Esprft. 
2. La Pensee. 

3. Ttachers 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. 

A biblioteca e circulante e serve para a consulta de alunos da Fa- 
culdade em geral, e, em especial, aos alunos de Didatica. 

COL6QUIOS E SEMINARIOS. 

Cada grupo de alunos, conforme a divisao acima, chefiado e orien- 
tadc pelo assistente encarregado, realiza, semanalmente, seminarios so- 
bre aulas assistidas e dadas. 

Alem disso, ha um seminario semanal realizado pelos assistentes, 
auxiliares de ensino, alunos interessados, sob orientagao e dire^ao do 
Professor Catedratico, nos quais sao ventilados assuntos referentes aos 
trabalhos da Cadeira, bem como tratados assuntos doutrinarios dentro 
do Campo da pedagogia geral. 
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COLABORAgAO COM INSTITUigoES NACIONAIS E ESTRANGE1RAS. 

A Cadeira tern prestado colaboracao as seguintes instituigoes: 

1. Faculdade de Filosofia do Parana, atraves de seu professor 
de Didatica, no estudo de programas e orientagao didatica. 

2. Faculdade de Filosofia de Pernambuco (particular), no mes- 
mo sentido. 

3. Sindicato Estadual de diretores do Ensino Secundario, na ela- 
boragao das seguintes teses: 

a) Do livro didatico. 
b) A formagao do professor secundario. 
c) O governo autonomo da escola secundaria. 
d) O direito a educagao. 



' M 



CADEIRA DE ECONOMIA POLITICA E HIST6RIA DAS 
DOUTRINAS ECONOMICAS. 

^RIACAO E ORGANIZAgAO DA CADEIRA. 

Foi a Cadeira criada pelo proprio decreto n.0 6.283 de 25 de Ja- 
neiro de 1934, origem da Faculdade. 

CORPO DOCENTE. 

Professores: A Cadeira foi ocupada de 1935 a 1938, sucessivamente, 
pelcs professores, contratados na Franga, Edgard Otto Gotsch, Frangois 
Perroux, Rene Courtin e Pierre Fromont. Em 28-7-1939, foi contratado 
para a mesma o Prof. Paul Hugon. 

Assistentes: Teve a Cadeira os seguintes assistentes, entre 1938 
e 1949; Da. Isabel Camargo Schiitzer, Silvio Rodrigues, Dorival Tei- 
xeira Vieira, Helio Schlittler Silva, Jose Francisco de Camargo e Ze- 
nith Mendes da Silveira. 

BIBLIOTECA. 

Na medida do possivel, adquiriram-se na Cadeira os livros funda- 
mentais exigidos no ensino da materia, facilitando assim as consultas 
dos alunos. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CADEIRA. 

Trabalhos realizados na Faculdade, ou fora dela, e publicados; 

A). — Prof. Paul Hugon; 

1. Livros: 

a) "Elementos de Plistoria das Doutrinas Economicas", Sao Paulo, 1940. 
b) "Hisl6ria das Doutrinas Economicas" 

S. Paulo, 1942 (l.a ed.), 
S. Paulo, 1943 (2.a ed.), 
S. Paulo, 1946 (3a ed.), 

c) "O Imposto". Teoria moderna e principais sistemas (inclusive o sistema 
da tributagao brasileira). Sao Paulo, 1945 (l.a ed.). 

d) "Les Doctrines Economiques", Paris, 1947. 

2. Estudos; 

a) "Orientagao e Organizagao dos Estudos Eonomicos. Relatorio no 1 Con- 
gresso de Economia Politica". Rio, 1943. Separata do Anuario da 1 i- 
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culdade de Ciencias Economicas e Administrativas da Universidade de 
Sao Paulo, 1946/47. 

b) "Diversite et equilil^re, bases et garanties de la puissance economique fran- 
gesto EconomicoSao Paulo, margo de 1949. 

c) "O Sistema Tributario do Brasil; o problema da distribuigao", in "Di- 
gesto Economico". Sao Paulo, mar go de 1949. 

d) "Importance economique des bourses de valeurs", in "La Bourse de Paris 
et son influence au Bresil", de Dr. A. Vergueiro Cesar, Sao Paulo, 1946. 

e) "O Sist'.ma Tributario do Brasil: o problema da produtividade fiscal', in 
"Digesto Economico", Sao Paulo, junho de 1949. 

f) "O Sistema Tributario do Brasil: o problema da justiga fiscal", in "Di- 
gesto Economico", Sao Paulo, julho de 1949. 

g) "Neo-liberalismo Economico", in "Revista das Cai.vas Economicas Fedc- 
rais", julho-agosto de 1949. 

h) "A moeda e a economia em sua circulagao", in "Revista Tecnica de Eco- 
nomia Bancaria", n.0 VIII. 

3. Artigos: 

a) "A evolugao da industria brasileira", in Suplemento Economico do "Estado 
de S. Paulo", dezembro de 1948. 

b) "Na busca de um equilibrio economico, idem, jan. 1949. 
c) "Reflexoes sobre a tributagao brasil ira", idem, margo de 1949. 
d) "Banco e Credito no Brasil", idem, abril de 1949. 
e) "Interesse e dificuldade do estudo economico", in "Anuario da Faculdade 

de Ciencias Economicas e Administrativas da Universidade de S. Paulo", 
abril d'e 1949. 

B) . — Prof. Dorival Teixeira Vieira: 

1. "A evolugao do sistema monetario brasileiro" (tese de doutoramento) inx 
"Revista de Administragao" do Institute de Administragao da Faculdade 
de Ciencias Economicas e Administrativas da Universidade de S. Paulo, 
Ano I, n.0 2, junho de 1947, pag. 3-385. 

2. "A obra economica de Amaro Cavalcanti" (Lse de livre-docencia), Sao 
Paulo, 1948. 

O . — Prof. Helio Schlittler Silva: 

1. "Obscrvagoes sobre as es'atisticas da produgao agricola e industrial do 
Brasil", in "Economia", Sao Paulo, junho de 1948. 

2. "A elasticidade da procura norte-americana do cafe", in "Economia", 
S. Paulo, dezembro de 1948. 

D) . — Prof. Jose Francisco de Camargo: 

1. "Populagao e sobrevivencia", in "O Estado de S. Paulo" (Suplemento 
Comercial e Industrial), Ano I, N.0 2, novembro de 1948. 

2. "Esbogo dos ciclos economicos no Brasil", idem, Ano I, n.0 7, maio de 1949. 
3. "Os ciclos da mineragao e do cafe na economia brasileira", idem, Ano J, 

n.0 8, junho de 1949. 
4. "Os ciclos menores da economia brasileira", idem, Ano I n.0 9, julho 

de 1949. 
5. "Do ciclo industrial a economia complexa", idem, Ano I, n.0 10, agosto 

de 1949. 

E). — Trabalhos de pesquisa dos alunos sob a forma de apro- 

veitamento. 
1. Sobre economistas brasileros dos seculos XIX e XX. 
2. Sobre aspectos especiais da Eccnomia Brasileira (Monografias, estatisticas, 

visitas, etc.). 
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EXCURSOES. 

A secgao de Orientagao Profissional do Servigo Nacional de Apren- 
dizfcgem Industrial — SENAI — em Sao Paulo, 1947. 

As fabricas da Companhia Melhoramentos de Sao Paulo, em Caiei- 
ras. em 1948. 

A Usina Santa Barbara, em Santa Barbara, 1949. 

INTERCAMBIO CULTURAL. 

Efetua-se a colaboragao com universidades nacionais e estrangei- 
ras, sob a forma de intercambio de trabalhos e, sempre que possivel, 
por contatos diretos por ocasiao de conferencias ou de viagens para 
pesquisas. 

Sao principalmente as seguintes Universidades com as quais a 
Cadeira de Economia Politica da Faculdade de Filosofia, Ciencias e 
Letras colabora dessa maneira: 

No Brasil: Universidade do Brasil (Faculdade Nacional de Filosofia; 
Faculdade de Ciencias Economicas e Administrativas); Centro 
de Estudos da Fundagao Getulio Vargas; Universidades de 
Porto-Alegre, da Bahia e de Pernambuco. 

Na America do Norte: Universidade de Harvard, Columbia, Yale, 
Princeton, Chicago, Berkeley, nos Estados Unidos; de Mon- 
treal, Quebec e Vancouver, no Canada, 

Na Europa: London School of Economics, Universidades de Glasgow, 
Edimburgo, Oxford e Cambridge, na Inglaterra; Universida- 
des e principais Institutes de Economia Politica, na Franca; 
Universidades de Lisboa e de Coimbra, em Portugal. 

Na America do Sul e Central: Universidades de Santiago, Lima, Buenos 
Aires, Montevideu e Mexico. 





CADEIRA DE FILOLOGIA E LINGUA PORTUGUfiSA. 

HIST6RICO. 

Desde a fundagao da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da 
Universidade de Sao Paulo, em 1934, foi esta Cadeira objeto de re- 
formas e de alteragoes em seus regentes. Denominava-se entao Cadeira 
de Lingua' Portuguesa, correndo o perigo, que de fato correu, de ser 
transformada em mera continuagao do ensino ginasial, merce do titulo 
dado. Na diregao do Prof. Fernando de Azevedo, resolveu a Congre- 
gagao que passasse a Cadeira a denominar-se de Filologia e Lingua 
Portuguesa, querendo-se, com o acrescimo do termo Filologia, repor 
os estudos Onde sempre deveriam estar: em nivel universitario. 

De acordo com a praxe adotada pelos fundadores da Universidade, 
buscou-se, em Portugal, o primeiro professor da Cadeira, que seria, as- 
sim, um elo a prender-nos ao pais donde nos veio o idioma. Foi no- 
meado o Prof. Dr. Francisco Rebello Gongalves, formado pelo Curso 
de Letras de Lisboa, especializado em latim e grego classicos. Por forca 
da sua especializagao, recebeu a Cadeira diregao mais literaria do que 
propriamente filologica. Vagando-se a Catedra de latim, para ela pas- 
sou-se o Prof. Rebello Gongalves. Substituiu-o, na Cadeira de Lingua 
Portuguesa, o Prof. Otoniel Motta, conhecido filologo brasileiro. Os 
estudos do idioma aproximaram-se mais do objetivo filologico, com maio- 
res desenvolvimentos historicos e algum uso de textos arcaicos. S6- 
mente os dois primeiros anos do curso estavam obrigados a estes estu- 
dos, dependendo o terceiro do gosto dos alunos. 

Na diretoria do Prof. Alexandre Correia, o curso de portugues ja 
tao exiguo, ainda foi subdividido, ficando o primeiro ano entregue ao 
Sr. Jose de Sa Nunes, simples professor ginasial, e o segundo aos cui- 
dados do Prof. Otoniel Motta. Nao havia, assim, unidade de vistas, 
de metodologia, de principios. Sem programa previamente elaborado 
e dado a conhecer aos alunos, o ensino era feito ao acaso, ao sabor das 
inspiragoes dos professores, sem pianos metodicamente tragados. O 
primeiro ano ressentiu-se muito desta fragmentagao, perdendo-se qual- 
quer estimulo porque os estudos voltaram aos niveis ginasiais, sem pes- 
quisas nem trabalhos de valor. 

No final de 1939, requerido pelo proprio ocupante da Cadeira, foi 
abcrto o concurso para a Catedra de Lingua Portuguesa. Inscreveram- 
se alem do requerente, os professores Francisco da Silveira Bueno, en- 
tao catedratico de Lingua e Literatura Portuguesa da Escola Normal 
"Caetano de Campos" e Jose Guedes de Azevedo. Feitas as provas e 
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apurados os titulos, foi classificado, em primeiro lugar, o atual cate- 
dratico. Verificada a posse, em 1940, publicado imediatamente o pro- 
grama dos tres anos basicos, comegou a cadeira a ter unidade de ensi- 
no, de principios, com rumos modernos dentro do que se ensina, nos 
meios universitarios europeus, quer d-e filologia, quer de lingiiistica. O 
numero sempre crescente de alunos sobrecarregava extremamente os 
trabalhos da catedra ainda sem Assistente. Somente em 1949 foi pos- 
sivel a nomeacao para esse cargo, do Licenciado Enio Sandoval Peixo- 
to. Dados os pendores literarios do professor assistente, de acordo com 
a Direcao da Faculdade, foi adjudicado a Catedra de Lingua e Litera- 
tura Espanhola. Em 1946, a Licenciada Dinorah da Silveira Pecoraro 
preencheu a vaga de Assistente. Os trabalhos da cadeira melhoraram, 
sendo possivel dar mais atengao as pesquisas filologicas. 



CADEIRA DE FILOLOGIA ROMANICA. 

HISTORICO. 

A Cadeira de Filologia Romanica existe desde 1942, tendo sido re- 
gida nesse ano pelo Prof. Urbano Canuto Scares e, ncs anos de 1943- 
1946, pelo Prof. Francisco da Silveira Bueno. Desde Janeiro de 1947 e 
regida pelo atual ocupante da Cadeira, tendo sido o sen assistente nomea- 
do em marco do mesmo ano. 

CURSOS. 

O curso fundamental de Filolcgia Romanica foi ministrado aos 
aluncs do 3.:l ano de Letras Classicas e Neolatinas. Desde 1947 fun- 
ciona tambem um curso de especializacao (facultative) para alunos do 
4.° ano e Especializagao. 

O prcgrama desenvolvido em 1942 pelo Prof. Urbano Canuto Sca- 
res, incluia: 

1) . — Caracteristicas gerais do latim vulgar e fatores da sua di- 
ieienciacao: dialetos e falares romanicos; 

2) . — Estudo rapido das principais transformagoes e da estru- 
lura atual das linguas romanicas; 

3). — Estudo das linguas literarias e da versificacao romanica; 

4). — Breve historico da lingiiistica romanica. 

Durante cs anos de 1943 a 1946 foi o seguinte, em suas linhas ge- 
rais, o curso administrado pelo Prof. Francisco da Silveira Bueno: 

1). — Introdugao, compreendendo: a) causas intrinsecas da dia- 
letacao do latim ja na propria Italia e depois em cada provincia, acao 
des substrates locais; b) causas extrinsecas: politicas, administracao, 
mais tarde divisoes eclesiasticas, agao dos superstratos. 

2). — Diferenciacoes essenciais entre o latim literario e o vul- 
gar; desaparecimento da quantidade, aparecimento do acento intensi- 
vo, critica aos que ainda falam de longas e breves neste periodo e mui- 
to mais ainda na epoca do romance inicial. Conseqiiencias foneticas, 
morfologicas e sintaticas. A formagao da Romania, perdas e ganhos 
lerntoriais. Estudo ccmparativo da morfologia romanica. 
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3). — Depois destas generalidades, cada semestre (o 2.° de ca- 
da ano) era dedicado a uma lingua romanica menos o portugues. Es- 
tudou-se o rumeno, o frances, o provenjal e o italiano. O provencal foi" 
estudado durante dois semestres, um em cada ano. 

4) . — Pela comunidade de origens, foram dedicados dois semestres 
ao estudo comparativo completo: fonetica, morfolcgia e literatura do 
galego. 

5). — Igual estudo foi feito com o espanhol, menos a literatura. 

O curso do 3.° ano de 1947 a 1950 consistiu em um estudo geral 
da lormagao historica das linguas romanicas e em um esboyo dos prin- 
cipais fenomenos foneticos e mcrfologicos dessas linguas. 

No 4.° ano e Especializacao foram dados cs seguintes cursos: 
1947: O latim vulgar da Peregrinatio ad loca sancta; 
1948: Alguns problemas de lingiiistica iiustrados no estudo das 

linguas romanicas. 
1949: Alguns problemas de lingiiistica iiustrados no estudo das 

linguas romanicas (continuagao) . 
1950: Fatores da Unidade Romamca Ocidental na Idade Media. 
Em 1949 prcmoveu a Cadeira um curso de extensao universitaria 

sotre a lingua provencal, que foi administrado pelo Prof. Emile Leo- 
nard, professor da Escola de Altos Estudcs de Paris e professor de His- 
toria da Civilizagao Moderna e Contemporanea desta Faculdade. 

BIBLIOTECA. 

Organizou-se em 1947, embora modestamente, a biblioteca da Ca- 
deira que, com muita dificuldade, conseguiu reunir nesses anos algu- 
mas das obras mais necessarias para o trabalho da Cadeira. A mais 
notavel de suas aquisigoes foi uma colegao do Archivio Glottologico 
Italiano. 

PUBLICAgoES. 

Durante os anos de 1947 a 1949 foram publicados os seguintes 
trabalhos de autoria do professor da Cadeira: 

Unity of the Indo-european Ablaut System: the Dissyllabic Roots, in Langua- 
ge, vol. 23, n." 1, Janeiro a margo, pags. 1-22 (1947). 
A Morfologia e a Sintaxe do Genitivo Latino (estudo historico), in Boletim 
n. LV, da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Lelras da Universidade de Sao 
Paulo" (1948). 
O Catalao, o Ibero-Romance e o Provencal, in "Filosofia, Ciencias e Le'ras", 
orgao do Gremio da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade 
de Sao Paulo, n." 12, pags. 11-41. 

CONCURSO DE LIVRE DOCENCIA. 

Realizou-se em novembro de 1949, inscrevendo-se o professor con- 
tratado da Cadeira, que foi aprovado. Versou a sua tese sobre o tema 
A Unidade da Romania Ocidental, que foi publicada como Boletim 
(Boletim n.0 126 — Filologia Romanica n.0 2). 



CADEIRA DE FILOSOFIA. 

CRIAgAO E ORGANIZAgAO DA CADEIRA. 

O ensino da Filosofia fci iniciado, em 1934, na Faculdade de Fi- 
losofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo, sob a direcao 
do Sr. Prof., Etienne Borne, antigo aluno da Escola Normal Superior 
de Paris e abrangia entao as Cadeiras de Filosofia, de Historia da Fi- 
losofia e de Psicologia. Em 1935, substituido o Prof. Etienne Borne 
pelo seu compatriota, o Sr. Prof. Jean Maugiie, tambem da Escola Nor- 
mal Superior de Paris, passou este a lecionar, como o seu antecessor, as 
tres disciplinas acima mencionadas. So mais tarde, em 1939, tornaram- 
se independentes as Cadeiras de Filosofia, de Historia da Filosofia e de 
Psicologia. 

CORPO DOCENTE. 

Para reger, pela primeira vez, a Cadeira de Filosofia, organizada 
segundo o padrao federal das Faculdades de Filosofia, Ciencias e Le- 
tras, foi indicado, em 1939, o Sr. Prof. Joao Cruz Costa, que ate entao 
fora assistente do Sr. Prof. Jean Maugiie. 

Como assistentes da Cadeira de Filosofia, trabalharam no periodo 
que medeia entre 1939 e 1949, os srs. Licenciados Decio de Almeida 
Prado, Laerte Ramos de Carvalho, Cicero Cristiano de Souza, Linneu 
de Camargo Schiitzer e Romulo Fonseca. A Cadeira presta preciosa 
cciaboragao, desde 1947, o Sr. Prof. Gilles Gaston Granger, antigo alu- 
no da Escola Normal Superior de Paris e professor contratado pela nossa 
Faculdade. 

ORIENTAgAO DIDATICA. 

A orientacao didatica da Cadeira tern sido a que mais parece se 
coadunar com a verdadeira situagao da cultura filosofica em nosso 
pais. Entendeu o professor que atualmente ocupa a Cadeira de Filoso- 
fia que, no Brasil, onde a cultura filosofica sempre se manifestou por 
uma tendencia unilateral, que era aconselhavel dirigir o ensino da Fi- 
losofia, num sentido que acentuasse a importancia historica dos siste- 
mas e dos problemas filosoficos. Alias, sob este aspecto, nada mais se 
fez do que seguir a orientagao que Ihe imprimira o Sr. Prof. Jean Mau- 
giie que, assim se expressava sobre o ensino de filosofia mais apropriado 
a nossa situagao: 

"... Sem analisai as causas historicas, das quais a mais notavel e, sem diivida, 
a juv:ntude e a rapidez de desenvolvimento do pais, e certo que o Brasil apresenta 
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trugos ideologicos que o aparentam com a America do Norte e que o distinguem 
da Europa. Uma dupla tendencia parece que leva a julgar a Filosofia, ou melhor, 
as correntes filosoficas, segundo a sua novidade ou segundo a sua ultima pratica. 
Lembramo-nos de um artigo do Prof. Leon Brunschvicg, no qual a terapeutica freu- 
diana era relacionada com a sua longinqua antepassada, a maieutica sccratica. Nao 
se 'rata aqui de discutir a verdade de tal confronto. Trata-se ap nas de assinalar uma 
tendencia da filosofia franc, sa, que e a de amalgamar todo estilo as arquiteturas jA 
conhecidas. Tende ela a encontrar em toda a ideia nova o que cs classicos ja ha- 
viam pressentido. NiAo e, por certo, uma tarefa conservadora mas, ao conirario, para 
hem medir a novidade exata de uma doutrina — bem assim a sua eficacia — e in- 
dispensavel compara-la primeiramente com as aquisiyoes positivas do passado. A ten- 
dencia brasileira parece ser exatamente o contrario. Dar-S£-ia de boa vontade a da- 

' ta do aparecimento de uma doutrina, um valor fenomenologico, esquecendo-se o va- 
lor intrinseco dessa contribuiyao e mcsmo a data verdadeira da ideia, a idade de inte- 
ligencia. Sabemos que sao as pessoas idosas que falam de sua idade. E' um prazer 
para quern chega ao Brasil observar como aqui sao acolhidas as ideias novas, como 
sao incorporadas com um arrojo que nao existe nos velhos parses. Mas pa-ece, iam- 
bem, que ja chegou a bora, para o Brasil, d. filtrar a sua imaginayao espiritual. E 
eis a razao pela qual consideramos que a base do ensino da Filosofia no Brasil e a 
Historia da Filosofia. Pode-se perguntar qual o interesse que ha pam um pais novu, 
em reaviyar o sen trato com os velhos p.nsamentos de Platao ou de Leibniz. Sao eles, 
toda via, que nos dao, por contras'e, um sentido a nossa epoca. Serao eles que a tor- 
narao consciente, fazendo com que ela possa aferir o que tern ganho , m poder so- ^ 
bre a natureza, em clareza na inteligencia e em justiya na vida moral. Em navega- 
yao, a posiyao e as novas rotas sao dadas em referencia a certos astros considerados 

fixes. Os filosofos classicos sao pontos fixos da Historia. So o presen'e nao se situar 
exatamente em relayao ao passado, sera um navio que perdeu a rota. Naturalmente 
a his'oria nao e erudiyao. O professor devera constantemente traduzir o sentido da 
obra que estudar em termos atuais. Ser-lhe-a bastante para isso revelar o que nele 
proprio se passa quando estuda um velho autor. A leitura de um filosofo cIAsmco 
sugore ideias e imagens que serao fatalmente atuais. Essa especie de comentario e 
particularmente importante e significativa, mas a primeira necessidade do estudante 
brasileiro e adquirir o sentido, o tacto historico." (Jean Maugiie, O Ensino da Filo- 
sofia — Suas Dirctrizes, in Anuario, 1934-35, pp. 25-26). 

Com pequenas alteragoes que a experiencia aconselhou, tem sido 
airda esta a diretriz didatica da Cadeira de Filosofia. Procurou-se sem- 
pre nao afastar o estudante da consideragao historica. 

BIBLIOTECA. 

A biblioteca da Cadeira de Filosofia conta hoje, ja catalogados, 
300 volumes, que se destinam ao trabalho dos srs. professores e alu- 
nus. Restam ainda para catalogar mais ou menos 46 volumes. Fizeram 
dcacoes a biblioteca, os srs. Drs. Rivadavia de Barrcs, Joao Cruz Costa, 
Linneu de Camargo Schiitzer, Laerte Ramos de Carvalho. A cadeira 
tern recebido publicacoes de muitas universidades estrangeiras — (Ber- 
keley, Cuba, Paris, Cuyo, Buenos Aires, La Plata, Mexico, etc.). 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CADEIRA. TRABALHOS REALIZADOS. 

Foram publicados ate agora (1949) tres Boletins da Cadeira de 
Filosofia. O n.0 1 (Boh XXIX) foi dedicado a tese de doutoramento 
do Prof. Joao Cruz Costa ("Ensaio sobre a Vida e a Obra do filosofo 
Francisco Sanchez", 1942); o n.0 2 (Bob LXVII) contem dois trabalhos 
de professores da Cadeira, um do Prof. Cruz Costa ("O Pensamento 
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Brasileiro") e outro do Prof. Laerte Ramos de Carvalho ("A logica de 
Monte Alverne" — 1946). O 3.° (Bol. LXXXVIII) traz um traba- 
Iho do Prof. Gilles Gaston Granger ("O Verdadeiro, o falso e o ab- 
surdo", 1948). 

Alem desses trabalhos, os senhores professores publicaram varios 
artigos em revistas do pais (Revista Bibliograiica da Universidade, Re- 
vista de Historia, Revista Medica, Filosotia, Ciencias e Letras) e do 
estiangeiro, (Revue de Synthese, Etudes Philosophiques, Les Annales) 
e realizaram, no pais e no estrangeiro, varias conferencias. O atual 
professor da Cadeira teve ccasiao de visitar, a convite do governo dos 
Eslados Unidos da America, em 1948, algumas importantes Universi- 
dades daquele pais amigo, tais como; Yale, Harvard, Vanderbilt, de 
Nashville e a de Wesleyan de Middletown, Buffalo, Ann Arbor, Chica- 
go, Pennsylvania, Princeton, Columbia. Nessa ocasiao foi o Prof. Cruz 
Costa honrado com o titulo de conselheiro da Library of Congress, a 
grande biblioteca de Washington. Em 1949, foi, ainda, o Prof. Cruz 
Costa convidado a participar do 3.° Congresso Interamericano de Filo- 
scfia, mas nao Ihe foi possivel comparecer aquele Congresso. Limitou- 
se a enviar uma pequena colabcragao para a reuniao realizada no Me- 
xico (V. Sociedad Cubana de Filosofia, El Tercer Congresso Inter-ame- 
ricano de Filosofia, p. 30) . Tambem foi convidado para o Congresso 
Nacional de Filosofia, realizado pela Universidade de Cuyo (Argentina). 
Da UNESCO recebeu, ainda, convite para colaborar no inquerito filo- 
sofico sobre os conflitos atuais de ideologia. 

EXTENSAO UNIVERSITARIA. 

Cursos de extensao tern sido realizados pelos senhores professores 
e assistentes. Assim, os Cursos de Ferias, de 1948 pelo Prof. Cruz Costa 
e o Curso de Ferias de 1949 pelo Prof. Laerte Ramos de Carvalho. 

IRABALHOS PUBLICADOS. 

1 — "A vida e a obra de Francisco Sanchez" — tese apresnitada a Faculdade do 
Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo, 1942. 

2 — "A vida e a obra de Francisco Sanchez" — Boletim n.0 XXIX da Faculdade 
de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo, 1942. 

3 — "A Filosofia no Brasil" — Livraria do Globo — 1945. 
4 — "Alguns aspectos da Filosofia no Brasil" — sep. da Revista "Filosofia, Ciencias 

e Letras", ano III, abril de 1938, n.0 6. 
5 — "Farias Brito ou Uma aventura do espirito" — nota critica ao livro de Sylvio 

Rabello — sep. da "Revista Bibliografica" n.0 3 — 1942. 
6 — Critica de diversas obras filosoficas in "Revista Bibliografica", da Universi- 

dade de Sao Paulo — 1941-1942. 
7 — "Um cientista brasileiro — o Prof. Milward" — sep. de "Publicagoes Me- 

dicas" n.0 CXIX - 1940. 
8 — Introdujoes e notas aos dialogos (Banquete — Menon — Fedro) da edigap 

de Platao, da Livraria do Globo, Porto-Alegre — 1945. 
9 — Os Antigos Cursos de Conferencias (A Contribuigao Francesa nos primor- 

dios da fundagao da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras) in "Filo- 
sofia, Ciencias e Le'ras" — n.0 9, set. 1945. 



— 444 — 

10 — Resposta ao inquerito da Alianga Francesa, in "Boletim da Alianga Francesa 
de Sao Paulo", Dez./1045, julho/1946 — Sao Paulo. 

11 — A Situagao da Filosofia no Brasil e em outros paises da America, in "A M di- 
cina Moderna", ano I. vol. I, n.0 2, 1948. 

12 — "O Fensamento Brasileiro", Boletim LXVII — Filosofia n.0 2, da Faculdade 
de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de S. Paulo, 1946 (traduzi- 
do para o fiances — "Revue de Synthese" T. XXII — nova serie — 1948). 

13 — "A Educagao na Grecia" — Liv. do Globo, Por'o-Alegre. 
14 — Colaborayao na Revista Continental de Filosofia — "Minerva" de Buenos 

Aires (Rep. Argentina) 1944. 
15 — Tradugao portuguesa de: A. Cresson — "A Posigao atual dos Problemas 

Filosoficos" — Cia. Melhoramentos de Sao Paulo, s/d. 
16 — Tradugao portuguesa de: Remain Rolland — "O Pensamento \i\'o de Rousseau" 

ed. Martins, 2.a ed. 1942, 
17 — Colaboragao em "Jornadas", do Colegio do Mexico (1946). 
18 — "O Sentido da Filosofia", in "Kriterion", (Revista da Faculdade de Filosofia, 

da Universidade^ de Minas Gerais, Bclo Horizonte n.0 7/8 de 1949). 
19 — "Os Novos Rumos da Filosofia", in "Boletim Bibliografico da Biblioteca 

Publica Municipal de Sao Paulo", n.0 12, Sao Paulo, 1949. 
20 — " Significado das Faculdades de Filosofia na Formagao da cultura do nosso 

pais", conftrencia no Gremio da Faculdade de Filosofia, Ciencias e 
Letras da Universidade de Sao Paulo, Agosto de 1949 (nao publicado). 

21 — Tise apresentada no Congresso Nacional de Educagao (As Faculdades de 
Ciencias e Letras), Sao Paulo, 1929. 

22 — Prefacio a edigao brasil:ira do livro de Guilhermo Francovich, "Os Filosofos 
Brasileiros", Sao Paulo, Flama edit. 1947. 

SOCIEDADES CIENTfFICAS A QUE PERTENCE. 

a) Institute Historico de Sao Paulo 

b) Sociedade de Psicologia de Sao Paulo 

c) Associagao Brasileira de Escritores (Secgao de Sao Paulo) 

d) Sociedade de Filosofia e Letras de Sao Paulo. 

e) Membro do Comite de Historia das Ideias do Instituto Pan-Americano de Geo- 
grafia e Historia, do Mexico, 

TITULOS. 

1 — Conselheiro da Congress Library, de Washington, a convite do Governo Ame- 
ricano, per indicagao do Diretor da Hispanic Foundation, Lewis Hanke 
e de Cornelius Kruze, Secretario da Sociedade Americana de Filosofia 
(agosto-novembro de 1948). 

2 — Correspondente no Brasil do II Congresso Inter-Americano de Filosofia, a 
r alizar-se no Mexico em 1950. 

3 — Encarregado pelo Instituto Internacional de Filosofia (UNESCO) d? Paris, 
da bibliografia filosofica do Brasil. 

4 — Encarregado pelo Latin-American Handbook (Washington) da bibliografia 
filosofica do Brasil. 

b — Delegado de Sao Paulo im I Congresso Brasileiro de Escritores (1945). 
6 — Professor de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Le'ras do Macken- 

zie College. 
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CONFERENCIAS. 

1 — Conferencia sobre a evolugao do pensamento brasileiro no The Institute for 
Brazilian Studies, da Universidade Vandfcrbilt, em Nashville, Tena. 
EE.UU.A. 

2 — Conferencia sobre a filosofia no Brasil na Wesleyan University, Connecticut, 
EE.UU.A. 

3' — Conferencias nas Casas de Cultura, de Santos, Limeira e Sao Jose do Rio 
Preto. 

4 — Conferencia sobre "O Pensamento Brasileiro" no Curso de Historia da Lite- 
ratura brasileira, realizado na Biblioteca Municipal, em 1946. 

5 — Conferencia sobre "Os Novos Rumos da Filosofia" na Biblioteca Municipal 
em 1947. 

6 — Conferencia sobre "Filosofia na America e no Brasil" na Associa^ao Paulista 
de Medicina em 1947. 



i 

' ' 



CADEIRA DE HIST6RIA DA CIVILIZAgAO AMERICANA. 

HIST6RICO E ORGANIZAgAO DA CADEIRA. 

Criada com o decreto que estabeleceu a Faculdade de Filosofia, Cien- 
cic-s e Letras, a Cadeira de Historia da Civiliza^ao Americana consti- 
tuia materia do 3.° ano da Sub-Seccao de Historia e Geografia. 

Foi contratado em 1936, para reger a Cadeira,, o Prof. Paul Va- 
ncrden Shaw, aa Universidade de Columbia, o qual teve como assis- 
tente e auxiliar de ensino, respectivamente, as licenciadas Branca da 
Cunha Caldeira e Alice Piffer Cannabrava. 

De 1941 a 1946, regeu-a, em carater interino, o Prof. Astrogildo 
Rcdrigues de Mello que, ainda em 1946, apos concurso de titulos e pro- 
vas, foi nomeado Professor Catedratico. Designou para assistente o li- 
cenciado Deusda Magalhaes Mota. Posteriormente foi contratado como 
auxiliar de ensino o licenciado Rozendo Sampaio Garcia. 

Ate 1946 a Faculdade conservcu a Cadeira somente na seriacao do 
3.° ano do Curso de Historia e Geografia. Tendo, entretanto, o Prof. 
Catedratico verificado a impraticabilidade de trabalho fecundo, pois o 
vaslo campo de conhecimentos uteis, para nos americanos, ficaria pre- 
judicado ao restrito numero de aulas e a estreiteza a que o curriculo 
obrigava, pleiteou e conseguiu a extensao do ensino da Historia da Ci- 
vilizagao Americana. Desta forma, desde 1946, o seu estudo tern inicio 
no 2.° ano. Esta medida justa veio apresentar mais possibilidades para 
o estudo da materia, ainda maiores porque constitui Cadeira optativa 
para alunos dos 4.° e 5.° anos, tendo em vista o seu curso de licencia- 
tui a e de especializacao. 

A Cadeira de Historia da Civilizagao Americana tern trabalhado 
intensamente no desenvolvimento dos cursos. Estes sao programados 
pelo Catedratico, observando-se um rodizio, de maneira que os alunos 
tenham, ao terminar o 3.° ano, visao completa e a mais ampla possi- 
vel, tanto da Historia da America Inglesa como da America Latina. 

Esses estudos abrangem as civilizagoes encontradas na epoca do 
descobrimento, tratando-se tanto do problema da origem como dos tra- 
pos culturais dos diferentes grupos amerindios; aspectos e caracteres 
das conquistas, bem como da coloniza^ao; a historia contemporanea das 
na^oes americanas, nos seus aspectos politicos internes e externos, so- 
ciais e economicos. 
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Nos cursos de licenciatura e de especializagao tem havido opor- 
tunidade para o estudo das civilizacoes americanas primitivas desapa- 
recidas, alem de estagios dcs alunos em arquivos, com elaboragao de 
trabalhos monograficos. 

PUBLICAgoES 

19 4 0 

1 _ Mello, Astrogildo Rodrigues de "O Comercio Europeu nos seculos XV e XV'I 
e o Flcrescimento da Espanha e Portugal", in "Boletim Historia da 
vilizagao" n.02, da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Univer- 
sidade de Sao Paulo, pags. 97-171, com 1 mapa. 

19 4 1 

2 — Mello, Astrogildo Rodrigues de "O Brasil na administragao cabralina, do \7is- 
conde de Carnaxide" Critica Biografica, in "Revista Bibliogralica da Uni- 
versidads de Sao Paulo", ano I, n.0 3, dezembro e, simul aneamente, in 
"Revista de Historia da America", Mexico, n.0 13, dezembro, pags. 
136-137. 

19 4 3 

3 - Mello, Astrogildo Rodrigues de "O regime de trabalho dos indigenas na Ame- 
rica Espanhola", in ''Revista Sociologia", vol. V, n.0 4 outubro, pags. 
293 a 304. 

4 — Mello, Astrogildo Rodrigues dr " As encomiendas e a politica colonial de Es- 
panha" in "Boletim n.0 XXXIV", Historia da Civilizayao Americana 

n.0 1", da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade 
de Sao Paulo, Sao Paulo. 

19 4 4 

5 — Mello, Astrogildo Rodrigues de "Os partidos politicos e as elei^oes nos Esta- 
dos Unidos da America", in "Folha da Ncite", de Sao Paulo, 7 de no- 
vembro. 

6 — Mello, Astrogildo Rodrigues de "Historia Geral", para as primeiras series 
do curso ginasial. Edi'ora do Brasil S./A., la. edigilo, seguida de outras 
ate o presente. (Em colabora^ao com Prof. Rozendo Sampaio Garcia). 

7 — Mello, Astrogildo Rodrigues "Historia Geral" para as 2.as series do curso gi- 
nasial. Editora do Brasil S./A., l.a edigao, seguida de outras ate o pre- 
sente. (Em colaboragao com Prof. Rozendo Sampaio Garcia e com Prof. 
Raul de Andrade e Silva). 

19 4 6 

8 — Mello, Astrogildo Rodrigues "Historia do Brasil", para as 3.as series do cur- 
so ginasial, Editora do Brasil S./A., l.a edigao , seguida de outras ate o 
presente. (Em colabora^ao com Prof. Rozendo Sampaio Garcia e com 
Prof. Maxim T. Carone). 

9 — Mello, Astrogildo Rodrigues "Historia do Brasil" para as 4.as serirs do cur- 
so ginasial. Editora do Brasil S./A., l.a edigao seguida de outras ate o 
presente. (Em colaboragao com Prof. Rozendo Sampaio Garcia e Prof. 
Maxim T. Carone). 
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10 — Mello, Astrogildo Rodrigues de "Os trabalhos forgados jias laxouras de Nova 
E span ha" in Boletim "Historia da Civilizagao Americana n.0 3" da Fa- 
culdade de Fifosofia, Oiencia e Letras da Universidade de Sao Paulo. 

19 4 9 

Mota, Deusda Magalhaes "O Panamericanismo de ontem e de hcje — I", in 
"A Gazeta", de 5 de maio, Sao Paulo. 

Mota, Deuda Magalhaes "O Panamericanismo de ontem e de hoje — II' , in 
"A Gazeta", de 11 de maio, Sao Paulo. 

Mota, Deusda Magalhaes "O Panamericanismo de ontem e de hoje — III , in 
"A Gazeta," de 28 de junho, Sao Paulo. 

Mcta, Deusda Magalhaes "O valor dos concursos ao magisterio secundario e 
normal", in "A Patria", de 14 de abril, Sao Paulo. 

Mota, Deusda Magalhaes "Em busca do tesouro do El Dorado", in "A Gazeta , 
de 28 de julho, Sao Paulo. 

BIBLIOTECA. 

A Cadeira de Historia da Civilizagao Americana conta em seu Ga- 
biiiete com uma biblioteca constituida de mais de um milheiro de vo- 
lumes, dos quais cerca de 700 sao obras para estudo e consulta de alu- 
ncs e professores. Possui varias colecoes de "diarios", colecoes de leis 
e tratadcs. Das mais valiosas e a colegac de documentos do Cabildo 
de Assuncao do Paraguai, obtida por copia das atas e compreendendo 
mais de uma dezena de volumosos tomos. 

11 - 

12 - 

13 - 

14 - 

15 - 





CADEIRA DE HIST6RIA DA CIVILIZACAO ANTIGA 
E MEDIEVAL. 

CRIACAO DA CADEIRA. 

O estudo de Historia da Civilizagao Antiga e Medieval, que nao 
ccnstituia objeto de uma Cadeira particular, nos primeiros anos de fun- 
cionamento da Faculdade, foi entregue a uma catedra autonoma, em 
viitude das proprias dificuldades decorrentes da atribuicao de um tao 
vasto campo de pesquisa, como e a Historia Universal, a um unico pro- 
fessor catedratico e um assistente. Tanto o Prof. Emile Coornaert co- 
mo os Profs. Fernand Braudel e Jean Gage, contratados na Franca para 
regerem a Catedra de Historia da Civilizacao, insistiram, nos seus rela- 
torios anuais, na necessidade de um desdobramento minimo que nao 
forcasse os docentes a dispersao de seus esforgos entre assuntos de cur- 
sor muito variados. Pouco a pouco foi se tornando clara as autoridades 
administrativas do ensino a necessidade da medida proposta, o que le- 
vou o Decreto-lei federal n.0 1190, de 4 de abril de 1939, a instituir 
duas cadeiras de Historia da Civilizacao na Faculdade Nacional de Fi- 
Icsofia e conseqiientemente na Faculdade de Filoscfia, Ciencias e Letras 
da Universidade de Sao Paulo. Nao havia ainda separacao de catedras, 
mas sim dois professores e respectivos assistentes para uma mesma dis- 
ciplina: os professores Jean Gage e Euripedes Simoes de Paula assis- 
tidos respectivamente pelos licenciados Olga Pantaleao e Eduardo d'Oli- 
veira Franca. Na realidade, pcrem. o desdobramento da materia veri- 
ficou-se, ^rosso modo, por um acordo entre os docentes, conforme se 
pcde observar pelo exame dos programas desenvolvidos em 1939: ao 
Prof. Jean Gage coube a Historia da Civilizacao Moderna e Contempo- 
ranea, ficando o Prof. E. Simoes de Paula com a Historia Antiga e 
Medieval, com excecao dos cursos de Historia Romana e de Historia 
Bizantina, que foram tambem atribuidos ao Prof. Gage, em virtude de 
sua grande experiencia no assunto, como romanista que era. A orien- 
tacao dos trabalhos de seminario coube, ainda, ao mesmo Professor, vi- 
sando garantir a todos os aluncs, indistintamente, a familiarizacao com 
os metcdcs de trabalho seguidos na Franca. Os programas de ensino 
previstcs para o ano de 1940 tornaram completa a divisao de materia 
entre os professores, e no relatorio de atividades desenvolvidas nesse 
ano, insistiu-se na oportunidade e urgencia do desdobramento definitive. 
Este foi, enfim, estabelecido pelo Decreto-lei estadual n.0 12511, de 21 
de Janeiro de 1942. 
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CORPO DOCENTE. 

O Prof. E. Simoes de Paula e o licenciado Eduardo d'Oliveira Fran- 
ga, como assistente, foram os primeiros docentes da recem-criada Ca- 
deira. Em 1943, todavia, a incorporacao do Prof. E. Simoes de Paula 
a Forga Expedicionaria Brasileira fez com que a catedra passasse a ser 
regida pelo Licenciado Eduardo d'Oliveira Franga, sendo entao nomea- 
do primeiro assistente substitute o Licenciado Pedro Moacyr Campos. 
Tal foi a situagao do corpo dccente da Cadeira ate os fins de 1945, 
quando, devido a volta do Prof. E. Simoes de Paula da Italia, o Licen- 
ciado Eduardo d'Oliveira Franca reassumiu as funcoes de assistente, 
passando o Licenciado Pedro Moacyr Campos a prestar services junto 
a Cadeira como auxiliar-tecnico. Em junho de 1947, em virtude da 
vaga aberta pela passagem do Licenciado Eduardo d'Oliveira Franca, 
como assistente, para a Cadeira de Historia da Civilizacao Moderna e 
Cortemporanea (a convite do Prof. Fernand Braudel, que entao regia 
aquela catedra), pode o Licenciado Pedro Moacyr Campos ser nomea- 
do primeiro assistente da Cadeira. 

ORIENTACAO DIDATICA. 

Com referencia as alteracoes introduzidas no metodo de ensino, 
cumpre-nos informar apenas que a instituicao dos cursos de especiali- 
zagao permitiu a Cadeira voltar a ministrar os cursos monograficos, que 
tao bons resultados tiveram nos primeiros tempos da Faculdade, quan- 
do vigorava o sistema rotativo. 

RIBLIOTECA. 

A biblioteca da Cadeira de Historia da Civilizagao Antiga e Me- 
dieval, iniciada em 1939 sob os auspicios dos Profs. Jean Gage e E. 
Simoes de Paula, nao pode desenvolver-se como seria de se esperar, 
entre os anos de 1939 e 1949, devido nao so as dificuldades de verba, 
mas tambem a enorme reducao das possibilidades de aquisicao de 
obras de valor durante a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu exa- 
tamcnte dentro deste periodo. Em 1945 foi a biblioteca divida entre 
as Cadeiras de Historia da Civilizagao Antiga e Medieval e de Historia 
da Civilizacao Moderna e Contemporanea. 

EXTENSAO UNIVERSITARIA. 

A mesma guerra de 1939-45, impedindo a visita de professores 
europeus, nao permitiu a realizacao de cursos de extensao universitaria. 
Apenas em 1947 o Prof. Fernand Braudel, contratado para a Cadeira 
de Historia da Civilizagao Moderna e Contemporanea, ministrou al- 
guns curses de interesse tambem da Cadeira de Historia Antiga e Me- 
dieval e cuja freqiiencia foi, insistentemente, recomendada aos alunos. 
Em 1949 o Prof. Emile Coornaert ministrou um curso de extensao so- 
bre a Historia Economica da Idade Media, particularmente da Flan- 
dres. O assistente Pedro Moacyr Campos realizou duas palestras, em 
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1947, sobre as relacoes entre o Imperio e a Igreja segundo Santo Am- 
brusio e Santo Agostinho (sob o patrocinio da Cadeira de Politica, des- 
ta Faculdade), e sobre o Humanismo Alemao. 

DOUTORAMENTOS E CONCURSO. 

No periodo compreendido entre 1942 e 1946 foram realizados os 
seguintes doutoramentos e concurso na Cadeira: 

1942 (setembro) — Doutoramento do Prof. E. Simoes de Paula, 
com a tese intitulada; "Os varegues e o Grao Principado de 
Kiev"; 

1945 (setembro) — Doutoramento do Licenciado Pedro Mocyr 
Campos, com a tese: "Alguns aspectos da Germania Antiga 
atraves dos autores classicos"; 

1945 (novembro) — Doutoramento do Licenciado Eduardo d'Oli- 
veira Franga com a tese sobre: "O poder real em Portugal e 
as origens do absolutismo"; 

1946 (julho) — Concurso para Catedra, ao q.ual concorreu o 
Prof, E. Simoes de Paula com a tese sobre: "Marrocos e suas 
relacoes com a Iberia na Antiguidade". 

PUBLICAC6ES. 

Do Prof. Jean Gage: 

1. — Gades, as navega^oes atlanticas e a rota das Indias na Antiguidade, in 
"Boletim Historia da Civilizagao n.0 2", da Faculdade de Filosofia, Cien- 
cias e Extras da Universidade de Sao Paulo. Sao Paulo, 1940, 23 pp., 2 figs. 

2. — Nota acerca das origens e do nome da antiga cidade de Volubifis (Mauri- 
tania Tingitana), in "Boletim Historia da Civilizagao n.0 2", da Facul- 
dade de Filosofia, Cieneias e Letras da Universidade de Sao Paulo. 
Sao Paulo, 1940, 9 pp., 1 fig. 

Do Prof. E. Simoes de Paula: 

1. — Tartesso e a rota do estanho, in "Boletim Historia da Civilizagao n.0 2" 
da Faculdade de Filosofia, Cieneias e Letras da Universidade de Sao 
Paulo. Sao Paulo. 1940, 52 pp., 6 figs. 

2. — A nova concepgao historica da Idade Media, in "Filosofia, Cieneias e Le- 
tras" n.0 7. Agosto de 1940. 

3. — O comercio de Bizancio com o Extremo-Oriente, in "Filosofia, Cieneias 
e Letras" n.0 8. Setembro de 1941. 

4. —- O comercio varegue e o Grao-Principado de Kiev (tese de doutoram nto, 
aprovada com distingao), in "Boletim Historia da Civilizagao Antiga e 
Medieval n.0 3", da Faculdade de Filosofia, Cieneias e Letras da Uni- 
versidade de Sao Paulo. Sao Paulo, 1942, 145 pp., 2 fig. 

5. — Marrocos e suas relacoes com a Iberia na Antiguidade, in "Boletim His- 
toria da Civilizagao Antiga e Medieval n.0 4", da Faculdade de Filoso- 
fia, Cieneias e Letras da Universidade de Sao Paulo. Sao Paulo, 1946 
295 pp., 14 figs. 



6- — A Historia e o sen ensino na FacuWade (aula inaugural da Faculdade 
em 1949), in "Filosofia, Ciencias e Letras" n.0 12. 
Tradugao: 

• — Pierre Gaxote. — Frederic© II. Sao Paulo, Livraria Martins. 1940. 476 pp. 
Prefacio do professor Jean Gage. 

Do Assistente Dr. Eduardo d'Oliveira Franca: 

1. — O poder real em Portugal e as crigens do absolutism©, in " Boletim 
Historia da Civilizagao Antiga e Medieval n.0 6", da Faculdade de Filo- 
sofia, Ciencias e Letras da Universidade cL Sao Paulo. Sao Paulo. 1946; 

2. — Historia para a Arte, "Artes Plasticas' n.0 1. Sao Paulo. 1948; 
3. — A ocupagao economica do Brasil pelos europeus, in "Paralelos" n.0s 4 e 

5. Sao Paulo, 1948. 

Do Assistente Dr. Pedro Moacyr Campos: 

1. — Historia Geral, para a 2.a serie ginasial. Editora Classico-cientifica. 
1944. 2a. e 3a. eds. 1946, 1948.' 

2. — Historia Geral, para a 1. serie ginasial, em colaboragao. Editora do 
Brasil S/A., 1944. 

3. — Alguns aspectos da Germania antiga atraves dos autores classicos, in "Bo- 
letim da Cadeira de Historia da Civilizagao Antiga e Medieval n.0 5", 
da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao 
Paulo, 1946. 



CADEIRA DE HISTORIA DA CIVILIZACAO BRASILEIRA. 

HISTORICO. 

Criada com a fundacao da Faculdads, em 1934, somente em 1936 
teve como seu primeiro ocupante, mediante contrato, o Prof. Afonso d'Es- 
cragnclle Taunay, que lecioncu ate o meado do ano letivo de 1938. 
Obrigado a cptar por um dos cargos que exercia, ficou ele com a dire- 
cao do Museu Paulista. 

Em 20 de julho de 1938 foi contratado o Prof. Alfredo Ellis Junior 
para a regencia da Cadaira. 

Prestando ccncurso para a catedra ccm a tese "Meio Seculo de Ban- 
■deirismo, 1590-1640" (publicada como Boletim n.0 1 da Cadeira de 
Historia da Civilizacao), o Prof. Alfredo Ellis Junior tomou posse da 
mesma, ccmo catedratico, em 12 de abril de 1939. 

Em 11 de maio de 1947 a Cadeira passcu para o regime de tempo 
integral. 

ASSISTENTES E AUXILIARES DE ENSINO. 

Passaram pela Cadeira os seguintes Assistentes e Auxiliares de 
Ensino: 

1. — Lie. Maria Conceicao Martins Ribeiro, assistente, de 15 de 
agesto de 1939 a 30 de junho de 1941; 

% 
2 . — Lie. Vera de Athayde Pereira, 3.° assistente contratada, de 

8 de outubro de 1941 ate fins de 1944- 

3. — Lie. Odilon Nogueira de Matos, assistente de 1 de Janeiro 
■de 1942 ate 26 de dezembro de 1947; 

4. — Lie. Maxim Tolstoi Carone, auxiliar de ensino, de 1 de se- 
tembro a 31 de dezembro de 1944. Passou a assistente extra-numerario 
de 21 de marco de 1945 ate 14 de mareo de 1947; 

5 . — Lie. Antonia Fernanda Paca de Almeida, auxiliar de ensmc 
de 16 de novembro de 1944 ate 16 de outubro de 1949; 

6. — Lie. Mafalda P. Zemella, desde 7 de abril de 1946 como 
auxiliar de ensino e depois de 16 de dezembro de 1947, como assistente; 

7. — Lie. Myriam Ellis, desde agosto de 1947 como assistente 
extra-numeraria e depois de 25 de junho de 1948, contratada ccmo au- 
ociliar de ensino. 
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CURSOS MINISTRADOS DE 1939 a 1949. 

1939. — Prof. Alfredo Ellis Junior: Curses sobre a Historia Economica, Social e 
Politica do Brasil nos seculos XVIII e XIX. 

1940. — Prof. Alfredo Ellis Junior: Cursos sobr a evolugao economica, social e 
politica do Brasil nos seculos XVI e XVII. 
Ass, Maria da Ccnceigao Martins Ribeiro: Evolugao economica, social 
e politica do Brasil no seculo XIX. 

1941. — Prof. Alfredo Ellis Junior: Cursos sobre a evolugao economica, social e 
politica do Brasil no seculo XIX e principio do seculo XX. 

1942. — Prof. Alfredo Ellis Junior: Cursos sobre evolugao economica, social i 
poli ica do Brasil nos seculos XVI e XVII. 

1943. — Prof. Alfredo Ellis Junior: Cursos sobre a ivolugao social, economica if 
politica do Brasil nos seculos XVI e XVII. 
Ass. Odilon Nogueira de Matos: Cursos sobre a evolugao conomica, 
social e politica do Brasil no seculo XIX. 

1944. — Prof. Alfredo Ellis Junior: Cursos sobre a evolugao social, economica e 
politica do Brasil nos seculos XVI e XVII. 
Ass. Odilon Nogueira de Matos: Cursos sobre a evolugao social, eco- 
nomica 'S politica do Brasil no seculo XIX. 

1945. — Prof. Alfredo Ellis Junior: Cursos sobre a evolugao social, economica e 
politica nos seculos XVI e XVII. 
Ass. Odilon Nogueira e'e Matos; Cursos sobre a evolugao social, eco- 
nomica e politica do Brasil nos seculos XVIII e XIX. 

1946. — Prof. Alfredo Ellis Junior: Cursos sobre a evolugao social, economica e 
politica do Brasil nos seculos XVI e XVII. O apresamento no sul do 
Brasil. 
Ass. Odilon Nogueira de Matos: a) Cursos sobre a politica econo- 
mica de D. Joao VI e o II Imperio; b) Curso sobre a escravidao; c) 
Seminario sobre o I Imperio, a Regencia e os primordios da Republica. 
Ass. Maxim Tolstoi Carone: Seminario: O comercio colonial portugues. 
Ass. Fernanda Paca de Almeida: Seminario: Exame de textos sobre o 
descobrimento do Brasil. 

1947. — Prof. Alfredo Ellis Junior: Cursos sobre a evolugao economica, soci d 
e politica do Brasil nos seculos XVI e XVII. Curso de especializagao 
sobre a mineragaou 
Ass. Odilon Nogueira de Matos: a) Curso sobre a escravidao; U) Curso 

sobre o II Imperio. 
Ass. Fernanda Paca de Almeida: Seminario: Exame de textos. 

Ass. Mafalda P. Zemella: a) Curso sobre a Cbrte no Brasil; b) Curso 
sobre o bandeirismo. 

1948. — Prof. Alfredo Ellis Junior: a) Curso sobre a evolugao economica, social 
e politica do Brasil nos seculos XVI e XVII; b) Curso de especial'- 
zagao sobre a Politica Brasileira no Prata. 
Ass. Mafalda P. Zemella: a) Curso sobre a escravidao no Brasil; 
b) Curso sobre a mineragao. 
Ass. Fernanda Paca de Almeida: Seminario: Exame de textos. 

1949. — Prof. Alfredo Ellis Junior: a) Curso sobre a evolugao social, politica e 
economica do Brasil nos seculos XVI e XVII; b) Curso de especiali 
zagao sobre o Cafe. 
Ass. Mafalda P. Zemella; a) Curso sobre a vinda da Cort? para o- 
Brasil; b) Curso sobre a escravidao no Brasil. 
Ass. Fernanda Paca de Almeida: Seminario: Exame de textos. 

CURSO DE EXTENSAO UNIVERSITARIA. 

Em 1947 foi convidado pela Cadeira de Historia da Civilizacao 
Brasileira para dar um curso de extensao o Prof. Thomaz Oscar Mar- 
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ccndes de Souza, membro emerito do Institute Historico e Geografico 
de Sao Paulo, que ministrcu um curso sobre Americo Vespucio (poste- 
riormente publicado como Boletim da Cadeira) . 

DOUTORAMENTO. 

Em 23 de novembro de 1943 defer.deu tese na Cadeira o Lie. Jose 
Querino Ribeiro, assistente da Cadeira de Historia e Filosofia da Edu- 
cagao, com um trabalho sobre a Memoria de Martim Francisco sobre a 
retcrma dos estudos na Capitania de Sao Paulo (publicada posterior- 
mi nte no Boletim n.0 5 da Cadsira) . Foi orientador da tese e presidante 
da banca examinadora o Prof. Alfredo Ellis Junior. 

aTIVIDADES EXTRA-CURRICULARES 

a) Curso de Ferias: Em Janeiro e julho de 1948 foi ministrado, pe- 
lo Prof. Alfredo Ellis Junior um curso de ferias sobre a Historia Econo- 
mica do Brasil nos dois primeiros seculos, para os professores do ensino 
medio oficial do Estado, em colaboragao com a Secretaria da Educacao. 

b) Concurso de Ingresso ao Ensino Secundario e Normal: Em 1948, 
ccnjuntamente com cs Professores Inacio Benevides de Rezende e Ro- 
zendc Sampaio Garcia, o Prof. Alfredo Ellis Junior tomou parte, como 
presadente, da banca examinadora para o Concurso de Ingresso ao En- 
sino Secundario e Normal do Estado. 

c) Participagao em bancas de doutoramento na Faculdade. O Prcf. 
Alfredo Ellis Junior tomou parte nas bancas de doutoramento dos se- 
guintes licenciados: Maria da Conceigao Vicente de Carvalho (Gecgra- 
fia Humana); Nice Lecocq Midler (Geografia Humana); Joao Dias da 
Silveira (Geografia Fisica); Jose Araujo Filho (Geografia do Brasil)* 
Gilda Morais de Mello e Souza (Sociologia); Dorival Teixeira Vieira 
(Eccnomia Politica); Jose Aderaldo Castello (Literatura Brasileira); 
Astrogildo Rodrigues de Mello (Historia Americana); Alice Piffer Cana- 
brava (Historia Americana); Eduardo d'Oliveira Franca (Historia An- 
tiga e Medieval); Olga Pantaleao (Historia Moderna e Contempora- 
nea): Euripedes Simoes de Paula (Historia Antiga e Medieval); Pedro 
Moacyr Campos (Historia Antiga e Medieval); Carlos Drumond (Etno- 
grafia Brasileira e Lingua Tupi-Guarani) . 

d) Participagao na banca de livre-docencia de Didatica. O ProL 
Alfredo Ellis figurou na banca de livre-docencia de Dora Caldeira de 
Barros. 

PESQUISAS 

Pela l.a Assistente da Cadeira, Profa. Mafalda P. Zemella foram 
realizadas pesquisas historicas no Arquivo do Estado de Sao Paulo,. 
Arquivo Nacional e Arquivo Publico Mineiro. 

EXCURSOES. 

De 6 a 11 de setembro de 1944 foi empreendida pela Cadeira uma 
excursao as margens do Paranapanema, junto a foz do Pirapo, no vizi- 
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nho Estado do Parana, cnde se encontram os vestigios do estabelecimen- 
to jesuitico de Nossa Senhora do Lcreto. 

Em cutubro de 1947 a Cadeira empreendeu uma excursao com des- 
tine a regiao da mineracao do ouro, no Estado de Minas Gerais (Ouro 
Preto, Mariana, Sahara e Belo Horizcnte) . 

rUBLICACoES. 

Professcr Alfredo Ellis Junior: 

1. — Meio seculo de Bandeirismo — 1590-1640. Sao Paulo, 1940. Edic.ao 
da Revista dos Tribunais. Bcletim n.0 1 da Cadeira. 

2. — Feijo e a sua epoca. Sao Paulo, 1940. Ediyao da Revista dos Tribunal- 
Boletim n.0 2 da Cad.ira. 

3. — Resunio da Historia de Sao Paulo. 1943. Boletim n.0 3 da Cadeira. 
4. — Amador Bue.no e a Evolugao da Psicolc-gia Planaltina. Sao Paulo, 1944 

Bcletim n.0 4 da Cadeira. 
5. — Capitulos da Historia Psicolcgica de Sao Paulo. Scio Paulo, 1945. Gr i- 

liea Magalhaes. In Boletim n.0 5 da Cadeira. 
6. — Panoramas Historicos. Sao Paulo, 1946. Boletim n.0 6 da Cadeira. 
7. — Amador Buenc e scu tempo, Sao Paulo, 1948. Grafica Siqueira. Bol - 

tim n.0 7 da Cadeira. 
8. — O ouro e a Paulistania. Sao Paulo, 1949. Boletim n.0 8 da Cadeira. 
9. — Um parlamentar paulista da Repiiblica. Sao Paulo, 1949. Boletim n.0 8 

(Oferecido a Faculdade pelo Prof. Alfredo Ellis Junior). Grafica Beu- 
tivegna. 

Prof. Thomaz Oscar Marcondes de Souza: 

1. — Americo Vespucci e suas viagens. Sao Paulo, 1949. Boletim. n.0 10 da 
Cadeira. 

CONFERfiNCIAS. 

Prcf. Alfredo Ellis Junior: 

1. — 1941, no Institute Hislorico e Geografico de Sao Paulo sdbre a Perso- 
nalidade de Amador Bueno e o seu desempenho na Historia; 

2. — 1943, no I.D.O.R.T. sobre Geografia Economica. 

Ass. Mafalda P. Zemella: 

1. — 1947, na Faculdade de Filosofia, Cieneias e Letras da Universidade de 
Sao Paulo; Aspectos historicos da Capitania de Minas Gerais. 

2. — 1948. Na Faculdade de Filosofia de Campinas, da Pcntificia Universi 
dade Catolica de Sao Paulo, sobr- A imigra^ao italiana no Estado de 
Sao Paulo. 

3.— 1948, na Sociedade de Cieneias, Letras c Artes de Campinas: A influencia 
da imprensa na Historia da Civilizagao Brasileira. 



CADEIRA DE HIST6RIA DA CIVILIZACAO MODERNA 
E CONTEMPORANEA. 

CRIAgAO E ORGANIZACAO DA CADEIRA. 

Quando da fundacao da Faculdade, cricu-se a Cadeira de Historia 
da Civilizacao, confiada ao Prof, Emile Coornaert, da Missao Francesa, 
que a regeu durante o ano de 1934, sendo substituido pelo Prof. Fernand 
Paul Braudel, de 1935 a 1937. 

Com o Decreto-lei federal n.0 1190, de 4 de abril de 1939, foram 
cnadas duas cadeiras de Historia da Civilizacao, medida que de fato ins- 
tituiu o ensino separado de Historia Moderna e Contemporanea, mas 
somente ccm o Decreto-lei estadual n.0 12.511, de 21 de Janeiro de 1942, 
e que a Cadeira de Historia da Civilizacao Moderna e Contemporanea 
ficcu criada oficialmente nesta Faculdade. 

A Cadeira funciona em regime de tempo parcial e tern um professor 
ccntratado e um assistente. 

CORPO DOCENTE. 

De 1938 a 1949, a Cadeira contou com o concurso dos seguintes 
professores: 

Jean Gage, Professor da Universidade de Estrasburgo, que regeu a 
Cadeira durante os anos de 1938 a 1944. Foi sua assistente a Lie. Olga 
Pantaleao. 

Com a retirada deste Professor, passcu a Cadeira a ser regida, in- 
terinamente, pela Lie. Olga Pantaleao, de 1945 a 1947. 

Neste ultimo ano foi contratado para a Cadeira o Prof. Fernand 
Paul Braudel, entao professor da Escola de Altos Estudos da Sorbonne, 
que escolheu, para assistente, o Prof. Eduardo d'Oliveira Franca. 

De 1948 a 1949, a Faculdade contratou, para a Cadeira, o Prof. 
Emile G. Leonard, da Universidade de Aix-Marseille, que conservou o 
mesmo assistente. 

De 1945 a 1949, serviu, como auxiliar tecnico da Cadeira, a Lie. Ma- 
ria Celestina Teixeira Mendes, que se retircu por ter sido nomeada, por 
concurso, professora do ensino secundario. 

ORIENTAgA DIDATICA 

A Cadeira de Historia Moderna e Contemporanea ministra aulas 
para o segundo, terceiro, quarto ano e Especializagao do Curso de Geo- 
grafia e Historia. A Cadeira tern permanecido fiel a orientacao que Ihe 
vem dando os professores da Missao Francesa. 
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Ministram-se, pelo Professor e Assistentes, cursos monograficos, va- 
riaveis de ano para ano, para que cs alunos nao so se familiarizem com 
os grandes problemas da Historia, em profundidade, mas tambem para 
que sejam induzidos a pesquisa em torno de assuntos fundamentais. 

Alem das prelecoes que, durante alguns anos, foram mimeografadas 
(pratica que, per motives de ordem didatica, foi abandonada), os alu- 
nos sao crbrigados a seminaries semanais. Nesses seminaries abordam-se 
problemas de ordem mais geral, que visem, ou a formagao de investiga- 
dores (problemas de pesquisa, orientagao de trabalhcs, questoes biblio- 
graficas), ou a formagao de prcfessores (pianos de aulas, exposicoes 
orais) . 

Os alunos sao ainda cbrigados a trabalhcs que suscitem a pesquisa 
bibliografica em torno de temas geralmente de livre escolha, trabalhos 
que sao submetidos a critica do Professor. 

BIBLIOTECA. 

A Cadeira organizou uma pequena biblioteca circulante para uso 
do^ alunos, constituida principalmente de obras gerais, cuja consulta e 
imprescindivel para que possam acompanhar os Cursos. Esta biblioteca, 
durante algum tempo, foi comum com a da Cadeira de Historia Antiga 
e Medieval. Em 1946, as duas foram separadas, por conveniencia de 
organizacao. 

ATlVIDADES DA CADEIRA. 

a) Pesquisas efetuadas: O Prof. Jean Gage estudou uma corres- 
pondencia da epoca da Revolugao Francesa existente no Arquivo Na- 
cional. O Prof. E. Leonard investigou a Historia do Protestantismo no 
Brasil, devendo esse trabalho ser publicado na Reyista de Historia. A 
Lie. Olga Pantaleao estudou a penetragao comercial da Inglaterra na 
America Espanhola, o que foi objeto de sua tese de doutoramento, pu- 
blicada em 1946. 

b) Titulos e distingdes: O Prof. Fernand Braudel ao regressar ao 
Brasil foi designado professor da Escola de Altos Estudos. Em 1946 de- 
fendeu, com grande repercussao nos meios universitarios franceses, sua 
tese de doutoramento — "La Mediterranee et le monde mediterraneen 
a I'epoque de Philippe II". 

O Prof. Emile Leonard foi igualmente designado em 1949 para su- 
bstituir Lucien Febvre naquela Escola. 

Os assistentes Olga Pantaleao e Eduardo d'Oliveira Franga foram 
convidados" para membros do Institute Historico e Geografico de Sao 
Paulo, 

c) Conferencias: Em 1949, em visita ao Brasil, pronunciou confe- 
rencias nesta Faculdade, o Prof. Lucien Febvre, da Escola de Altos 
Estudos e do "College de France". 

d) Cursos: O Prof, fimile Coornaert, em 1949, foi contratado para 
ministrar um curso de extensao universitaria de Historia da Civilizacao, 
pelo prazo de 3 meses. 
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ri'BLICACoES. 

A Cadeira fez mimeografar durante os anos de 1939-1944 os cursos do Prof. 
Jean Gage, notadamente sobre o Extremo Oriente,, a Dinastia dos ilabsburgos, a 
Epoea de Cromwell, a Revolugao Francesa, e outros. 





CADEIRA DE HIST6RIA DA FILOSOFIA. 

HISTORICO. 

Ao fundar-se, em 1934, a Universidade de Sao Paulo e a Faculdade 
de Filosofia, Ciencias e Letras, a Historia da Filosofia fazia parte da 
Cadeira de Filosofia, que incluia a Filosofia, a Historia da Filosofia e a 
Psicologia. 

Etienne Borne foi o primeiro professor a ocupar a Catedra e aqui 
permaneceu durante um ano, dando excelentes cursos. Em 1935, o Prof. 
Etienne Borne foi substituido pelo Prof. Jean Maugiie, que continuou de- 
senvolvendo cursos sobre as tres materias acima mencionadas, ate o ano 
de 1938. Em 1939 a Cadeira de Filosofia foi destacada das outras, fi- 
cando a cargo do Prof. Joao Cruz Costa. O Prof. Jean Maugue conti- 
nuou com a Historia da Filosofia e com a Psicologia ate agosto de 1944, 
ccasiao em que deixou o Brasil por ter de cumprir, na Franga, deveres 
militares. Durante os 10 anos que permaneceu nesta Casa, o Prof. Jean 
Maugue deu com grande brilho cursos sobre Platao, Spinoza, Kant, He- 
gel, Comte, Bergson e outros. Foi, sem duvida, um dos professores cuja 
influencia mais se fez sentir nesta Faculdade. Sua orientacao, sua ma- 
neira de encarar os problemas filosoficos, marcam ate hoje seus disci- 
pulos, especialmsnte os que tiveram o privilegio de ser seus continua- 
dcres no ensino da Filosofia. Em 1942, por indicagao do Prof. Jean Mau- 
giie, foi nomeado 1.° assistente o Lie. Livio Teixeira, que ja antericr- 
mcnte vinha trabalhando na Cadeira como extranumerario. Em 1945, ao 
retirar-se para a Europa o Prof. Jean Maugue, assumiu o Prof. Livio Tei- 
xe ra a diregao da Cadeira de Historia da Filosofia, a titulo de professor 
substitute, na expectativa da volta do Prof. Jean Maugue. Nesse mes- 
mo ano o Prof. Livio Teixeira submeteu-se as provas de Doutoramento, 
tendo, entao, defendido uma tese sobre o "De Docta Igncrantia", de Ni- 
colau de Cusa. Mais tarde, na impossibilidade da volta do Prof. Jean 
Maugue, continuou na Cadeira como professor interino, posigao que 
ocupou desde entao, exceto em 1948, quando foi contratado o Prof. 
Martial Gueroult, De 1945 a 1947 os cursos do Prof. Livio Teixeira ver- 
saram sobre os filosofos pressocraticos, sobre Kant, Bergson, Platao, Spi- 
noza, Descartes. Em 1945 foi convidado o Licenciado Joao Cunha An- 
drsde para ocupar o lugar de 1.° assistente, como substitute do Prof. 
Livio Teixeira, entao na regencia da Cadeira. Desde essa ocasiao vem 
o Licenciado Joao Cunha Andrade prestando services a Cadeira, dando 
diverscs cursos para os alunos do 1.° ano dos Cursos de Filosofia, Ciencias 
Sociais e Pedagcgia. 
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Ocasionalmente prestaram tambem sua colaboragao cs ptrcfessores 
Laerte Ramos de Carvalho e Linneu de Camargo Schiitzer, 

Em 1948 fci convidado para a Cadeira o Prof. Martial Gueroult, 
entao catedratico de Historia da Filosofia da Sorbonne. Realizou nesse 
ano dois curses nesta Faculdade, um sobre Descartes e outro sobre as 
rela^oes da Filosofia com a sua propria historia. Professor competentis- 
simn e experimentado, portador de ideias pessoais sobre o estudo da 
Historia da Filosofia, a estadia do Prof. Gueroult nesta Casa foi de gran- 
de valor. 

ORIENTAL AO DIDATICA. 

Nao necessitamcs de estender-nos sobre a orientagao didatica desta 
Cadeira, visto que teriamcs de repetir muito do que ja foi dito no rela- 
tcrio do Prof. Joao Cruz Costa, que assinalou, devidamente, a impor- 
tancia da influencia do Prof. Jean Maugiie, citando mesmo longo trecho 
de um trabalho deste mestre sobre o ensino da Filosofia no Brasil. Se 
o ponto de vista historico e o que predomina no ensino da Filosofia em 
geral, e claro que o estudo da propria Historia da Filosofia e de suma 
impcrtancia no quadro geral do Curso. 

A Cadeira tem-se orientado no sentido de apresentar aos alunos 
de Filosofia cursos de duas especies: a) aqueles em que se estudam, 
de modo geral, todos os aspectos de determinada filosofia; b) aqueles 
em que se procura aprofundar determinado aspecto de um sistema filo- 
soiico. Alem disso, os alunos dos primeiros anos (Filosofia, Pedagogia, 
Ciencias Sociais) seguem curses em que se procura apresentar um pano- 
rama da Historia da Filosofia. Entretanto, por varias circunstancias, este 
esl6rv;o nao tern passado alem da Filosofia antiga. 



CADEIRA DE HISTORIA E FILOSOFIA 
DA EDUCAgAO.- 

CRIACAO E ORGANIZAgAO DA CADEIRA. 

A Cadeira foi criada em 1933, com o nome de Filosofia e Historia 
da Educagao, no extinto Institute de Educacao da Umversidade de Sao 
Paulo. 

Em 1938, foi transferida para a Faculdade de Filosofia, Ciencias 
e Letras, quando, com a extingao do Instituto, nela se criou a Secgao de 
Educagao. 

Em 1940, passou a fazer parte da Seccao de Pedagogia, criada nessa 
data, com a reforma da Faculdade Nacional de Filosofia. 

Em 1942, mudou seu nome para Historia e Filosofia da Educacao, 
quo ate hoje conserva. 

CORPO DOCENTE. 

Contou sempre com o trabalho do Prof. Roldao Lopes de Barros, 
fundador da Cadeira e de um 1.° Assistente, Lie. Jose Querino Ribeiro, 
substituido, a contar de 1948, pelo Lie. Laerte Ramos de Carvalho, 

ORIENTAgAO DIDATICA. 

A Cadeira procurou partir sempre de uma visao geral dos assun- 
tcs, para concluir, nos fins de curso, com estudos monograficos; procurou 
por sempre ao alcance dos alunos, as obras originais dos pensadores 
estrangeiros. 

A partir de 1940, incluiu-se nos programas regulares, paralelo ao 
cuiso geral, um curso especial de Historia da Educacao no Brasil, a cargo 
do 1.° Assistente. 

B1BLIOTECA. 

A biblioteca da Cadeira foi fundada no Instituto de Educacao, onde 
recebeu o nome de Biblioteca Prof. Os:ar Thompson. Possui perto de 
300 volumes, entre os quais enciclopedias e dicionarios especializados, 
e grande parte das obras do filosofo norte-americano John Dewey. 

CONTRIBUigAO A MATERIA. 

Alem do trabalho propriamente didatico, conta-se, como contribui- 
gao, a Historia da Educagao no Brasil, a tese de dcutoramento do L0 

Assistente, defendida em 1943, sob o titulo de "A memoria de Martim 
Francisco sobre a reforma dos estudos mencres na Capitania de Sao 
Paulo." 





CADEIRA DE LINGUA E LITERATURA ALEMA. 

HIST6RICO E ORIENTACAO DA CADEIRA. 

A Cadeira de Lingua e Literatura Alema foi institmda nesta Facul- 
dade, ex-vi do Decreto-lei n.0 1190 de 1939, sendo o Prof. Dr. Pedro de 
Almeida Moura contratado para exerce-la, primeiramente, pelo prazo de 
um ano. A partir do ano seguinte foi recontratado por diversos prazos. 
Sendo o primeiro ocupante da Cadeira, recebeu o encargo de tracar as 
diretrizes do programa do ensino universitario de Lingua e Literatura 
Alerna no Estado, atendendo as necessidades culturais do meio brasileiro, 
com finalidades outras que as do ensino dessa materia em universida- 
des alemas. O primeiro obice a ser vencido foi a inexistencia do estudo da 
materia no curso secundario. Os alunos com direito a ingresso no Curso 
de Letras Anglo-Germanicas, a fim de conseguir o registro do diploma 
respective, ao terminar o Curso Superior, viam-se levados a cursar, tam- 
bem, lingua e literatura alemas, Traziam, via de regra, regular conheci- 
rncnto de ingles para o exame vestibular e nenhum conhecimento de lin- 
gua alema ou dessa literatura, Foi, assim, necessario organizar um pro- 
grama bem distribuido, tanto de lingua como de literatura, de modo a 
iniciar proveitosamente os alunos, nesses dificeis ramos do conhecimento. 
Como a Faculdade estava ainda em seus primeiros anos de vida, houve 
por bem a Cadeira realizar um -estudo de introducao a cultura literaria, 
prcporcionando aos alunos recem-vindos dos cursos de preparacao, meios 
de melhor integracao na vida universitaria, sem prejuizo do programa 
de bteratura, propriamente dito. Deccrridos que foram, pela primeira 
vez os tres anos do curso, verificou, com satisfacao, a Cadeira, que a 
cnentacao prcposta havia produzido os resultados que tivera em mira, 
a saber, alem de proporcionar aos alunos os conhecimentos mencionados 
no programa, conseguira despertar, tambem, o gosto pela pesquisa cien- 
tifica e pela critica des assuntos estudados, a par de um vivo interesse 
pelo conhecimento geral da literatura alema. Dos trabalhos monografi- 
ccs feitos no decorrer do Curso, pode mesmo um dos alunos, da primeira 
turma de licenciados em Lingua e Literatura Alema, publicar um pe- 
queno livro de leitura suplementar para criangas, tomando por base 
assunto estudado em aula. Por esse motivo, nao so, mas pelo prepare geral 
adquiridc pelos formados na materia, o resultado foi deveras animador, 
tendo-se em vista que as turmas que se dedicam ao estudo de alemao, 
habitualmente, e na quase totalidade, sao constituidas de alunos que ja- 
mais haviam estudado a materia, quer no ginasio, quer particularmente. 
Nao se perca de vista essa circunstancia na avaliagao do intense traba- 
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Iho que a Cadeira teve de desenvolver com as primeiras turmas, nao 
contando ainda com qualquer auxilio de assistentes, nem de meios mate- 
rials adeqiiados e indispensaveis ao livre desenvolvimento do ensino. 

DIFICULDADES MATERIAIS. 

Alem do desconhecimento total, por parte dos alunos, da materia a 
ser estudada, a Cadeira nao contava com biblioteca especializada para o 
use dos mesmos. A casa nada possui de lingua e literatura alema. Bern 
pouco, tambem, a Biblioteca Municipal, que e, por assim dizer, o unico 
rcfugio dos nossos estudantes sem livros. Por sua vez, devido a guerra, 
as Hvrarias nao negociavam com livros alemaes. Nao podendo contar 
com esse auxilio; nao dispondo de uma sala de trabalho para conver- 
gencia de alunos em trabalhos de seminario, nem da sala do Professor; 
nao dispondo de gabinetes de leitura nem do meio ambiente adeqiiado 
a um convivio eficiente para a pratica da lingua, como sejam entidades 
cuHurais e clubes de incentivagao de estudos de linguas, de que outras 
Cadeiras ja dispoem; nao contando com revistas de estudos ou de publi- 
cagoes periodicas especializadas, grande era, de fato, a lacuna existente 
e seria a dificuldade permanente que a Cadeira tinha de enfrentar. 
Diante disso, procurando, da melhor forma possivel. contornar as defi- 
ciencias reinantes, o Professor colocou a disposigao dos alunos a sua bi- 
blioteca particular, a fim de facilitar o acesso aos textos mencionados 
em aula e apresentados para pesquisa de classe. 

DIFICULDADES DE ORDEM MORAL. 

Durante o longo period© da ultima guerra na Europa, estando o 
Brasil contra a Alemanha, a Cadeira teve de arcar sempre com surda 
animosidade ambiente, que, como e natural, Ihe impedia maior desenvol- 
vimento dos trabalhos. A situacao era, inegavelmente, desfavoravel. 
Se, de um lado, tinha por obejtivo e por obrigacao espalhar cultura, por 
outro lado, diante da realidade dos imperatives sociais da hora, via-se a 
bracos com a dura tarefa de desfazer interpretacoes tendenciosas, sepa- 
rando, como se impunha, a ideia de cultura da ideia politica, prestigiando 
sempre o ideal brasileiro. Essa situagao, extremamente delicada, a Ca- 
deira soube enfrentar com galhaidia, pautando a sua orientacao letiva 
de maneira justa e irrepreensivel, jamais dando motives para queixas 
cu ressentimentcs. Vencida que foi essa fase dificil da vida do pais, 
pode o Professor se sentir plenamente satisfeito de ter mantido a efi- 
ciencia do trabalho a par de inatacavel correcao de atitudes. 

METODO DE TRABALHO. 

Desenvolvendo o programa que a Cadeira apresentou a aprovagao 
da Faculdade, incluido no Guia, depois de alterado em grande parte pela 
inclusao do ensino de Filologia Germanica, no 3.° ano, e dos cursos recem- 
cri^dos do 4.° e 5.° anos, o estudo de lingua e literatura alema era ini- 
cialmente ministrado somente pelo Professor da Cadeira, em aulas dis- 
tribuidas duas para cada ano, do 1.° ao 3.°, e uma para cada ano das 
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demais. Das aulas dos tres primeiros anos, o tempo era dividido entre 
o estudo da lingua e da literatura. Tendo-se em vista que os alunos 
nac traziam o devido conhecimento do curso secundario, necessario se 
tcrnava o ensino de gramatica, de conversagao e de exercicios prati- 
cos. Por esse mesmo motivo as aulas de literatura eram dadas em 
poitugues, embora os livros de literatura e de lingua fossem em alemao. 
Os textos eram sempre lidos no original, traduzidos oralmente, e co- 
piados pelos alunos nas partes interessantes para o estudo. Na aula 
de conversagao, pelo metodo direto, exigia-se o estudo de vocabulario 
adeqiiado e de poesias faceis de serem gravadas de memoria. Embora 
o Professor fale e escreva correntemente o alemao, o grau de adianta- 
mento dos alunos, como ja foi dito anteriormente, nao comporta a es- 
planacao completa das aulas de literatura em alemao. O estudo de li- 
teratura e sistematicamente feito acompanhado do exame de textos 
e dc facsimiles, de gravuras e de mapas, de modo a possibilitar ao alu- 
no o melhor aproveitamento possivel da materia dada. De 1945 para 
ca, foi concedido a Cadeira o auxilio de uma Assistente, Da. Sylvia Bar- 
bosa Ferraz, que primeiramente exerceu a incumbencia gratuitamente, 
a titulo de experiencia, sendo depois nomeada oficialmente para o cargo. 
Foi encarregada de ministrar o estudo de lingua, que e sempre orientado 
e, em parte, dado tambem pelo Professor da Cadeira. 

Old EN T AC AO CULTURAL DA CADEIRA. 

A orientacao cultural que a Cadeira imprime as aulas e de rigorosa 
superioriodade de vistas no ajuizar dos valores literarios, fugindo, tanto 
quanto possivel, a orientagao livresca, procurando dar aos alunos uma 
visao refletida, clara e justa dos fatos, atraves de uma critica serena 
e construtiva, rica de sugestoes para o prosseguimento de estudos. Evi- 
dencia sempre a Cadeira o sentido nitidamente educativo da maior 
parte dos autores alemaes, despertando o gosto pela leitura, a capaci- 
dade de critica e a formagao geral do espirito dos futures educadores. 
Para isso recomenda sempre a leitura de obras construtivas, recebe 
obi^coes e incentiva os debates em torno dos temas que mais impres- 
sionam a classe no decorrer das aulas, fazendo da literatura um cons- 
tante motivo de comparagoes e de fecundo interesse de pesquisa. 

TRABALHOS MONOGRAFICOS DE PESQUISA. 

A Cadeira, a partir do segundo semestre do primeiro ano, costuma 
exigir dos alunos trabalhos escritos de pesquisa, tomando por base as- 
suntos estudados, monografias essas que sao preparadas em casa, sob 
oricntagao do Professor, com largo prazo para apresentacao. Desses 
trabalhos alguns tern recebido aprovagao para publicidade, em livro, 
jornal ou revistas. As monografias sao rigorosamente examinadas pela 
Cadeira que, quase sempre, considera essa contribuigao pessoal do alu- 
no como base de nota de aproveitamento do semestre. Os resultados 
colhidos tern se revelado plenamente satisfatorios. 
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CURSOS DA 4.a SERIE E DE ESPECIALIZAgAO. 

I^stes dois cursos recem-criados estao funcionando regularmente, 
com programas especiais, ja aprovados em Congregacao. E' cedo, ain- 
da, para adiantar qualquer juizo a respeito. As aulas despertaram in- 
teresse e contam com boa freqiiencia. 

FILOLOGIA GERMANICA. 

Conquanto a materia, por sua natureza e extensao, seja objeto de 
catedra especializada, uma vez que envolve o conhecimento global de 
outras Hnguas germanicas, alem do alemao, esse estudo foi incluido, 
cnrno complemento, as aulas do terceiro ano do curso geral. Devia 
funcionar como Cadeira, integrando o Curso de Letras Anglo-Germani- 
cas, cuja denominagao oficial, seja dito de passagem^ nao corresponde a 
realidade cientifica. 

ATIVIDADES DA CADEIRA FORA DA FACULDADE. 

Colaborando na disseminacao de cultura da Universidade, a Ca- 
deira tern procurado exercer fora da Faculdade, mas sempre em linha 
de continuidade com os estudos all desenvolvidos, uma serie de traba- 
Ihos de divulgacao cultural, versando temas de assuntos alemaes. Pro- 
feriu no decorrer de 1946, quatro conferencias publicas sobre Goethe, 
sendo tres na Biblioteca Municipal, a convite do Institute Livre de Es- 
tudos Superiores, e uma a convite do Curso de Enfermagem, no Salao 
de Festas do Hospital das Clinicas, nesta Capital. Essas conferencias 
contaram com numeroso auditorio e muito bom acolhimento por parte 
da imprensa. O Professor da Cadeira e, tambem, atual vice-presidente 
da Sociedade de Estudos Filologicos de Sao Paulo, em cuja revista 
tecnica vem publicando trabalho filologico para facilitar ao leitor de 
lingua portuguesa a inteligencia do "Fausto" de Goethe, de que ja tra- 
duziu uma parte, tendo em elabora^ao outros trabalhos sobre o as- 
sunto. 

4.° CENTENARIO DE CERVANTES. 

Em meados de 1947, a convite do Magnifico Reitor da Universi- 
dade, o Professor Pedro de Almeida Moura dirigiu, em colaboracao com 
o Departamento de Cultura da Reitoria, as comemoragoes oficiais do 
4.° Centenario de Cervantes, tendo proferido, por ocasiao do encerra- 
mer.to das festividades, na Biblioteca Municipal, a conferencia "Dom 
Quixote e Fausto, poesia e realidade." 

No mesmo ano, em dezembro, no Clube Piratininga, a convite da 
Academia Brasileira de Estudos Goethianos, proferiu uma conferen- 
cia sobre "A Cangao Popular Alema e as Musicas de Natal", publicada 
en1 rodape do "Correio Paulistano" de 24 e 30-12-1947. 

Nesse mesmo ano, em curso publico, no "Museu de Arte", analisou 
a figura de Lessing, tomando por base a obra "Laocoonte", limites entre 
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a poesia e a pintura. Antes de principiar esse curso, que contou cam 
grande assistencia, o Professor Pedro de Almeida Moura foi quem to 
xnou a iniciativa de intercambio cultural entre a Faculdade e o Museu 
de Arte., recem-inaugurado, promovendo a visita de estudantes univer- 
sitarics aquele Museu, incentivando o aproveitamento do valioso acervo 
de material didatico sobre arte, ali existente. 

BICENTENARIO DE GOETHE. 

No segundo semestre de 1948, para esse fim especialment-e no 
meado pelo Magnifico Reitor, foi o Professor Pedro de Almeida Moura 
encarregado de dirigir, como Presidente, as comemoracoes oficiais do 
Bicentenario do nascimento de Goethe. No desempenho dessas fun- 
goes, organizou nao so o programa dos festejos e conferencias, como 
publicou um livro comemorativo "Perfil de Goethe" (Edicao Melhora- 
mentos), e organizou a Exposicao de Goethe no Museu de Arte, de 5 
a 18 de setembro de 1949, que ocupou dois largos corredores e dois 
amplos saloes daquele Museu, apresentando colecoes preciosas de obras 
de Goethe, quadros, gravuras, autografcs, bustos e retratos relatives ao 
ccmemorado. A expesigao foi aberta oficialmente com a presenca de 
autoridades da Universidade e, dentre outras visitas ilustres, recebeu a 
do Governador do Estado, Dr. Ademar de Barros, que a apreciou de- 
moradamente. O discurso oficial de abertura da Exposicao foi profe- 
rido pelo Professor acima referido. 

Alem de outros conferencistas que se fizeram ouvir nas comemo- 
racoes, foram proferidas pelo Prof. Pedro de Almeida Moura as se- 
guintes: 

19-5-1949 — "Goethe, o poeta admiravel", no Institute Caetano de Campos, patro- 
cinada pela Acad. Bras, de Estudos Goethiancs. 

7-6-1949 — "Goethe, o homem e o artista" (la. serie), na Faculdade de Direito 
de Sao Paulo, Sala Joao M.ndes, patroeinada pela Academia de Letras 
daquela Faculdade. 

14-7-1949 — "Goethe e a Revoluyao Francesa", na Biblioteca Municipal, patro- 
einada pela Sociedade de Estudos Gee hianos de Sao Paulo. 

5-12-19 e 26 de julho de 1949 — Curso Especial — Quatro prel goes de "Explica- 
yao do Fausto de Goethe", no Museu de Arte, patroeinadas pela So- 
ciedade de Estudos Goethianos de Sao Paulo. 

18-8-1949 — "Goethe, o homem e o artista" (2a. serie), na Faculdade de Filosofia. 
Ciencias e Letras da Universidade Catolica de Sao Paulo, na cidade 
de Campinas. 

2-9-16-23 e 20 de setembro de 1949 — Curso Especial — "As obras de Goeth " na 
Faculdade d Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo. 

126-10-1949 — "Goethe e o sentido da vida", na Sociedade Marililandia, na cidade 
de Marilia, neste Es'ado, sob o patrocinio daquela Sociedade e do 
Departamento de Cultura da Universidade de Sao Paulo. 



DISTINCAO CONFERIDA AO PROF. DR. PEDRO DE ALMEIDA MOURA. 

Em 30 de agosto de 1949, ccnforme noticia destacada, de alto de 
pagina, em duas colunas com o retrato do homenageado, o jornal "Deut- 
sche Nachrichten", desta Capital, comunica a eleicao, por unanimida- 
de, para Socio-Benemerito da "Pro-Arte", Sociedade de Intercambio 
Cultural Brasil-Alemanha, do Prof. Dr. Pedro de Almeida Moura, titulo 
que Ihe foi conferido em reconhecimento de servigos prestados na di- 
vulgagao da cultura alema e dos estudos goethianos no Brasil. A "Pro- 
Aite", que ha longos anos vem promovendo notaves concertos e noites 
de arte, em nossos melhores teatros, goza da mais alta reputagao cul- 
tura1 e artistica, nao so da Capital, como tambem em todos os paises 

da Europa, em que se tern feito representar. 



CADEIRA DE LINGUA E LITERATURA ESPANHOLA E 

LITERATURA HISPANO-AMERICANA. 

CKJaQAO e organizacao. 

Foi instituiaa a Cadeira de Lingua e Literatura Espanhola e Litera- 
tura Hispano-americana, nesta Faculdade, no ano de 1940. Foi contrata- 
00 ccmo seu primeiro professor o Sr. Braulio Sanchez-Saenz, de origem 
espanhola, que residia em Buenos Aires. Organizou-se a Cadeira visando 
um programa de ensino de lingua espanhola e das duas literaturas, espa- 
nhola e hispano-americana. O programa deveria ser proposto pelo Pro- 
fessor contratado. Estabeleceram-se tres anos de estudos, com o re- 
gime de assistencia e de exames vigente para todas as disciplinas da 
Faculdade. 

GORPO BOC.ENTE. 

O Prof. Sanchez-Saenz esteve encarregado da Cadeira ale 1943. 
Ocupou-a em seguida, interinamente, primeiro, o Prof. Fidelino de Fi- 
gueiredc, que ja regia a Catedra de Literatura Portuguesa, e que de- 
sempenhou em carater provisorio a Catedra de Espanhol durante qua- 
se todo o ano de 1943. Ocupou a Cadeira, a seguir, durante os primei- 
rcs dias do curso de 1944, o Prof. Vilhena de Moraes. No ano de 1944 
foi ccntraiado Don Luis Amador Sanchez y Fernandez, advogado ex- 
diplomata, por um ano, prorrogando-se-lhe o contrato em 1945, por tres 
anos mais, e continuando na Catedra atualmente. Em maio de 1946 
foi nomeado assistente da Cadeira o licenciado Enio Sandoval Peixo- 
to, que nela permanece ate a presente data. No ano de 1949, em abril, 
fci contratada como Auxiliar de Ensino da Cadeira, D. Lucy Ribeiro de 
Moura que permanece no cargo. 

OR IE N'TAG AO D1DATICA. 

So a partir de 1944 sistematizou-se o ensino desta Cadeira, ja que ate 
essa data a instabilidade e interinidade dos professores nao permitiram 
uma cocrdenagao dos cursos. Aumentou-se o numero de aulas ssma- 
nais, de seis para dez, e, ultimamente, para quinze; e reformaram-se os 
programas a partir de 1949, por ter sido estabelecido o regime de dois 
anos de especializagao (o 4.° e 5.° anos) . A orientagao fixou-se nos 
dois aspectos, o teorico e o pratico, este ultimo para o ensino do idioma, 
sobretudo, estendendo-se ate a explicacao atual da Gramatica historica 
aplicada aos periodos literarios Tern aumentado consideravelmente 
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o labor didatico desta Catedra com trabalhos dos alunos e exercicics va- 
ries em classe, inclusive exposicoes orais e seminaries, ja a partir de 1945. 

LIBLIOTECA. 

E' circulante, dispondo a Catedra, ate este momento, de uns 200 
volumes. Instalou-se com uma verba concedida pela Faculdade, em 
1947, tendo sido feitos pedides a Argentina, de volumes das Editoras 
Espasa-Calpe, Losada, Angel Estrada. Mais tarde, a Biblioteca foi acres- 
cida com volumes doados pelo Professor, pelo primeiro Assistente e 
pela UNESCO. Vem-se recebendo, periodicamente, obras de outras 
Universidades hispano-americanas, Recebem-se revistas das Universi- 
dades e Instituigoes culturais do Chile, de Bogota, da Colombia, de 
Washington, de La Habana, de Sevilha, de Caracas, de Buenos Aires, 
de Montevideu, de Madri, do Mexico (Monterrey, Leon, Torreon), do 
Permanent International Committee of Linguists Brussels, de Valla- 
dclid, da Stanford University, de Santo Domingo, de la Coruha, de 
Zaragcza. 

lESQblSAS. 

Sao realizadas pelos alunos, visando o estudo dos multiples temas 
de Literatura Espanhola e Hispano-americana, havendo a media de 
sessenta teses escritas por ano, e que formam um Arquivo especial no 
Departamento. 

PLBLICA(.;oES. 

Por falta de dados, temos de abster-nos de informar sobre os 
ancs antericres a 1944. Desde a sua vinda para a Faculdade, ate 1949, 
publicou o Professor da Cadeira sete obras — teatro, biografias e cri- 
tiCas — escreveu ensaios, prefacios e outros estudos, tendo publicado 
inumeros trabalhos em jornais nacionais — "O Estado de Sao Paulo', 
'"Diario de Sao Paulo", "Folha da Manha", a "Tribuna de Santos" — e 
em jornais estrangeiros, revistas nacionais e estrangeiras. 

ATIVIDADES. 

Dentre outras atividades na propria Faculdade, cumpre salientar 
a participagao do Professor desta Cadeira, como presidente da banca 
examinadcra no Concurso de Livre Docencia para a Catedra de Lite- 
ratura Portuguesa, em novembro de 1947, e cujo candidate foi o Dr. 
Antonio Scares Amora. 

TniJIOS E DISTINC6ES. 

Tendo o autor norte-americano Arthur Stanley Riggas publicado 
uma grande biografia sobre Velasquez, abre o seu volume com uma 
dedicatoria extraida do conceit© que sobre esse pintor exarou o Pro- 
fessor desta Cadeira em seu livro sobre o mesmo Artista. 
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A Divisao de Imprensa da UNESCO felicita o Prof. Sanchez, em 
■norne do Diretor da Instituicao, Torres Bcdet, pela colaboracao pres- 
tada durante o ano de 1949, que se destacava dentre todas na America 
Latina. A convite da cclonia espanhola em Sao Paulo, e representan- 
do-a, fez o Professor entrega, em solenidade publica, as autoridades da 
Municipalidade e do Governo paulista, do monumento a Cervantes, 
inslalado ncs jardins da Biblioteca Municipal desta cidade, doacao da 
coletividade espanhola. 

EXTENSA O UNIVERSITARIA. 

Nesse periodo foram realizados varies cursos de ferias visando dar 
maior conhecimento da lingua e da literatura espanholas, sobretudo da 
literatura do Seculo de Ouro, 

CONFERENCIAS PROFERIDAS. 

Foram proferidas pelo Professor da Cadeira as seguintes conferen- 
cics: "Jardines intelectuales de Espaha. Galicia" — em Sao Jose do 
Rio Preto, na Associacao Comercial, a 12 de maio de 1945, sob os aus- 
picios das entidades culturais. "Jardines intelectuales de Espaha, An- 
dalucia" — em Catanduva, a 13 de maio de 1945. "La virtud histori- 
ca de Espaha" — em Santos, no Clube de Estudos Sociologicos, a 27 
de outubro de 1944. "Garcia Lorca" — Sao Paulo, G. D. Hispano-ame- 
ricano, a 27 de outubro de 1946. "Homenaje a la musica espahola" — 
Sao Paulo, no G. D. Hispano-americano, a 14 de janeiro de 1946. Por 
motive do IV Centenario de Cervantes foram proferidas, por iniciati- 
va do Departamento de Cultura da Reitcria da Universidade de Sao 
Paulo, no ano de 1947, as seguintes conferencias: "El ultimo Renaci- 
micnto espahol en el IV Centenario de Cervantes", na Biblioteca Mu- 
nicipal, a 27 de junho. "Cervantes y la Generacion de 1898", Id. Id., a 
22 de julho. "Comentaristas y retratistas de Cervantes", Id. Id., a 22 
de agosto. "Espaha, Cervantes y el Quijote", Id. Id., a 4 de setembro. 
"Recordando el Quijote", no G. D. Hispano-americano, a 14 de agos- 
to. "La vida de Cervantes", no auditorio do Institute Caetano de Cam- 
pos, a 4 de outubro. Varias outras sobre temas varies foram pronun- 
ciadas depois, destacando-se "Isabel, la Catolica, en el descubrimiento 
de America", no G. D. Hispano-americano, a 20 de novembro de 1949. 

INTERCAMBIO CULTURAL. 

Em 1948, a Catedra de espanhol recebeu a visita da declamadora 
uruguaia Mirta Castilla, que recitou, em classe, poesias para os alu- 
nos. Nesse mesmo ano, estiveram, tambem, os escritores argentinos 
Alberto F. Cortazzo e Sofia Espindola. Pronunciaram duas conferen- 
cias no salao nobre da antiga Faculdade (Institute Caetano de Cam- 
pos), cujos temas versaram sobre Teatro argentine e sobre a poetisa 
Alfonsina Storni, havendo o Prof. Luis Amador Sanchez apresentado 
a ambos os conferencistas. Recebeu-se, ainda, nesse ano, o professor 
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uruguaio Berro Garcia, diretor do Institute de Estudos Superiores d= 
Montevideu. Em 1940, visitou esta catedra o Dr. Demetrio Aguilera 
Malta, adido cultural a embaixada do Equador no Rio de Janeiro. Pro- 
nunciou uma conferencia na Faculdade e para o curso de espanhol so- 
bre "Panorama de la novelistica ecuatoriana", a 25 de outubro. 

COLABORACjAO COM INSTITUICOES ESTRANGEIRAS. 

Alem do intercambio com as Universidades da America espanho- 
la, fez-se notar a assidua relacao do Professor da Catedra com o orga- 
nismo da UNESCO de Paris, da Organizacao das Nagoes Unidas, di- 
fundindo pela imprensa brasileira a alta significagao cultural dessa en- 
tidade. Atualmente a UNESCO remete regularmente ao Professor to- 
das as suas publicagoes, que somam interessante Bibliografia e algu- 
mr.s cujos exemplares se distribuem entre outras catedras da Faculda- 
de. Para a recente conferencia de Bibliotecarios, foi o Prof. Luis Ama- 
dcr Sanchez nomeado observador da UNESCO e cronista da reuniao 
para informar, em espanhol, sobre o processo da Conferencia. 



CADEIRA DE LINGUA E LITERATURA FRANCESA. 

CORPC DOCENTE. 

Professores. 

De 1938 a 1946 a Cadeira foi regida pelo professor Alfred Bonzon, 
professor agrege des Lettres, contratado na Franca para suceder ao pro- 
fessor Pierre Hourcade. Seu contrato foi sucessivamente renovado em 
1940, 1941 e 1943. Deixou a Faculdade no fim de 1946. O professor Ro- 
bert Guinez, agrege de grammaire, foi entao nomeado para reger a Cadei- 
ra durante dois anos, de 1947 a 1948. Decidiu-se que o mesmo trataria 
,mais particularmente do ensino da lingua, e que para o ensino superior da 
liteiatura a Faculdade recorreria a um professor visitante durante o se- 
gundo semestre. Essa decisao nao pode ser levada a efeito e, em fins 
de 1948, o professor Bonzon foi chamado pela Faculdade, para um no- 
vo contrato de tres anos. Nao tendo o professor Bonzon podido, por 
motivo de saude, tomar posse de sua Cadeira senao em agosto de 1949, 
o professor Granger, professor-adjunto da Cadeira de Filosofia, acei- 
tcu reger a Cadeira durante o primeiro semestre; o professor Bastide, 
titular da Cadeira de Sociologia I, concedeu-lhe sua valiosa cooperagao 
no ensino literario. 

Professor comissionado. 

De 28 de fevereiro de 1944 ate 31 de dezembro de 1949. o pro- 
fessor Domingos Vilhena de Moraes, antigo professor do Colegio Uni- 

ersitario, foi comissionado junto a Cadeira para um ensino comple- 
mentar de lingua francesa. 

Assistentes. 

A Cadeira ficou sem assistente remunerado ate 1.° de setembro 
de 1944. A 18 de agosto de 1940, D. Yolanda Leite, licenciada em Hn- 
guas estrangeiras, foi contratada por um ano, como assistente extranu- 
meraria. De 1.° de setembro de 1944 a 31 de dezembro do mesmo ano, 
o Sr. Geraldo de Almeida Vidal, licenciado em linguas neolatinas e le- 
tras classicas, foi contratado junto a Cadeira, tendo sido nomeado assis- 
tente a 1.° de margo de 1945 . 

Auxiliares. 

De 1.° de cutubro de 1943 a 3 de agosto de 1948, o Sr. Moyses 
Rovner, licenciado em linguas neolatinas e letras classicas, exerceu as 



funcoes de auxiliar tecnico; a 4 de agosto de 1948, foi ele contratado 
para prestar servicos tecnicos junto a Cadeira, De 1.° de novembro de 
1944 a 31 de dezembro de 1944, D. Marlyse Kahn, licenciada em lin- 
guas e literaturas neolatinas, foi admitida como auxiliar tecnica da Ca- 
deira: de 7 de margo de 1946 a 8 de abril de 1947, foi ela contratada 
para prestar servicos junto a Cadeira e, em 9 de abril, para prestar ser- 
vices tecnicos e didaticos como auxiliar de ensino. 

ORIKNTAgAO DIDATICA ADOTADA. 

Desde a sua criagao, em 1934, a Cadeira de Lingua e Literatura 
Francesa da Faculdade de Filosofia de Sao Paulo, sempre regida per 
professores "contratados''' na Franga pelo Governo Brasileiro, propos-se 
a ministrar um ensino de acordo com o metodo atualmente empregado 
no ensino literario frances. O principio essencial desse metodo e que 
o estudo da literatura deve ser feito em estreita ligacao com o dos pro- 
prios textos. O curso de literatura ex cathedra, tal qual puderam fa- 
ze-lo ilustres professores do seculo passado, nao tern mais foros de ci- 
dade na Franca, no ensino universitario propriamente dito. No maxi- 
mo, encontrar-se-ia, em certos cursos publicos destinados a um audi- 
torio composto mais de amadores curiosos de literatura que de estu- 
dantes, uma longinqua lembranga de tal genero de ensino, mais apro- 
priado para proporcionar uma visao geral do que conhecimentos precisos, 
e que poe mais em relevo a eloqiiencia do professor que a exatidao 
de sua ciencia, Somente o contacto pessoal com os textos e, em princi- 
pio, considerado, no ensino atualmente feito na Franca, como o ade- 
qiiado para permitir ao estudante a aquisigao de conhecimentos lite- 
rarics reais. Donde cs dois exercicios fundamentais que constituem a 
base de todo ensino literario frances, seja secundario, seja superior: a 
explicagao de textos, pela qual o estudante adquire compreensao tao 
perfeita quanto possivel do texto, com o auxilio de explicacoes preci- 
sas, de natureza lingiiistica, estetica ou filosofica, bem como de correla- 
coes historicas ou literarias, e a dissertagao francesa, que habitua o pro- 
prio estudante a cbter, da leitura das obras, uma visao geral e a apresen- 
ta-la de maneira clara e coerente. 

A aplicagao do metodo frances de ensino literario determinou, du- 
rante o periodo de 1938 a 1949, toda a orientacao didatica da Cadeira 
de Lingua e Literatura Francesa da Universidade de Sao Paulo. Um 
metodo como esse, todavia, concebido na Franca para estudantes fran- 
ceses., nao podia, sem certas adaptacoes, ser imposto ao auditorio da 
Faculdade de Sao Paulo. Em 1938 e nos ancs que se seguiram, esse 
auditorio compunha-se em parte de pessoas inscritas na Faculdade na 
qualidade de "ouvintes", desejosas de ouvir falar, em frances, de litera- 
tura francesa, nao, porem, de se dedicar a aprofundados estudos. Os 
proprios estudantes nao podiam ser pura e simplesmente colocados na si- 
tuacao de estudantes franceses; o frances era para eles uma lingua estran- 
geira e, do proprio ponto de vista da compreensao da lingua falada, nao 
Ihes pederia ser proposto melhor exercicio que o de seguir regular- 
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mente um curso de literatura ministrado em frances. Dai, ter sido da- 
da no penodo de 1946, epoca durante a qual a Cadeira foi ocupada 
pelo professor Bonzon, uma importancia particular ao Curso de Li- 
teratura, ao qual, em cada serie, eram habitualmente consagradas duas 
horas. Esse curso foi, geralmente, dado as segunda e terceira se- 
ries reunidas, as quais, em alguns anos, juntaram-se, igualmente, os 
escudantes da primeira serie, tendo a experiencia revelado que con- 
vem, quando possivel, fazer os alunos, logo que ingressem na Facul- 
dade, enfrentar de uma vez um curso superior de literatura. Os as- 
suntos de tal curso relacionavam-se quer com um grande escritor, cuja 
cbra constituia, na ocasiao, objeto de aprofundado exame, quer com 
determinado periodo da historia literaria; neste caso, porem, procurou- 
se evitar os desenvolvimentos demasiado gerais que facilmente podiam 
ser encontrados pelos estudantes nos manuais de historia literaria. 
ccmo tambem se buscou imprimir ao ensino um carater vivo e pes- 
soal, recorrendo-se continuamente aos proprios textos dos principais 
autores do periodo estudado. 

Dos dois exercicios piraticos fundamentais acima referidos, que 
cciistituem a base dos estudos literarics na Franga, a "dissertacao"' nao 
pcde ser adotada tao freqiientemente quanto teria sido necessario: exi- 
gindo tal exercicio abundantes leituras e grande esfor^o de reflexao pes- 
soal e de redagao, tornou-se dificil impo-lo aos alunos mais de uma vez 
por semestre. Por isso, o mesmo acabou por confundir-se com o traba- 
Iho de aproveitamento. Por falta de pratica suficiente, os alunos tive- 
ram, freqiientemente, alguma dificuldade em adaptar-se as rigorosas 
exigencias de precisao e de composicao que o genero comporta, e em 
habituar-se a evitar os desenvolvimentos gerais e vagcs para concen- 
trar-se estritamente no assunto proposto. Alias, as mesmas razoes que. 
como se vera, prejudicaram o desenvolvimento da explicacao de tex- 
tos, contribuiram para impedir os estudantes de se dedicarem a dis- 
sertacao com suficiente constancia. 

Prccurou-se entao dar maior importancia a "explicacao de tex- 
tos". Esse exercicio adapta-se particularmente as necessidades de es- 
tudantes para os quais o frances e lingua estrangeira, pois obriga-os a 
certificarem-se da perfeita ccmpreensao literal dos textos, fornecendo- 
Ihes, alias, ocasiao de exer:itar-se na pratica do frances falado. Sendo 
as turmas bastante numerosas, costumcu-se, para evitar o risco de man- 
ter alguns alunos em um dolce far-niente no decorrer do ano, exigir 
de todos eles o preparo do texto antecipadamente indicado pelo profes- 
sor, designando-se no dia de aula um deles para a explicacao, e dando- 
se a palavra a cutros para a critica, de modo que varios alunos tives- 
sem assim oportunidade de pronunciar pelo menos algumas palavras 
em frances, antes da critica final feita pelo professor. Esse exercicio, as- 
sim posto em pratica, pareceu freqiientemente, para os estudantes, dura 
prova. Submeteram-se, entretanto, ao mesmo, de boa vontade, e, por 
vezes, ate dedicarem-se a ele com afinco, na medida em que os pro- 
gramas de estudo impostos pela Faculdade e seus deveres profissio- 
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nais Ihes deixavam tempo para trabalho individual. A medida que pas- 
savam os anos, o carater inicialmente heterogeneo dos auditorios, a que se 
aludiu acima, precisou-se num sentido mais nitidamente universitario. 
A Faculdade firmara-se como estabelecimento de ensino superior es- 
pecialmente encarregado da formacao dos futures professores do en- 
sino secundario. For isso a impcrtancia dada a explicagao de texto 
nas atividades da Cadeira de Frances merecia encontrar, no seu carater 
altamente fcrmativo e no seu valor didatico, uma justificagao comple- 
mentar. 

Os resultadcs da aplicagao de tal metodo, que foram, a principio, 
bem encorajadores, foram comprometidos, a partir de 1942, pela vi- 
gencia, na Faculdade de Sao Paulo, do novo regulamento das Faculda- 
des de Filosofia estabelecido pelo decreto de 4 de abril de 1939. O 
referido regulamento criava, para os estudos de letras, tres seccoes, uma 
das quais reunia todas. as linguas e literaturas neolatinas: o estudante 
de lingua e literatura francesa era, dai por diante, obrigado a estudar 
— alem de diversas materias, tais como latim, filologia romanica, lin- 
gua portuguesa e literaturas portuguesa e brasileira — lingua e litera- 
tura italiana, lingua e literatura espanhola e as literaturas hispano-ame- 
ricanas. Sendo atribuida importancia estritamente igual as tres gran- 
des linguas e literaturas estrangeiras neolatinas, tcrnava-se impossivel 
exigir dos estudantes um esforco pessoal continuo, que nao poderia ser 
realizado sem criar desequilibrio a custa das duas outras grandes dis:i- 
plinas neolatinas. Ora, o metodo que a Cadeira de Frances se propu- 
sera a aplicar fazia, antes de tudo, apelo a iniciativa e ao trabalho do 
estudante: tornava-se inaplicavel. 

De 1940 a 1946 numerosas tentativas fcram feitas pela Cadeira 
de Lingua e Literatura Francesa, no sentido de se cbter a revisao do re- 
gulamento. Poder-se-ia fazer uma longa lista de relatorios cu cartasj 
dirigidas as autoridades competentes, sem contar uma visita pessoal/ 
feita, na Capital Federal, ao Ministro de Educacao, pelo regente da Ca- 
deira. Dos diferentes dccumentos nos quais estao expostas as solucoes 
que parecem ser de natureza a garantir o maximo de eficiencia aos es- 
tudos feitcs nas tres grandes cadeiras de linguas e literaturas neolatinas, 
e concernentes, em particular, a organizacao dos exames vestibulares, 
da licenca e do doutoramento, mencicnar-se-a aqui apenas um relatorio 
datado de 2 de marco de 1940 e assinado pelos regentes das Cadeiras 
de Literatura Portuguesa e de Lingua e Literatura Francesa. Esse relato- 
rio sugeria que se desse ao estudante a liberdade de escolher, entre o 
frances, o italiano e o espanhol, uma materia principal e duas secun- 
darias. O decreto estadual n,0 12.511 de 21 de Janeiro de 1942, dando 
ao estudante liberdade de abandonar completamente duas das tres 
grandes disciplinas neolatinas, ultrapassou a referida sugestao. A na- 
tural tendencia que leva os estudantes a desejarem adquirir conheci- 
mentos enciclopedicos e superficiais devia, na pratica, impedir a maio- 
ria de fazer tao exclusiva escolha. Aqueles que, entretanto, usaram da 
liberdade que Ihes era concedida, foram, a seguir, mal recompensados: 
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quando, depois de haverem terminado seus estudos, quiseram fazer o 
registro do seu diploma de licenciados, tiveram contra si a recusa das 
autcridades federais,. que negaram a validade do decreto de 21 de Ja- 
neiro. Permitiu todavia esse decreto ao titular da Cadeira de Frances 
manter, ate o ano de sua partida (1946), certas exigencias de traba- 
Iho, e continuar, com resultados desiguais, mas, por vezes, excelentes, a 
aplicar o metodo da explicagao de textos. 

Embora especialmente destinados a forma^ao literaria dos estu- 
dantes, os exercicios de dissertacao e de explicagao comportavam ne- 
cessariamente uma parte importante de estudo da lingua, pelo simples 
fato de serem praticados em frances. No entanto fez-se logo sentir, e 
de maneira cada vez mais imperativa, a necessidade de um ensino lin- 
giiistico elementar; com efeito, a medida que as novas disposicoes regu- 
lamentando o emprego das linguas estrangeiras no ensino secundario 
prcduziam seus frutos, o numero de alunos que conheciam frances ao 
entrar na Faculdade tornava-se mais escasso. Em 1939 fci dado pelo 
professor um ensino de lingua que se propunha manter no piano do en- 
sino superior e no qual se estudavam textcs do se:ulo XVII. A par- 
tir de 1940, porem, conseguiu-se um ensino mais eficiente da lingua, por 
meio de exercicios de versao, aos quais, nos anos que se seguiram, o re- 
gente da Cadeira dedicou uma bora por semana, num curso que reunia, 
habitualmente, o 1.°, o 2.° e c 3.° anos. Foram tambem dados, pelos 
diverscs assistentes e auxiliares da Cadeira, cursos complementares de 
lingua (leitura, conversagao, gramatica). 

Em 1945 fci criado um quarto ano, para os estudantes que quises- 
sem, posteriormente, preparar o seu dcutoramento. A partir de 1946 
esse quarto ano foi consagrado aos cursos de especializagao, entao es- 
tabelecidcs: esses cursos basearam-se ncs mesmcs principios que os 
dos trds primeiros anos, visando trazer-lhes um complemento. 

No periodo que se estende de 1947 a 1948 o ensino da Cadeira foi 
ccntinuado dentro do mesmo espirito pelo professor Guinez, com cer- 
tas mcdificacoes, porem, decorrentes do fato de que o novo titular da 
Cadeira era especialista de lingua. Foi suprimido c curso geral de 
literatura, tendo-se o ensino literario limitado iinicamente a explicacoes 
de textos; estas, entretanto. ficaram inteiramente a cargo do profes- 
sor, que, a par de consideracoes literarias, insistiu sobretudo no estudo 
da lingua. Continuaram, igualmente, os cursos elementares de frances 
baseados em versoes do portugues para o frances. 

Em 1949, durants o primeiro semestre, o professor Bastide encar- 
regou-se de explicacoes de textcs de diferentes autores, encaradas sob 
diverscs angulos, sociclogico, estetico, etc. O professor Granger deu 
um curso geral sobre a histcria do pensamento frances, tendo-se igual- 
mente consagrado a questoes de lingua, por meio de versoes. Os au- 
xiliares da Cadeira trataram de algumas questoes de historia litera- 
ria, No segundo semestre de 1949, que, por motive da mudanpa da Fa- 
culdade para a rua Maria Antonia, so durou de 15 de setembro a prin- 
cipios de novembro, o ensino foi retcmado nas mesmas bases langadas 
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pelo regente da Cadeira ate 1946, bastante prejudicadas, porem, pela 
nova regulamentagao dos estudos. 

BIRLIOTECA. 

Durante o periodo de 1939-1949, como a Cadeira nao possuisse bi- 
blicteca, o trabalho dos professores e alunos foi muitas vezes prejudicado. 
Em 1948 a Cadeira dispos de uma sala em conjunto com outra, e foi 
so em setembro de 1949 que teve a sua sala particular no predio proprio 
da Faculdade. Decidiu-se que essa sala serviria ao mesmo tempo de 
gabinete de trabalho para o professor e de sala de leitura para cs alu- 
nos, e foi com esta ultima finalidade que foi instalada pelo professor e 
a auxiliar de ensino. Foram reunidos os primeiros livros destinados a 
ccnstituir um fundo de biblioteca assim ccmo os diferentes elementos ne- 
cessaries as atividades de um Cerc/e de Francais, que deve comecar a 
funcionar em 1950 na Sala de Frances. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CADEIRA. 

Colaboracao com instituigdes diversas. 

Tendo em vista o grande numero de alunos que, devido a seus 
fracos conhecimentos de frances, freqiientavam os cursos da Alianca 
Francesa, o regente da Cadeira manteve relagoes estreitas com essa ins- 
tituigao, cujo ensino contribuiu para reorganizar e de que foi vice-presi- 
dente de 1942 a 1946; foi, tambem, membro do Conselho de Adminis- 
tragao do Liceu Franco-Brasileiro, de 1945 a 1946. 

Conferencias. 

O regente da Cadeira pronunciou varias conferencias sob os auspi- 
cios de diferentes associagoes nacionais ou estrangeiras. Em 1938, uma 
conferencia sobre Hugo et la tradition frangaise, patrocinada pelo Comi- 
te France-Amerique e pela Alliance Frangaise. Em abril de 1940, em 
ccmemoragao do tricentenario de Racine, le Miracle de Racine, sob os 
auspicios das mesmas instituigdes. Em Janeiro do mesmo ano, no decor- 
rer de uma serie de conferencias organizadas pela Cadeira de Italiano 
e a de Frances, em Ribeirao Preto e em Franca, La poesie frangaise de 
Villon a nos jours. Em 1941, na serie sobre o romantismo, organiza- 
da pela Sociedade de Cultura Artistira, Le Romantisme frangais. Em 
ncvembro de 1942, patro:inadas pelo Departamento de Cultura, He- 
redia et le Parnasse, Le Message des Trcphees, em comemoracao do 
Centenario de Heredia. 

Publicagdes. 

Prof. Alfred Bonzon: "O Romantismo frances", conferencia pro- 
nunciada sob cs auspicics da Sociedade de Cultura Artistica, Revista 
Clima, 1941. 'A Mensagem dos Trofeus", conferencias sobre Heredia, 
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proferidas sob os auspicios do Departamento de Cultura, seguidas de 
um estudo sobre a "Arte de Heredia" e de um apendice sobre ^Here- 
dia e Nerval" (Revista do Arquivo Municipal de Sao Paulo, 1944). 
Les Chefs-d'oeuvre de Racine, edigao compreendendo as tragedias An- 
dromaque, Britannicus, Berenice, Bajazet, Mithridate, Phedre, Esther, 
Athalie e a comedia "les Plaideurs", com uma introdugao, biografia cro- 
nologica, notas historicas e literarias e uma bibliografia sumaria (2 
volumes, 363 e 350 paginas, Rio de Janeiro, Americ-Edit, Paris, Pres- 
ses Universitaires) . Esquisses Parnassiennes — Estudos sobre Heredia, 
Mallarme e Verlaine (Le Message des Trophees, Mallarme et la Chi- 
mere de I'oeuvre pure, Verlaine et le Parnasse), Sao Paulo, "O PapeP 
(217 paginas, 1946). — Notas e artigos diversos publicados no "Bul- 
letin de I'Alliance Francaise", na Revista "Cultura", em "O Estado de 
Sao Paulo", nos Boletins bibliograficos da Universidade de Sao Paulo 
e da Biblioteca Municipal de Sao Paulo. 

Intercambio cultural. 

A segunda guerra mundial interrompeu as relacoes com o exterior 
de 1939 a 1945. Em 1939 o titular da Cadeira participou da organiza- 
gao da Exposicao das Obras-Primas do Museu do Louvre, e em 1945. 
da Exposigao da Arte e do Livro Frances. No segundo semestre de 1945 
participou da organizagao das conferencias dos professores Clarac e 
Guehenno e recebeu, em nome da Universidade, o Sr. Emile Henriot, 
da Academia Francesa, que pronunciou uma palestra sobre a litera- 
tura contemporanea desde 1940. 

Em vista dos acontecimentos foram atribuidas somente duas bolsas 
de viagem a Franca, uma antes da guerra, durante o ano letivo de 1938 
a 1939, a D. Yolanda Leite, e a outra, apos a guerra, ao Sr. Geraldo 
de Almeida Vidal, durante o ano letivo de 1946 a 1947. 
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CADEIRA DE LINGUA E LITERATURA GREGA. 

Em 1939 foi contratado para reger a Cadeira de Lingua e Lite- 
ratura Grega — anteriormente ocupada pelo Prof. Attilio Venturi — 
o Sr. Vittorio de Falco, Professor Catedratico da Universidade de Na- 
poles, figura de grande projegao ncs meios helenisticos e autor de obras 
de inestimavel valor. 

Organizou o ilustre Mestre — que nesse ano trabalhou sem assis- 
tente — novo piano de ensino, no qual figuravam, alem da parte de 
mcrfclogia nominal e verbal, aulas de sintaxe, monografias e interes- 
sante curso sobre cs poetas liricos, desde os primordios ate Simonides 
de Cecs. Incluia o programa os principals fragmentos de Terpandro, 
Alcmao, Alceu, Estesicoro, Ibicos, Anacreonte, Corina e Baquilides, ten- 
do sido adotados os livros da colecao Lyra Graeca, da Loeb Classical 
Library, da Universidade de Cambridge. 

Durante os anos de 1940 e 1941, o assistente da Cadeira de Lin- 
gua e Literatura Latina, Prof. Theodore Henrique Maurer Junior, foi 
igualmente contratado para prestar servigos junto a Cadeira de Grego, 
encarregando-se da parte morfologica e sintatica, ficando sob a res- 
ponsabilidade do Prof, de Falco os cursos de literatura e de filologia 
classica. Ao todo, eram ministradas semanalmente doze horas de aula. 

Em 1940, por ocasiao da Semana de Estudos Classicos — para a 
qual foram convidados professores e alunos de cutras universidades bra- 
sileiras — teve o Prof, de Falco ocasiao de proferir em portugues. no 
salao nobre da Faculdade, duas magnificas conferencias: uma sobre 
Safo e outra sobre Aquiles. Figurava no programa de literatura desse 
ano, o Canto I da Iliada e um curso sobre os tragicos gregos, no qual 
foram traduzidas e comentadas as pegas de Sofocles: Antlgona e Edipo- 
Rei. 

Em 1941, publicou o Prof, de Falco, em co-autoria com o Prof. 
Aluizio de Faria Coimbra, a obra Os Elegiacos Gregos de Calino a Crates, 
com texto critico, tradugao em versos Portugueses e notas. 

Em 1942, tendo o Prof. Maurer Junior optado pela Cadeira de 
Lingua e Literatura Latina, foi contratado como assistente o Prof. Alui- 
zio de Faria Coimbra, que se encarregou da parte anteriormente atri- 
buida ao seu predecessor. Foi incluida no programa desse ano letivo a 
traducao e o comentario dos Elegiacos gregos dos Hinos homericos, das 
Anacreonticas e das Fabulas de Esopo. 

Na segunda quinzena de abril de 1942, com a partida do Prof. Vit- 
torio de Falco para a Europa, por designagao da Diretoria e do Con- 
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vselho Tecnico-Administrativo, assumiu os encargcs da respectiva Ca- 
deira o entao assistente, Prof. Aluizio de Faria Coimbra. Nenhuma al- 
teracao ou diminuicao sofreu, com a citada partida, o piano escolar tra- 
cado para o ensino de Lingua e Literatura Grega, pois que o Prof. Coim- 
bra executou a tarefa que, anteriormente, a ambos cabia em conjunto. 

No decorrer desse ano, o Prof. Aluizio de Faria Coimbra teve en- 
sejo de pronunciar, na Sociedade de Estudcs Filologicos, quatro confe- 
rencias: O Grupo G N na Fonetica Classica, Morfologia Historica do 
verho grego Echo, Uma interpretagao do Arqu'iloco e Da vernaculizagao 
de algumas formas gregas. 

Em 1943, com minimas variantes, foi mantido o programa que 
servira em 1942, tendo sido em numero de catorze as boras semanais 
consagradas ao ensino do grego. 

Nesse ano, publicou o Prof. Aluizio de Faria Coimbra o opusculo 
Tres Estudos compreendendo alem de duas das conferencias anterior- 
mente pronunciadas — O Grupo G N na Fonetica Classica e Da verna- 
culizagao de algumas formas gregas — a exposicao de Um sistema de 
acentuagao grafica. 

Para o ano de 1944 organizou o Prof. Coimbra novo piano de tra- 
balho, o qual apresentou sensivel progresso em relacao ao precedente, 
nao so por efeito do carater cientifico que se passou a atribuir ao es- 
tudo da lingua, senao tambem pela maior riqueza e variedade confe- 
ridas ao estudo da literatura. Foram entao ministrados, pela primeira 
vez nesta Faculdade, cursos sobre a teoria da acentuagao grega, sobre 
a metrica grega, sobre as caracteristicas dos dialetos e sobre os carac- 
teres do estilo na prosa atica. Tambem, pela primeira vez, levou-se a 
cabo, numa extensao tao ampla quanto o permitiu o tempo, o estudo da 
morfologia nominal e verbal, sob angulos predominantemente lingiiis- 
ticos. 

O estudo da literatura foi dividido em monografias, tratadas em 
quatro aulas semanais, uma para cada curso: Homero, Safo e Alceu, 
Platao, Solon e Mimnermo. No exercicio das funcoes em que servia 
a Faculdade, teve o Prof. Coimbra oportunidade, a 14 de abril de 
1944, de enviar ao Sr. Ministro da Educacao alguns reparos sobre o 
ensino superior de grego no Brasil, alvitrando que se incluisse a se- 
guinte exigencia entre as que vigoravam no respective vestibular: que 
o aluno, nao portador de diploma do Curso Classico com grego, tivesse 
conhecimentos dessa lingua no nivel da terceira serie do mesmo Curso. 
Numa das ultimas aulas do mesmo ano achou-se honrado o curso de 
Homero com a visita do Sr. Consul da Grecia neste Estado. Pos S. 
Excia. empenho em assistir aos trabalhos da classe e, sobre eles, envicu 
copiosa e cativante informagao ao Ministro do seu pais, no Rio de 
Janeiro. 

Em 1945, foram examinados os mesmos autores, nos aspectos e 
excerptos que nao tinham sido apreciados no ano precedente. 

O proveito colhido nesse bienio e o interesse despertado entre as 
classes induziram o Prof. Coimbra a tracar para 1945-1947 um piano 
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de conteudo e de ordenacao analogos. Em consequencia, adotou, em 
literatura, os mesmos autores, substituidos somente cs liricc« eolicos 
pslcs pcetas corais, especialmente por Pindaro. A parte morfologica e 
sintatica foi ampliada em seus aspectcs comparatives, e o ensino da 
tecria da acentuacao foi substituido pelo da metrica. 

No deccrrer desse ano, publicou o Prof. Coimbra os seguintes tra- 
balhcs: Uma palavra tardia em Eubulo e Epicarmo e Dois Estudos. 
Compreendem-se nesse opusculo um Estudo sobre o psrticipio "mem- 
phomenos" num distico obscuro de Arquilcco e um estudo sobre a Elegia 
do ganho licito e da vindicta des numes de Solon. 

Per intermedio da Faculdade, envicu o Prof. Aluizio de Faria Coim- 
bra treze fichas de bibliografia classica brasileira, como contribuicao a 
Classira Americana, entao em elaboracao nos Estados Unidos. 

O mesmo programa, com pequenas alteracoes, foi mantido em 
1946 e 1947. No comego do ano letivo de 1946, por sugestao do Prof. 
Aluizio de Faria Coimbra, a que a Diretoria e o Conselho Tecnico- 
Administrativo deram a mais ampla aprovacao, foi contratada, como 
auxiliar de ensino da Cadeira, Da. Hilda Penteado de Barros, que se 
encarregcu das aulas de morfologia nominal e verbal, da tradugao e 
ccmentario des elegiacos gregos e das Fabulas de Esopo, dando sema- 
naimente seis aulas acs alunos do primeiro e do segundo ano, 

Em 16 de marco de 1946, o Prof, Aluizio de Faria Coimbra re- 
meteu ao Ministro da Educacao amplas sugestoes relativas a reforma 
do ensino de Grego, Latim e Portugues nas aulas secundarias do 2.° 
Ciclo. 

Em carta de 9 de abril do mesmo ano, ofereceu ao Prof. Andre 
Dreyfus, entao Diretor da Faculdade, algumas contribuicoes para a 
estruturacao do 4° e 5° anos dos cursos de aperfeicoamento. 

Em 1947, foi contratado, como Assistente da Cadeira, o licenciado 
Jose Lazzarini Junior. 

Nesse ano, o Prof. Aluizio Coimbra publicou o trabalho Tres T6- 
picos da Ifigenia entre os Tauros, reparos sobre algumas passagens des- 
se drama de Euripedes inexatamente interpretadas pelos seus muitos 
editores e exegetas. Organizou, ademais, o primeiro boletim da Cadeira 
(n.0 LXXVIII da Faculdade), com o estudo sob o titulo Cinco Etimos 
Greens, aos quais adicionou algumas pesquisas sobre vocabulos da mes- 
ma procedencia. 

Em agosto de 1947, acometido de perigosa e lenta enfermidade, 
afastou-se o Prof. Aluizio de Faria Coimbra de tcdo o genero de traba- 
lho, ficandc, sem que hcuvesse solucao de ccntinuidade, as aulas e os 
exames de fim de ano sob a responsabilidade dos auxiliares da Cadei- 
ra, Prof. Jose Lazzarini Junior e Da. Hilda Penteado de Barros. 

Em 1948, reiniciados os curses universitarics, foi rigorosamente ob- 
servado pelo Prof. Jose Lazzarini Junior e por Da. Hilda Penteado de 
Barros o piano de trabalho precedentemente elaborado pelo Prof. Alui- 
zio de Faria Coimbra que, devido ao seu precario estado de saude, so 
reassumiu suas fungoes em margo do ano seguinte. 
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O programa desse ano letivo — que ficou inteiramente a cargo 
dos citados auxiliares — compreendia tres cursos monograficos sobre 
Homero, Platao e Sofocles, aulas de morfologia nominal e verbal, cur- 
sos sobre metrica e sintaxe. Alem disso foi iniciado um 4° ano destb 
nado ao aperfeicoamento da lingua e da literatura grega. 

Foram traduzidas e comentadas por Da. Hilda Penteado de Bar- 
ros Epigramas homericos, Fabulas de Esopo, os elegiacos gregos e o 
Criton de Platao. O Prof. Lazzarini Junior, encarregado das aulas do 
4° ano, traduziu e comentou a Antigcna de Sofocles, ministrou tambem 
as aulas de morfologia e de sintaxe, assim como o curso de metrica e, 
em junho, um curso de lingua e literatura grega para os professores do 
curso secundario, 

Em 1949. tendo o Prof. Aluisio de Faria Coimbra reassumido seu 
posto, nenhuma alteracao sobreveio ao programa dantes tracado ou a 
respectiva execucao, tendo apenas Platao sido substituido per Xeno- 
fonte. 

Em setembro desse ano mudou-se a Seccao de Letras da Faculda- 
de para o atual predio proprio, situado na ma Maria Antonia, n.0 294. 
Na sala anexa a Cadeira de Lingua e de Literatura Grega, iniciou-se a 
crganizacao de uma biblioteca especializada, com as doacoes feitas pe- 
lo Prof. Aluizio de Faria Coimbra e por Da. Hilda Penteado de Barros. 

Com o estabelecimento do 2° ano de especializagao — no qua! 
o Prof. Coimbra ministrou um curso monografico sobre o teatro grego 
— atingiram o numero de dezoito as aulas semanais consagradas ao 
estudo da lingua e da literatura grega. 

No fim desse mesmo ano letivo foi ampliado o numero de auxilia- 
res da Cadeira com a admissao da licenciada Da. Gilda Maria Reale. 

Publicou o Prof. Aluizio de Faria Coimbra o trabalho Preshita, 
Diatribe, Frenesis, Estudo Moriologicc, opusculo onde, condensadamen- 
te, se enfeixaram varias solugoes pesscais cferecidas a relevantes pro- 
blemas filologicos. 

Tais foram, em linhas mui sumarias, o trabalho didascalico e as 
atividades da Cadeira de Lingua e Literatura Grega nos anos 1939-1949^ 



CADEIRA DE LINGUA E LITERATURA INGLfeSA E 
ANGLO-AMERICANA 

HISTOHICO E ORIENTAgAO DA CADEIRA. 

Embora a Cadeira de Ingles ja constasse do curriculo da Facul- 
dade, quando a Seccao. de Letras se subdividia em Letras Classicas e 
Linguas Estrangeiras, ela so comecou a funcionar em 1940. Nessa epo- 
ca a sub-seccao de Linguas Estrangeiras se constituia das seguintes dis- 
ciplinas: 

a) Frances ou Italiano; 

b) Ingles ou Alemao, alem de Pcrtugues e Latim. 
Ao funcionar a Cadeira, em 1940, foi convidado o Prof. Douglas 

Redshaw, entao Diretor dos Cursos de Ingles da "Sociedade Brasileira 
de Cultura Ingiesa", para dar o curso. Desempenhou ele a missao, sa- 
tisfatdriamente, procurando sempre dar relevo aos pontos vitais da 
lingua e literatura inglesas, Ocupou a Catedra desde marco de 1940 
ate marco de 1942, desenvolvendo um programa essencial para cs 
alunos. 

Ao deixar a Faculdade, ccupcu a Cadeira o Prof. Kenneth John 
Swann, que veio substituir o Prof. Redshaw na "Sociedade Brasileira 
de Cultura Ingiesa". Esteve no desempenho de suas funcoes desde 20 
de abril de 1942 ate 31 de dezembro de 1947. Foi durante a sua ges- 
tao que o Lie. Hygino Aliandro foi por ele convidado para auxilia-lo 
em seus trabalhos. O Lie. Hygino Aliandro foi nomeado 1.° assistente 
em 27 de fevereiro de 1945, continuando nessa funcao ate o momento 
atual. 

Durante 6 anos de proficuo trabalho, o Prof. Swann soube gran- 
gear a amizade e admiragao de todos cs seus discipulos, nao so pels 
maneira polida de agir, como tambem pelo profundo conhecimento que 
demonstrava possuir da disciplina. Executou um programa excelente 
e obteve otimo resultado. Foi com saudade que vimos o Prof. Swann 
partir para a sua patria, no dia 28 de Janeiro de 1948. 

Mas o Conselho Britanico, parece-nos, tern o dom de escolher os 
seus representantes, e, em fevereiro de 1949, foi indicado o Prof. Geof- 
frey Wile, que trabalhou por dois anos, ate dezembro de 1949. 

Com a colaboragao do Prof. Swann, o Prof. Wile elaborou um pro- 
grama para os cinco anos (2 de Especializagao) da Faculdade. Esse 
programa, baseado na experiencia, tern sido executado com excelentes 
resultados. O Prof. Wile conquistou desde o inicio a simpatia dos alu- 
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ncs, tornando as suas' aulas verdadeiro manancial de sabei . Terminan- 
do o seu contrato em 31 de dezembro de 1949, coube ao Assistente 
Lie. Hygino Aliandro reger a Cadeira inteiramente, ate que o contrato 
do Prof. John Francis Tuohy corresse tcdos os tramites legais. 

A execucao do programa das quatro series e do Curso de Especia- 
hzaqao de Lingua e Literatura Inglesa e Literatura Anglo-Americana 
tern sido feita na propria lingua. 

O programa do 1.° ano compreende uma revisao da gramatica es- 
tudada no colegio, leitura de textos com explicagoes gerais de vccabu- 
lario, gramatica, questionario e reproducao, quer escrita, quer oral, e 
composicao. Pretende-se com isso preparar os alunos para o curso de 
literatura que se iniciara no 2.° ano. Tem-se adotado o livro Brighter 
English, de Eckersley. 

A partir do 2.° ano, alem do estudo de gramatica, leitura de textos, 
poemas e obras, ha a exposicao da literatura inglesa por parte do pro- 
fessor . Os alunos lem as obras explicadas e apresentam ensaios sobre 
as mesmas. Esses trabalhos, lidos e criticados pelo professor, irao cons- 
tituir uma das notas de aproveitamento dos alunos. Outras notas sao 
dadas por exercicios em classe. A media aritmetica dessas notas cons- 
tituira a nota de aproveitamento definitiva. 

Nos ultimos anos, 4.° e Especializacao, obras de varios autores 
sao iidas e discutidas, desenvolvendo assim o gosto critico dos alunos. 

v 
S 



CADEIRA DE LINGUA E LITERATURA ITALIANA. 

A CADEIRA DE 1938 a 1942. 

Era professor da cadeira em 1938 o grande mestre italiano Giu- 
seppe Ungaretti, poeta de fama mundial, que foi convidado em subs- 
tituicao ao professor Francesco Picollo em 1937. 

O professor Ungaretti salientou-se, imediatamente, desde as pri- 
meiras aulas, como professor excepcional. Aliava ao seu espirito a ins- 
piragao e a consciencia critica de um grande poeta, a cultura e o ex- 
traordinario talento de um historiador, um gosto seguro, a honestidade 
e o entusiasmo incansavel pelcs estudcs literarios. 

Foi dentro desse clima de alto nivel cultural que os seus alunos 
aprenderam a ler um texto, palavra por palavra, salientando nela o 
seu valor humano e o seu valor poetico. 

Sua aula nascia sempre da leitura de uma pagina e, para ele, cri- 
tica cientifica significava compreender e penetrar no essencial de um 
texto iluminando todos os problemas de humanidade, de tecnica, de 
poetica, de poesia que ele sugeria em relacao a si mesmo cu em relacao 
ao conjunto da obra do artista ou em relacao com cutras epocas e ou- 
tros artistas. 

Era no fundo um minucioso e paciente trabalho de labcratorio 
onde a palavra se fazia coisa, coisa perscrutada nos seus mais intimos 
segredos, a fim de revelar as suas relacoes de fenomeno humano, este- 
tico, historico e filologico. 

Em oficio ao Consul Geral da Italia em Sao Paulo, em 17 de ja- 
neiro de 1940, sobre as atividades do Prof. Giuseppe Ungaretti, nesta 
Cadeira, assim se expressou o entao diretor da Faculdade, Prof. Al- 
fredo Ellis Junior: 

"Esse eminente professor tern ccrrespondido plenamente a con- 
fianca que nas suas qualidades didaticas e na sua cultura depositou a 
Faculdade de Filosofia. Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo. 
Desde o inicio de seu contrato, o Prof. Giuseppe Uungaretti revelou a 
maior dedicacao e o maior entusiasmo pelo curso que Ihe foi atribuido. 
Assim, realizou, nos tres anos em que se acha na regencia da Cadeira, 
um curso sobre os pre-dantescos; um curso sobre a Divina Comedia 
(introducao); comentarios de Petrarca, Leopardi e Manzoni; cursos so- 
bre o Inferno, sobre o romantismo italiano, sobre Bocaccio e sobre o 
humanismo italiano. Realizou, tambem, uma conferencia sobre Vico. 

Como Diretor da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Uni- 
versidade de Sao Paulo, tenho o prazer de assinalar a Vossa Excelen- 



■ - ^ — — - 1 

— 492 — 

cia, em resume, que o ilustnssimo Senhor Professor Giuseppe Uuga- 
retti, alem de dedicagao demonstrada pelo curso de que foi incumbido, 
revelou, nos tres anos de sua permanencia a frente do mesmo, a sua 
grande cultura e as suas admiraveis qualidades de professor". 

Em 1941 organizou outros cursos sobre Petrarca e Leopardi e em 
1942 iniciara os cursos sobre a Origem do humanismo italiano e A poe- 
sia pre-dantesca, quando, o Governo Italiano chamando-o, ficou encar- 
regado de continua-los o seu assistente, o Licenciado Italo Bettarello. 

CONFEHENCIAS. 

Realizou uma conferencia sobre Dante, na Faculdade de Filosofia; outra so- 
bre D'Annunzio, no Teatvo Municipal e a terceira sobre As origens do romantis- 
mo italiano, no Teatro Municipal. 

PUBLIC ACOES. 

L'Allegria.— Ed. Novissima — Roma, 1936 — Poesias. 
Sentimento del Tempo — Ed. Novissima — Roma, 1936 — Poesias. 
Traduzioni — Ed. Novissima — Roma, 1936 — Poesias. 
Vie dun Homme — Ed. Gallimard — Paris, 1939 — Poesias. 
Le Origini del Romanticismo Italiano — Fanfulla, 11.5.41 — Conferencia. 

O ASSISTENTE ITALO BETTARELLO. 

Em 1939 foi nomeado assistente extranumerario da Cadeira. 
Em 1942 foi nomeado como primeiro assistente do quadro, encarre- 

gando-se de um curso de lingua. 

A CADEIRA DE 1942 a 1949. 

Foi na epoca de uma gravissima crise internacional, que reper- 
cutiu moralmente sobre a Cadeira de Italiano que coube ao Prof. Bet- 
tarello assumir-lhe a dire^ao, substituindo o Prof. Uungaretti que par- 
tia para a Italia a chamado do proprio Governo, em 24 de abril de 
1942. 

Imediatamente, exercendo as funcoes de professor e assistente, 
dedicou-se a Cadeira totalmente, entrando por livre e expontanea de- 
cisao em regime de tempo integral, sem, todavia, usufruir das vanta- 
gens do cargo, procurando continuar a obra do grande mestre que ti> 
nha a honra de substituir. 

B1BLIOTECA. 

A Cadeira nao possuia biblioteca especializada em 1942. Em 1944 
recebeu uma doacao de 128 volumes de textos italiancs do Departa- 
mento de Matematica os quais formaram o seu primeiro nucleo. So 
em 1947 foi possivel a Cadeira comprar os primeiros volumes. 

Ela e circulante e destinada aos professores e alunos da Univer- 
sidade. No entanto, para dar um bom andamento as pesquisas, o pro- 
fessor colocou a disposigao dos estudantes a sua biblioteca pessoal e as 
suas colegdes de revistas: 
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Circolo. 
L tteratura. 
L'ltalia die scrive. 

Leonardo. 
Quaderni della Critica. 
La Nuova Italia. 

Prospettive. 
II Frontespizio. 
Meridiano di Roma. 
Quadrivio. 
LOrto. 
Rassegna d'ltalia. 
II Libro Italiano. 
Romana. 

Belfagor. 
Omnibus. 
L Italiano. 
Corrente. 
Mesures. 

Nuova Anlologia. 
Poesia. 

La Nouvelle Revue Frangaise. 

CURSOS. 

Fcram realizados, alem dos cursos normals, os seguintes cursos 
monograficos destinadcs a orientar os alunos nos trabalhos de pesquisa: 

1) A poesia de Ungaretti (em 1942). 
2) A po sia pre-dantesca (em 1942), 
3) Petrarca, poeta do Canzoniere (em 1943). 
4) O desenvolvimento do humanismd italiano (em 1942 e 1943). 
5) Petrarca, poeta do Canzoniere (em 1943). 
6) Petrarca; estudo sobre o tempo, o homem, o p nsador, o pa^riota, o literato, 

o poeta (em 1944). 
7) Historica do romantismo italiano (em 1944). 
8) As Operette Morali de Leopardi (em 1944). 
9) Dante poeta (em 1945). 

70) As prigens e sens problemas (em 1945). 
11) As origens do romantismo italiano (em 1946). 
13) A <: stetica de Croce (em 1947). 
14) O seculo XIV (em 1948). 
15) As varias fases da estetica de Croce (em 1948). 
16j O humanismo (em colaboragao com o professor Edoardo Bizzarri em 1948). 
17) Literatura do novecento (em 1949). 
18) O Renascimento (em colaborapao com o Prof. Bizzarri em 1949). 
19) A estetica de Croce - as novas correntes criticas Italian as (em 1949). 

ESPECIALIZACAO. 

Foram iniciados em 1947 os cursos de'especializagao que constam 
particularmente de pesquisas dos alunos, os quais deverao apresentar 
no termino do ano uma monografia para ser discutida. O programa de 
trabalho e organizado de comum acordo entre o professor e os alunos, 
cuja preferencia tern sido sempre para estudos de estetica, Nesse sen- 
tido foram realizados cursos sobre os problemas teoricos da estetica de 
Croce e sobre os problemas por ele levantados nos escritos historicos, 
criticos e nas monografias sobre as figuras da literatura italiana. 

SEMINARIO E COL6QUIOS. 

Logo de inicio foram introduzidas algumas modificagoes no ensino 
para a tender melhcr as necessidades do ambiente, incluindo, junto acs 
cursos monograficos que continuam a ser os mais importantes, alguns 
cursos suplementares de lingua e cursos panoramicos da literatura ita- 
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liana. Iniciaram-se, tambem, ao lado das aulas teoricas de lingua e li- 
teratura, aulas praticas, seminarios e coloquios pelo sistema de rodizio 
entre os alunos, tratando-se neles de leitura, analise e comparacoes de 
textos ou de estudos referentes as aulas teoricas com comentarios es- 
teticos, historicos e gramaticais, estabelecendo-se o debate dos proble- 
mas levantados nas aulas teoricas entre os alunos e entre estes e o 
professor. Foram, tambem, introduzidos seminarios sobre os problemas 
da critica e da historiografia literaria assim como sobre problemas bi- 
blicgraficos. Nao compreende a Cadeira, como nao compreendia tam- 
bem o Prof. Ungaretti, o ensino da literatura sem a mais irrestrita 
aderencia ao texto e mesmo da aula teorica nascendo dele. Afinal o 
problema da critica ou da historia literaria esta, como diz De Rober- 
tis, num saper leggere. 

Porem, continuaram, como ainda hoje continuam, insuperaveis al- 
gumas das grandes dificuldades para o ensino de Lingua e Literatura 
Italiana, uma vez que estas nao fazem parte do curriculum secunda- 
rio. Os candidates a Faculdade de Filosofia ingressam nos cursos da 
Cadeira sem que Ihes seja exigido, por exame, qualquer conhecimento 
de Lingua ou Literatura Italiana. E' esta uma situagao insustentavel 
que poderia ser corrigida com a inclusao do estudo de italiano no 2.° 
ciclo do ensino medio como cadeira de livre escolha ou como disciplina 
de um curso pre-universitario. 

Seria inutil um longo discurso para demonstrar a importancia das 
Letras Italianas no conhecimento das letras da Europa e da America, 
tais as influencias que elas exerceram desde o seculo XIII ate o se- 
culo XX: ai estao o humanismo, o renascimento, o barroco, o arca- 
dismo, o romantismo, o futurismo como movimentos, que na sua maio- 
ria, nasceram na Italia. 

APOSTILAS. 

Foram organizadas algumas antologias para auxiliar os cursos da 
Cadeira: 

1) Antologia do epistolario de Petrarca. 

2) Antologia do Canzoniere de Petrarca com comentarios historicos, 
esteticos e gramaticais. 

3) Antologia da poesia de Ungaretti. 

4) Antologia dos cantos de Leopardi. 

5) Antologia dos textos da polemica romantica da Italia. 

6) Apostila do curso: A poesia de Ungaretti, realizada em homenagem 
ao grande mestre que lecionou na Faculdade. Nela tratou-se da sua 
pcesia, salientando o que ela trazia de novo para a lirica italiana 
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na sua pesquisa de pureza e de essencialidade e de como ela da o 
sentido de uma primitividade reconquistada como resultado de 
um grande saber. Reconquista critica do valor de cada palavra 
no esforco de nela reencontrar a naturalidade, a profundidade e o 
ritmo: aqui o segredo da Allegria. Iluminagao profunda da com- 
plexidade da vida e da fantasia que se desenvolvera no Sentimen- 
to del Tempo, nas grandes pesquisas sobre os meios tecnicos da 
analogia, como procura do verso tradicional atraves de um exar- 
cerbado espirito moderno, e nas miraculosas realizacoes de poesia 
inefavel, revelando-nos este homem na sua crua humanidade de 
uomo di pena a sua vida e a sua dor. 

7) Apostila do curso Historia Literaria das Origens, onde o autor tra- 
gou um panorama da historia da cultura medieval e da passagem 
da literatura latina para a literatura italiana, e salientcu qual o "mo- 
vimento vital" que conduziria a Europa ao Renascimento e ao Ro- 
mantismo atraves do renovar-se de ativas forcas do espirito. Fez 
longas analises sobre as escolas pceticas do seculo XIV e sobre a 
prcsa, mostrando como a escola do stil nuovo ia desembocar em Pe- 
trarca e de Petrarca levantar o lirismo enrcupeu e o movimento re- 
nascentista; de outro lado estudou a figura de Sao Francisco e o pa- 
pel do seu canto, e as laudes de laccpone da Todi, e a arte de Dan- 
te aos quais o romantismo fci pedir a justificacao ao novo desa- 
brochar religiose. 

8) Apostila do curso Dante Poeta — esforcou-se o Autor para liber- 
ta-lo de todos os valores impuros com que o contaminou a critica 
anterior, sobretudo a romantica e a critica dos dantologos que tu- 
do viram em Dante menos aquilo que ele e na realidade: um Poe- 
ta! Nisto esteve com Croce que liderou uma polemica neste sen- 
tido . Assim, em sua analise da Commedia salientou em cada canto 
os dados da beleza e procurou agora, em controversia com De Sanc- 
tis, mostrar que o momento mais alto da Commedia nao esta no In- 
ferno, dramatico e passional, mas no elegiaco Purgatorio ou no Pa- 
raiso que do pento de vista do valor lirico e de uma luminosidade, de 
uma for^a tecnica, de uma aerea musicalidade, de um gosto incom- 
paraveis. Entrou tambem em controversia com Croce reconstruin- 
do a unidade estrutural da Commedia depois da sua analise da 
pcesia e nao poesia de Dante. 

I 

9) Apostila dos curses sobre Petrarca — procurou o Autor ensinar 
os alunos a pesquisar sobre a totalidade dos aspectos de um pro- 
blema. Pesquisar sobre o tempo, as relacoes do artista com epo- 
cas anteriores, sobre o homem, o patriota, o humanista, o literato^ 
o poeta e as suas influencias partindo sempre da fonte mais ge- 
nuina: a obra do poeta e dos poetas anteriores e posteriores. In- 
dicou atraves de analises des "meios expressivos" como aquele 
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"magico" lirismo do Canzoniere despertou dois seculos depois a 
poesia erudita da Europa: Camoes, Shakespeare, Ronsard, Garsi- 
laso, Santillana, etc.. E fez ver em pesquisas novas como Petrar- 
ca fci um Mallarmista! E como aqui esta o segredo de Mallarme 
seis seculos depois. 

10) Apostila do curso: As origens do Romantismo Italiano — histo- 
riou o romantismo como consequencia de um process© historic© 
do espirito italiano desde o naturalism© franciscano ate a obra de 
Manzoni e Leopardi, fixando a sua atencao sobre o mudar-se dos 
conceitos de natureza e de historia. Analisou os movimentos ini- 
ciais do espirito europeu e as suas graves crises religiosas; a ideia 
do humano, do historic© e do natural no Renascimento; a crise 
que estala na alma de Michelangelo; a reabilitacao das for^as mis- 
ticas do ser e da natureza, da fantasia e da paixao. Atraves de 
Vico, Alfieri, Parini, Foscolo chegou a Leopardi mostrando que, 
pelo privilegio da dor, ele penetrou mais profundamente nas obs- 
curidades da alma humana, trazendo do seu coragao o maior can- 
to de amor e de piedade que ja se ouviu na poesia ocidental. 

PUBLICAgoES. 

1) Ineditos de Firandello e Pensamentos de Leopardi — n.0 7 de Arcadia. 
2) Poesias de Ungaretti — n.0 10 da revista Clima. 
S1) A Arte de VareDa — n0 14 de Arcadia. 
4) O Poema e o Heroi — 20.4.47. 
5) Paixao e Morte de Dido — 18.5.47. 
6) Misterio do Inferno — 15.6.47. 
7) A Poesia nos Espagos Longinquos — 29.6.47. 
8) Salve, Saturnia Tellus — 6.7.47. 
9) Grandeza e atualidade do poe'a — 13.7.47. 

(4-9 Serie de Ensaios publicadcs no Suplemento Literario da Folha da Manha,'. 
10) Francesco Flora — Diario de Sao Paulo, 1948. 
11) Estudos de Po.sia e Poetica — Boletim n.0 1 da Cadeira de Lingua e Litera- 

tura Italiana — em impressao em 1949. 
12) Logica Poetica d Vico — aguardando publica^ao nos Anais do 1.° Congresso 

de Filosofia de Sao Paulo. 
13) Fragmento de Tese para uma poesia — aguardando publicagao nos Anais do 

1.° Congresso de Pcesia de Sao Paulo. 
14) Virgilio e Dante — Boletim n.0 2 (em preparo). 

Trabalhos elaborados no pen'odo 1942-49, aguardando publicagao: 
A Poesia e a Poetica de Leopardi. 
A Poetica de Fosco. 
A Poesia de P'alazzeschi, Cardarelli, Saba, Sbarbaro e Onofri. 
A Poesia de Ungaretti ( studo de Allegria e do Sentimento del Tempo). 
A Poesia de Cervantes. 
Goethe e a literatura italiana. 
Tres leitores de Dante. 
A Poesia e a Poetica ds Dante. 
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PESQUISAS. 

Em 1949 ultimava a sua tese sobre a Moderna Literatura Italia- 
na, posteriormente defendida na Universidade de Turim. 

Pesquisas dps Aluncs. 

A Cadeira pcssui, nos proprios arquivos, mais de 50 pesquisas dos 
alunos sobre importantes problemas das letras italianas, que foram 
motivo de leitura e debates nos seminaries. 

CONFERENClAS. 

1) Escolas da poesia italiana nos principios do seculo XX. 
(Colegio Livre de -Estudos Superiores — em maryo de 1946). 

2) A poesia de Palazzeschi, Campana, Cardarelli, Sbarbaro e a nova orientagao da 
poesia italiana. 

(idem — em mar^o de 1946). 
S) A primeira pcesia de Ungaretti: "L'Allegria" . 

(idem — em margo de 1946). 
4) O "Sentimento del Tempo" de Ungaretti 

(idem — em margo de 1946). 
5) Variagoes sobre Vergilio 

(Idem — em abril de 1947). 
6) A Poesia de Cervantes 

(i\a biblioteca Municipal durante as ccmemoragoes Cervantinas promcvidas 
peio Departamento de Cultura da Universidade — em 1948). 

7) Coethe ie( a Literatura Italiana 
(Na Secgao de Letras durante as comemorago s Goetheanas patrocinadas pelo 
Departamento de Cultura da Universidade, em outubro de 1948). 

8) A Poetica e a Poesia das Origens 
(No Centro CuPural de Bauru patrocinada pela Reitoria da Universidade de 
oao Paulo em 27.10.49). 

y) A Poetica e a Poesia de Dante , 
(idem em 28.10.49). 

10) Analise da Oivina Comedia 
(Idem em 29.10.49). 

11) A Poetica de Vico 
(No Depaitamento de Letras em 1949). 

TlTULOS E DISTINCOES. 

a) Em 1942: indicado para, interinamente, como assistente, dirigir a Cadeira de 
Lingua e Literatura Italiana. 

b) Em 1943: indicado como professor interino da Cadeira de Lingua e Literatura 
Italiana. 

c) Em 1947: Ccntratado para a regencia da Cad ira. 
d) Premio d Li'eratura na Cadeira do Professor Fidelino de Figueiredo, com mr 

trabalho sobre Camoes. 
e) Bolsa de Estudos para a Italia, ganha na Cadeira de Lingua e Literatura Ita- 

liana, porem nao aproveitada, em 1942. 
f) Diregao da revista Arcadia. 
g) Diretor do Departamento de Italiano do Colegio Livre de Estudos Superior s. 
b) Vice-Diretor em 1948 e 1949 e organizador da Secgao de Estudos do Museu 

de Arte de Sao Paulo, 
i) Socio Fimdador do "Clube de Poesia" 
j) Socio Fundadcr do "Instituto de Filosofia" . 
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k) Aprovagao por aclania^ao, e com vo^o de louvor, da tese: "Fragmento de Tes^ 
para uma poetica apresentada no "I Congresso de Poesia" realizado em 
Sao Paulo, em 1948. 

1) Aprovac.ao, no "I Congresso de Filosofia" de Sao Paulo, de uma tese sobre 
a "Logica Poetica de Vico". em 1949. 

m) Diretor do "Instituto Cultural Italo-Brasileiro" desde 1948. 

PATROCINIO DE CURSOS, CONFERENCIAS E SEMINARIOS DE PROFES- 
SORES ITALIANOS. 

Apenas tornadas possiveis as relacoes culturais com a Italia, o 
professor da Cadeira patrocinou a vinda ao Brasil dos seguintes mestres: 

Prof. Edoardo Bizzarri. 

Ex-professor da Universidade do Chile e da Africa do Sul. Rea- 
lizou, como professor convidado, em 1948, no segundo semestre, um 
curso sobre o "Humanismo". 

Em 1949, um curso sobre o "Renascimento", durante um ano. 
Com esse ilustre professor, promoveu seminaries e coloquios so- 

bre problemas literarios e lingiiisticos e sobre problemas bibliografi- 
cos, orientando os alunos nas pesquisas. 

Prof. Guido De Ruggero. 

A Cadeira patrocinou, em 1948, sob os auspicios da Faculdade de 
Filosofia, da Reitoria da Universidade e do Instituto Cultural Italo- 
Brasileiro, a vinda e a realizagao de algumas memoraveis conferencias 
do saudoso professor Guido de Ruggero, da Universidade de Roma, 
ex-Reitor da mesma, sobre a filosofia italiana e particularmente sobre 
a "Estetica de Croce". 

Prof. Francesco Flora. 

Igualmente patrocinou em 1948 o esplendido curso realizado em 
ncssa Faculdade pelo professor Francesco Flora, da Universidade de 
Bccconi de Milao, sobre a "Moderna Literatura Italiana" e coloquios 
sobre a tecnica de trabalho literario. 

v 

Prof. Nicola Abbagnano. 

Colaborou na vinda do eminente professor Abbagnano, da Univer- 
sidade de Turim, em 1949 e patrocinou, sob os auspicios da Reitoria 
da Universidade e do Instituto Cultural Italo-Brasileiro as suas con- 
ferencias sobre Estetica e a Filosofia Italiana Contemporanea. 

Prof. Franco Lombardi. 

Colaborcu, tambem, para a vinda do professor Franco Lom- 
bardi, da Universidade de Roma. 
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COLABORACAO COM OUTRAS INSTITUigoES. 

a) O prof. Bettarello e socio fundador do "Colegio Li\re de Estudos Superiores", do 
"Club de Poesia" e do "InstPuto de Filosofia" e apresentou monografias no 
"I Congr- sso de Foesia" e no "I Congresso de Filosofia" de Sao Paulo. 

b) Esta em estreita colaboragao com o "Instituto Cultural Italo-Brasileiro", como 
um dos seus diretores na organizagao de cursos de conferencias. 

c) Inicia a,gora, a colaboragao com as Universidades de Turim, Milao e Florenga. 

A ASSISTENTE VERA TONETTI. 

Foi nomeada assistente da Cadeira em 1947. Encarregou-se de 
uma parte das aulas de gramatica, conversagao, leituras e de -semi- 
narios. Organizou um grupo teatral que se exibiu em 1948 com uma 
pega em italiano de sua autoria. Nesse mesmo ano iniciou a prepara- 
gao de uma tese sobre a "Historia da Gramatica Italiana", 
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CADEIRA DE LINGUA E LITERATURA LATINA. 

Desde o principio preocupou-se o Prof. Urbano Canuto Scares com 
imprimir ao ensino superior da Cadeira de Lingua e Literatura Latina, 
uma orientacao moderna, seguindo sempre o criterio historico-compa- 
rativo no estudo dos fatos da lingua, e fundamentando o conhecimento 
das questoes da Historia da Literatura nos textos literarios. 

As aulas de exposicao teorica da materia dos programas alternam 
com seminaries e coloquios baseados na leitura, interpretacao e comen- 
tario filologico de autores latinos. 

Em 1940 a Cadeira teve como assistente o Lie. Theodoro Henri- 
que Maurer Jr., que mais tarde conquistou com brilho a laurea dou- 
toral e, em 1946, foi contratado como professor de Filologia Romanica. 

Em 1944 foi contratado como auxiliar de ensino o Lie. Armando 
Tonioli, que em junho de 1948 foi promovido a assistente da Cadeira. 

Prestaram ainda services junto a Cadeira, em carater temporario, 
cs Lie. Lelio Canevari e D. Florianette de Oliveira. 

ORIENTACAO DIDATICA. 

Quanto as diretrizes do ensino, deve acentuar-se que na parte teo- 
rica, seguindo embora os grandes mestres da Lingiiistica e da Filolo- 
gia, o Prof. Canuto Scares esforca-se por apresentar, sempre que pos- 
sivel, ideias e pontos de vista pessoais. Nas aulas de seminario, o co- 
mentario dos textos e um comentario integral, inspirado no pensa- 
mento de Boeck, para quern a Filologia Classica era o conhecimento 
do conhecido. Estes seminaries tern sido sempre orientados, relativa- 
mente ao estudo lingiiistico, pelo principio dinamico da energeia, pela 
primeira vez apresentado por Humboldt. 

ATIVIDADES CULXURAIS. 

O Prof. Canuto Scares iniciou em 1942 o ensino de Filologia Ro- 
manica, regendo durante esse ano letivo a respectiva Cadeira. 

Ainda em 1942 comegou a reger o curso de Glotologia Classica, 
complementar da Cadeira de Lingua e Literatura Latina, curso de cuja 
regencia tem-se incumbido ate o presente. 

Tern regido o Curso de Especializagao desde que foi criado, 
Integrou a Banca de Concurso da Cadeira de Filologia e Lingua 

Portuguesa, que se realizou em fins de 1939. 
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Em 1943 examinou nos concursos de Latim, que se realizaram 
de 17 de agosto a 7 de outubro, para provimento dos lugares vagos 
nos ginasios e escolas normals do Estado de Sao Paulo, o que Ihe valeu 
um louvor oficial, A 6 de outubro fez uma conferencia para estes can- 
didates sobre Sintaxe do Latim Arcaico. 

Em fins de 1945 e principios de 1946 integrou a Banca de Con- 
curso para o provimento da Cadeira de Lingua e Literatura Latina 
da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, tendo 
na prova final sido alvo de uma homenagem da mesma Banca, que fi- 
cou consignada nas atas do referido concurs©. 

Em 1945 fez,, no Institute de Estudos Portugueses do Rio de Ja- 
neiro, sob a presidencia do grande poligrafo Afranio Peixoto, uma con- 
ferencia sobre o Lirismo Catuliano e as traduqoes portuguesas de 
Catulo, 

No ano de 1947 fez tres conferencias sobre O acento nas I'mguas 
indo-europeias e, em especial, no grego e no latim. 

Em julho de 1947 fez um curso gratuito de extensao universitaria 
para professores de ginasios e escolas normals do Estado, tendo rece- 
bido varies louvores pelos resultados obtidos. 

Como representante do Institute para a Alta Cultura — Ministe- 
rio da Educagao Nacional de Portugal — tern o Prof. Canute Scares 
contribuido para a aproximacao dos dois grandes paises latinos no do- 
minio da cultura. Promoveu a concessao dum Premio de Lingua Por- 
tuguesa a estudantes distintos da Faculdade, por parte do Institute, 
cuja distribuicao se fez solenemente no ano letivo de 1942, tendo nes- 
sa ocasiao falado do intercambio intelectual. 



CADEIRA DE LITERATURA BRASILEIRA, 

HIST6RICO E ORIENTAgAO DA CADEIRA. 

Ccm a fundacao da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da 
Universidade de Sao Paulo foi criada a Cadeira de Literatura Luso- 
Brasileira, que passou a ser regida pelo Prof. Fidelino de Figueiredo, 
ate que, em 1939, houve o desdobramento em Cadeira de Literatura 
Brasileira e Cadeira de Literatura Portuguesa. Para reger a primeira, 
interinamente. foi convidado o Prof. Mario Pereira de Souza Lima, 
ncmeado por decreto de 11 de julho de 1939. Em 1945, posta a Ca- 
deira em concurso, c Prof. Souza Lima foi nomeado Catedratico (decre- 
to de 14 de agosto de 1945). 

De Janeiro a dezembro de 1944, o licenciado Manuel Cerqueira 
Leite exerceu as fungoes de 1.° assistente da Cadeira; de outubro de 
1945 em diante, estas funcoes passaram a ser exercidas pelo licenciado 
Jose Aderaldo Castello. 

Quando o Prof. Mario Pereira de Souza Lima esteve ncs Estados 
Unidos, de agosto de 1947 a Janeiro de 1949, foi indicado para substi- 
tui-lo, como de direito, um livie-docente, tendo recaido a escolha sobre 
o professor Manuel Cerqueira Leite. 

Desde a criagao da Cadeira de Literatura Brasileira, a orientaqao 
didatica tern side quase sempre a mesma. Alem da introdugao metodo- 
logica que de ordinario acompanha os cursos, procura-se estudar e dis- 
cutir os problemas basicos e gerais da historia literaria do Brasil, bem 
como desenvolver-se curso monografico sobre os principais autores ou 
movimentos literarios. Tem-se tido cuidado com a bibliografia geral 
indicada e comentada, ccm a relagao de obras cuja leitura e recomen- 
dada. ate mesmo em carater obrigatorio, aos alunos, e ccm a exigencia 
dos "trabalhcs de aproveitamento". 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CADEIRA. 

Trabalhcs escritos e publicados. 

a) Prcf. Mario Pereira de Souza Lima: 

Gramatica Portuguesa — S. Paulo, 1945 (2.a ediyao acrescida de um t 
parte de Historia da Lingua e Gramatica Historica). 
Os problemas esteticos na poesia brasileira do parnasianismo ao modemismo 
(Tese de concurso a Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Uni- 
versidade de S. Paulo). S. Paulo, 1945. 
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Afonso Pena Junior — A Arte de Furtar e o sen autor", in revista Servigo 
Social, Ano VI, n.0 43, Dez. de 1946. 

b) Ass. Jose Aderaldo Castello: 

Gongalves de Magalhaes — Introdugao, s legac e notas. S. Paulo, Editora 
Assungao Ltda., 1946. 
B'ografia literaria de Araripe Junior — O hcvnem e a epoca — (Separata,, 
da Revista do Institute do Ceara — Ano de 1948) Fortaleza, Editora "Insti- 
tute do Ceara", Limitada, 1949. 
Bibliografia e piano das obras completas de Jose de Alencar — in Bolotim 
Biblicerafico — Publicagao da Biblioteca Publica Municipal de S. Paulo, 
Vol. XIII, S. Paulo, 1949. 
Notas sobre o romance brasileiro — serie de 12 artigos publicados na "Pa- 
gina literaria" do "Diario de S. Paulo," S. Paulo, 15.5.49; 22.5.49; 
29.5.49; 5.6.49; 19.6.49; 3.7.49; 17.7.49; 4.9.49; 18.9.49; 
23.10.49;13.11.49;27.11.49. 
Maciel Monteiro — Introdugao, revisao do texto e notas. (Aguardandc pu- 
blicagao). 
A polemica torno de "A Confederagao dos Tamoios" de Goncalve-." 
de Magalhaes — Introdugao, textos e notas. (Aguardando publicagao). 

PARTICIPACAO EM CONGRESSO. 

O Prof. Mario Pereira de Souza 'Lima, quando de sua permanen- 
cia nos Estados Unidos, ao realizar-se em Sao Francisco a Conferencia 
Internacional do Trabalho de 17 de junho a 10 de julho de 1948, dels 
participou na qualidade de Consultor da Delegacao Brasileira, chefiada 
pelo Dr. Afonso Bandeira de Melo. Compareceram a Conferencia pro- 
movida pela Organizacao Internacicnal do Trabalho com sede em Ge- 
nebra, os representantes de 51 Estados, do Fundo Monetario Interna- 
cional, da U.N.E.S.C.O. e da Organizacao das Napoes Unidos. 

Em 1949, representou a Universidade de Sao Paulo no Congresso 
realizado pela Academia Brasileira de Letras em comemoracao do cen- 
tenario de Rui Barbosa, e foi eleito presidents da Seccao de Literatura. 

COLABORACAO COM INSTITUigoES ESTRANGEIRAS. 

De agosto de 1947 a Janeiro de 1949, o Prof. Mario Pereira de 
Souza Lima esteve nos Estados Unidos, a convite do Departamento 
de Estado. Exerceu as funpoes de professor visitante na Universidade 
de Sao Francisco e na Universidade de Stanford, Palo Alto, California. 

Realizou durante um ano cursos de Historia do Brasil, Literatura 
e Instituipoes Brasileiras has universidades indicadas. Terminado esse 
periodo, a pedido da Universidade de Stanford, o Departamento de 
Estado dos Estados Unidos solicitou da Reitoria da Universidade de 
Sao Paulo a prorrogacao, per mais seis meses, do seu afastamento, a 
fim de continuar os cursos mencionados. Esta solicitacao foi atendida 
pela Reitoria. 

Alem desses cursos, procedeu na Universidade de Stanford, per 
pedido do seu Departamento de Linguas Romanicas, a uma revisao 
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-da parte portuguesa e brasileira da Biblioteca Geral. Como resulta- 
do desse trabalho, crganizou uma bibliografia de mil livros, cuja aqui- 
sigao deixou encaminhada ao sair dos Estados Unidos. O presidente 
da Universidade, professor Alvin C. Eurich, conferiu-lhe o titulo de re- 
presentante das Bibliotecas da Universidade de Stanford no Brasil. 

Uma copia da bibliografia foi entregue a Biblioteca do Congresso 
de Washington, a pedido do senhor Francisco Aguilera, chefe da sec- 
gao sul-americana. 

Prestou colaboragao ao professor Ronald Hilton, ilustre continua- 
dcr do saudoso professor Percy A. Martin na edigao do "Who's who in 
Latin America", e grande propugnador dos estudos brasileircs em 
Stanford. 

E, por solicitacao do tenente-coronel F. B. Keller, do Exercito 
Ncrte-Americano, chefe do Departamento de Linguas Romanicas da 
Army Language School, de Monterey, California, colaborou na orga- 
nizacao dos cursos de Portugues daquele importante estabelecimento 
destinado aos militares. A sua ccntribuigao verificou-se em sugestoes 
referentes a parte didatica e metodologica e na indicacao de dois pro- 
fessores brasileiros. 

Ao Prof. Linneu Prestes, entao Reitor da Universidade de Sao 
Paulo, foram dirigidas mensagens dos presidentes das Universidades 
de Sao Francisco e Stanford, relativas a sua estada nesses centres uni- 
versitarios. 

CONFERENCIAS. 

O Prof. Mario Pereira de Souza- Lima realizou na Universidade 
de Columbia, em Nova York, a convite do professor Frank Tannsbaum, 
chefe do Departamento de Historia da America do Sul, uma conferen- 
cia sobre a "Filosofia Positivista e Evolucionista no Brasil". Compa- 
rezeram a essa palestra e discutiram o assunto tratado alguns profes- 
sores sul-americanos e o sr. Max Henriquez-Ureha, embaixador da Re- 
publica Dominicana e Delegado permanente junto a Organizacao das 
Nacoes Unidas. 

O assistente Jose Aderaldo Castello, em setembro de 1949, pro- 
nunciou, na Sociedade Marililandia, de Marilia, sob o patrocinio do De- 
partamento de Cultura e Acao Social da Universidade de Sao Paulo, 
uma serie de quatro conferencias sob a denominagao geral "Panorama 
da Literatura Brasileira". 

FJliLlOTECA. 

A Cadeira de Literatura Brasileira possui, em formagao, desde 
1947, uma biblioteca especializada. Contava, ate 1949, com 347 vo- 
lumes, destacando-se uma colecao, do vol. I ao LX, da Revista da Aca- 
demia Brasileira de Letras. 

Funciona como biblioteca circulante e e privativa dos senhores 
alunos. 





CADEIRA DE LITERATURA PORTUGUESA. 

CRIACAO E ORGANIZACAO DA CADEIRA. 

Quando da fundagao da Faculdade, em 1934, o ensino da Litera- 
lura Portuguesa nao chegcu a constituir uma cadeira; foi apenas dis- 
ciplina da Catedra de Literatura Luso-brasileira (Secgao de Letras, 3.° 
ano), instalada em 1936 e provida inicialmente pelo saudoso Prof. Oto- 
niel Mota, e ja em 1948 pelo Prof. Fidelino de Figueiredo. 

Em 1935, o Prof. A. de Almeida Prado, entao diretor da Faculda- 
de, propunha ao Conselho Universitario o desdobramento da Cadeira 
de Literatura Luso-brasileira (cf. Anuario de 1936, pg. 155); a pro- 
posta e aprovada em 12 de Janeiro de 1936, mas executada apenas em 
1939, quando entao se instala, sob a regencia do Prof. Fidelino de Fi- 
gueiredo, a Cadeira de Literatura Portuguesa (3.° ano do Curso de 
Letras) . 

O Regulamento de 1941, alterando o curriculo de tcdcs os cur- 
sos, determine que a Cadeira de Literatura Portuguesa se ministre no 
1.° ano de Letras Classicas e no 3.° de Neolatinas; e em 1946 o en- 
sino da materia era bastante ampliado, ministrando-se no 1.° e 2.° anos 
dos cursos de Letras Classicas e de Neolatinas e ainda no 4.° ano e no 
Curso de Especializagao. 

CCRPO DOGE \T TE. 

Desde 1938 esta o Prof. Fidelino de Figueiredo na direcao do en- 
sino da Literatura Portuguesa em nossa Faculdade; e durante esses anos, 
o renomado mestre da critica, a par de seu excepcional labor de inves- 
tigador e escritor, tem-se dedicado cuidadosamente a preparacao dos 
alunos e principalmente a formagao de um grupo de auxiliares espe- 
cializados na materia. Em 1942 chamou para 1.° assistente o licen- 
ciado Antonio Scares Amora, preparando-o para o doutoramento, em 
1946, e para o concurso de docencia-livre, em 1947. Em 1945 chamou 
para auxiliar de ensino o licenciado Segismundo Spina, que imediata- 
mente iniciou a preparagao de sua tese de doutoramento. Em 1945 e 
1946 associou a Cadeira, como assistente substitute, o licenciado Ma- 
nuel Cerqueira Leite. Ausentando-se em 1945 e 1946, o Prof. Fidelino 
de Figueiredo foi substituido pelo licenciado Antonio Scares Amora. 

OR lENTACAO DIDATICA. 

Desde 1938 a preocupagao do Prof. Fidelino de Figueiredo tern 
sido dar aos alunos uma orientacao historica e bibliografica completa e 
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uma real experiencia critica. Tendo em vista estes objetivos deu aos 
seus cursos a seguinte orientagao geral; de um lado, cutsos expositivos, 
de outro, cursos praticos. Os cursos expositivos evoluiram sempre do 
ensino dos problemas gerais da historia da cultura e literatura portu- 
guesas para o estudo monografico de grandes individualidades litera- 
rias, cuja principal ou principais obras sao lidas em profundidade. Os 
cursos praticos levam cada aluno a preparar semestralmente um "re- 
latorio de leitura" de obras dos autores inclusos no programa vigsnte. 
No exame oral verifica-se o aproveitamento no curso expositive; nos 
exames escritos, o aproveitamento no curso pratico. 

No curso de especializacao, instituido em 1946, o professor asso- 
cia os alunos a seus trabalhos de investigagao. Assim, em 1946 o cur- 
so sobre "Prolegomenos para uma Filosofia da Literatura" complemen- 
tou a obra A luta pela expressao, Coimbra, Nobel, 1944; o curso de 
1947 foi dado pelo assistente, Antonio Soares Amora, sobre a poesia de 
Antonio Nobre e o pre-modernismo portugues; o curso de 1948, sobre 
"A genese da epopeia", acompanhou a elaboracao final da Epica por- 
tuguesa no seculo XVI (Boletim da Faculdade, Letras n.0 6, 1950); o 
curso de 1949, "Influencias de Shakespeare sobre o romantismo portu- 
gues: Garrett", acompanhou a elaboragao da moncgrafia Shakespeare 
e Garrett, Boletin de la Academia Argentina de Letras, 1949. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CADEIRA. PESQUISAS EFETUADAS 
E TRABALHOS REALIZADOS. 

Todos os trabalhos de investigagao elaborados pelo Prof. Fidelino 
de Figueiredo e pelos seus auxiliares, no ambito da Faculdade, estao do- 
cumentados nos Boletins de Letras; fora do ambito da Faculdade, es- 
tao documentados pela bibliografia particular de cada um: 

Prof. Fidelino de Figueiredo; 

— A epica portuguesa no seculo XVI; Letras n.0 1, Col. de Boletins da 
Faculdade, 1938. 
— Aristarchos, Quatro conferencias sobre a metodologia da critica lite- 
raria, no Departamento Municipal de Cultura de Sao Paulo, em 1939; 2.a 
ed., Rio, 1941. 
— Ultimas aventuras, msaios criticos, Rio, 1941. 
— Literatura portuguesa, Rio, 1941. 
— Antero, Quatro conferencias promovidas pelo Departamento Municipal 
de Cultura de Sao Paulo, Col. Dep. de Cultura, col. XXVI, 1942. 
— Comedia Trofea de Bartolome Torres-Naharro (reimpressao e prefacio), 
L tras n.0 2, Col. Boletins, 1942. 
— Depois de Eca de Queiroz... Perspectiva da Literatura Portuguesa 
novecentista, seguida de uma conferencia sobre a hisloriografia portuguesa 
do seculo XX, Sao Paulo, Ed. Classico-Cientifica, 1943 . 
— Espanha, Uma filosofia da sua historia e da sua literatura, S. Paulo, 
Ed., Nacional, 1943. 
— Historia literaria de Portugal (Seculos XII-XX), Coimbra, Nobel 1944. 
— A luta pela expressao (Prolegomenos para uma filosofia da literatura), 
Coimbra, Nobel, 1944. 
— Cultura intervalar (ensaios), Coimbra, Nobel, 1944. 
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— " . . .um pobre homem da Povoa de Varzim..." (ensaios sobre E^a 
de Queiroz), Lisboa, Portugalia, 1945. 
— Historia da literatura classica, Histdria da literatura romantica, Historia 
da literatura realista, 3a. edigao revista, S. Paulo, Anchieta, 1946, 5 vols. 
— Viajantes espanhois em Portugal (textos do seculo XVIII publicados 
e prefaciados), Letras n.0 3, Col. Boletins da Faculdade, 1947. 
— Contrastes historicos entre as literaturas de Portugal e Espanha, tres 
conferencias no salao nobre da Faculdade, 1947. 
— Intuigao politica e ensaismo, in "Estado de Sao Paulo" e revista "Pro- 
meteu", S. Paulo e Porto, 1948. 
— Shakespeare e Garrett, in Boletin de la Academia Argentina de Letras, 
1949. 
— Colaboragao nas seguintes revistas:Books Abroad, Norman; Revista de 
Filologia Hispanica, Buenos Aires; Hispanic Review, Durham; Land and 
Freedom. New York; Helicon, Debrecen. 
— Vasta colaboracao em jornais do pals, primeiramente nos Diarios As- 
sociados, depois nas Folhas. 

Prof. Antonio Soares Amor a: 

— D. Dinis, a poesia trovadoresca e a dignificaQao da mulher na Idade 
Media, Campinas, 1943. 
— Teoria da literatura, S. Paulo, Ed. Classico-Cien'ifica, 1944. 
— Vieira (Sele^ao, prefacio e notas), S. Paulo, Assunyao, 1946. 
— O Nobiliario do Conde D. Pedro de Barcelos, Letras n.0 4, Col. de Bole- 
tins da Faculdade, 1948. 
— El Rei D. Duarte e o "Leal Conselheiro", Letras n.0 5, Col. de Bo- 
letins da Faculdade, 1948 
— Grandes poetas romanticos do Brasil (Pr facio e notas biograficas), S 
Paulo, LEP, 1949. ' 

Lie. Segismundo Spina; 

— Gregorio de Matos (Sele^ao, prefacio e notas), S. Paulo, Assungao, 1946. 
— Monografia d'"0 Marinicolas", in Revista Brasileira, Ano VI, ju- 
nho e setembro de 1946, n.0 17, Rio. 

TITULOS E DISTINgoES RECEBIDOS. 

Prof. Fidelino de Figueiredo: 

Eleito socio "honorario" da Sociedade Nacional de Belas Artes, Lisboa, 
1939. 

Ekito socio da Academia Carioca de Letras, Rio, 193'9. 
Eleito socio "honorario", com medalba de prata, do Lie.u Literario Por- 

tugues, Rio, 1941. 
Rccebeu da Academia Brasileira de Letras as "Palmas de Ouro" (1941) 

e foi eleito sen socio corresponden'e em 1942. 
Eleito socio correspondente da Academia Argentina de Letras, 1918. 

Prof. Antonio Soares Amora: 

Premio Larragciti Junior, distribuido pela Academia Brasileira de Letras 
ao melbor trabalbo de erudigao, escrito por brasileiro, sobre tema por- 
tugues. Trabalbo premiado: El Rei Dom Duarte e o "Leal Conse- 
lheiro", Rio, 1949. 



PARTICIPAgAO EM CONGRESSOS. 

Prof. Fidelino de Figueiredo: 

Convidado oficialmente para o VI Congresso Internacional de Historia Li- 
teraria Moderna, Paris, 1948, remeteu a comunicagao: Intui^ao Politica 
e ensaismo. 

Prof. Antonio Scares Amora: 

Convidado oficialmente para o Congresso Brasileiro da Lingua Veinacuia, 
Rio, 1949, apresentou a lese: Declamaeao da poesia trovadore»ca por- 

tugucsa. 

EXTENSAO UNIVERSITARIA. 

Prof. Fidelino de Figueiredo: 

— Aristarchos — Quatro conferencias sobre a metodologia da critica lite- 
raria, a convite do Departamento Municipal de Cultura de Sao Paulo, S 
Paulo, 1939. 
— Anlero de Quental — Quatro conLrencias a convite do Departamen'o 
Municipal de Cultura de Sao Paulo, nas comemoragoes do centenario do 
poeta, S. Paulo, 1942. 



CADEIRA DE PSICOLOGIA. 

ORGANIZAgAO DA CADEIRA. 

Ampliagao do ensino, pelo aumento do numero de aulas e de cur- 
sos da material — Com a adocao do padrao federal, a Psicologia pas- 
sou a ser materia de ensino obrigatorio nas tres series do Curso de Filo- 
sofia, desta Faculdade, ao inves de apenas na primeira serie, como no 
regime anterior. Acresce que anteriormente a 1939 a Psicologia era 
dedicada apenas uma aula semanal; depois dessa data passaram a ser 
no minimo tres aulas semanais para cada serie. 

De 1939 ate 1945 os cursos eram rotativos, assistindo os alunos 
das tres series, conjuntamente, o curso programado pelo professor da 
cadeira em cada ano letivo. De 1945 em diante, programas diferentes 
passaram a ser dedicados a cada uma das series, havendo, igualmente, 
maior participagao dos assistentes, que comecaram a ter responsabili- 
dade de cursos normais, nao apenas de seminaries, como no periodo 
anterior. 

CO RFC) DOCEKTE. 

Ate 1944, a cadeira de Psicologia foi regida pelo Prof. Jean Mau- 
gue, da Missao Universitaria Francesa, o qual, praticamente desde o 
principio da vida da Faculdade viera ministrando o ensino das cadei- 
ras que inicialmente constituiam a Seccao de Filosofia (Filosofia. His- 
toria da Filosofia, Filosofia das Ciencias e Psicologia). A sobrecarga 
de um unico professor com tantas disciplinas se agravou apos a vigen- 
cia do padrao federal, tornando-se aconselhavel o contrato de profes- 
sor especializado para Psicologia. Em sua viagem acs Estados Unidos, 
em 1944, o entao Diretor da Faculdade, Prof. Andre Dreyfus, convidou 
para a cadeira de Psicologia o Prof. Otto Klineberg, da Universidade 
de Columbia, em New York, que aqui chegou em agosto de 1945. Ha- 
vendo, em agosto de 1944, o Prof. Jean Maugiie deixado o Brasil para 
se mcorporar ao exercito de seu pais, entao em guerra, foi no interreg- 
no entre a partida de um e a chegada de outro professor, contratada pa- 
ra reger a cadeira a Profa. Anita de Castilho e M. Cabral, que fora a 
primeira assistente a ser nomeada para a cadeira, per proposta do Prof. 
Jean Maugiie. Em 1947, havendo retornado aos Estados Unidos o Prcf. 
Ctto Klineberg, voltou a regencia da cadeira a Profa. Anita Cabral, que 
exerceu o cargo de primeiro assistente do professor norte-americano 
durante sua estadia na Faculdade. 
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Prestaram servigos como assistente, no periodo 1939-1949, tambem 
os professores Cicero Cristiano de Souza, junto aos Professores Jean 
Maugiie e Otto Klineberg, e Carolina Martuscelli, la. assistente e Na- 
talia Voinoff (assistente extra-numeraria), ambas junto a Professora 
Anita Cabral. 

orienta(;ao da cadeira. 

As mudangas no corpo docente, acima referidas, foram acompa- 
nhadas, ccmo e facil imaginar, por sensiveis mudancas na orientagao 
do ensino. Precisamente em 1949, a historia do ensino de Psicologia 
era considerada pela atual ocupante da cadeira: 

"Em S. P;nilo, o ensino da Psicologia, na Sec^ao de Filosofia ja tern uma pe- 
quena e significativa historia. Criada a Universidade em 1934, a Psicologia foi 1 - 
cicnada de 1935 a 1944 cumulativamente com a Historia da Filosofia pelo professor 
vindo de Franga para esse fim, J an Maugiie. Na melhcr 'radiyao francesa, eram 
suas aulas obras-primas na arte da dissertacao, e den cursos anuais monograficos 
sobr Vida Afetiva, sobre Percepgao, Personalidade, Memoria, nos quais foram e.\- 
postas e criticadas as ideias da psicanalise, da fenomenologia alema, da Gestalt- 
theorie, da psicopatologia de Janet e Dumas sobre aqueles temas. Maugiie, que 
fora aluno do filosofo L. Brunschvicg e do psicolcgo social Charles Blond 1, abor- 
dava os temas psicologicos a luz dos problemas filosoficos e de sua determinagao 
social. Era partidario de uma "psicologia concreta", mas como o seu ccmpa'riota 
Politzer, era critico impiedoso da Psicologia experimental. 

Em 1945, o ensino sofreu uma sensacional mudanga de diregao, com o con- 
trato do psicologo-social norte-americano Otto Klineberg, qiuj 'rabalhou em Sao 
Paulo ate 1947. A pedagcgia americana - talvez deliberadamente desprovida de 
encantos outrcs qub a fria atragao dos fatos mis e experimentahnente manipulaveis 
— parece ser ti propria antitese da pedagogia universParia francesa. Seu instru- 
mento nao e o monologo profsssoral artisticamente conduzido no sentido de pro- 
fundidade, mas o dialog© nos seus democraticos seminaries. Seu objetivo e a in- 
formagao, nao a formagao. Assim, em vez de, como antes, um so curso anual para 
todos os alunos da Secgao, Klineberg estabeleceu o atual esquema, qu sua suces- 
sora, que fora sua assistente, como tambem antes, de Maugiie, mantem em suas 
linhas gerais: no primeiro ano, dois cursos anuais, Psicologia Geral e Escolas e 
Sistemas de Psicologia; no segundo ano Psicologia Social e Psicologia Diferencial; 
no terceiro ano, Psicologia da Personalidade e Psicologia Patologica. 

Para a atual professora, a historia antitetica da cadeira — que resume as difc- 
rentes influencias atuantes sobre a propria Psicologia no Brasil — coloca o problcma 
de uma escolha ou de uma tentativa d ccnciliagao ou sintese. Sua propria formagao 
e um retrato da multiplicidade de influencias que operam sobre psicolologos brasi- 
leiros mais recentes; estudcu com Lourengo Filho, trabalhou no Servigo de Psicologia 
Aplicada com No my Rudolfer, graduou-se a seguir pela Universidade de Sao Paulo, 
onde estudou Psicologia com o filosofc-psicologo Maugiie, e Psicologia Social com 
os sbciologos Paul Arbousse-Bastide e Claude Levi-Strauss, franceses; estudou Psico- 
logia nos Estados Unidos com os gestaltistas do Smith College, K. Koffka e F. 
Heider, e com o cnperimentalista J. J. Gibson; na New School for Social Research 
com psicolcgos de tao diversas procedencias e orientagoes com Max Wertheimer, 
Horace Kallen, Albert Salomon e Ernst Kris. Nestas condigoes, sua orientagao no 
ensino e no sentido de procurar uma resultante brasileira da Psicologia europeia c 
nor'e-americana. Parece-lhe qut^ dada a ausencia de unidade na Psicologia con- 
tempcranea, o Brasil tern pelo mcnos uma vantagem decorrenle do fato de ser um 
pais consumidor, e nao prcdutor de Psicologia: e a vantagem de pod r considerar 
com relativa impareialidade todas as teorias importadas e seus resultados. Como 
o progresso da Psicologia esta tambem na diregao dessa unidade que Ihe falta, i 
busca de uma posigao sintetica brasileira se situa na linha das necessidades da 
propria ciencia. Finalmente, parece ser possivel buscar numa interpretagao ampla 
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■das teorias gestalticas, que ja sofreram elas proprias a influencia de sua transplan- 
tayao para a America, a desijada integragao. Conseqiientemente, mantendo o es- 
quema introduzido tia catedra de Sao Paulo por Kline berg, e visando a habilita- 
yao profissional dos alunos, aerescentou-se ao cumculo um treino obrigatorio de 
testes mentais e de iecnicas projetivas, especialmente o Rorschach. O treino de 
'ecnicas projetivas c o curso sobre personalidade estao a cargo de uma assistente, 
Carolina Martuscelli. E' tambem dado um curso anual de Psicologia gestaltica e 
topologica ao terceiro ano. No segundo ano, foi acrescentado um curso sobre a obra 
do suigo J. Piaget, a cargo da assistente Natalia Voinoff. Por fim, rtuma tentativa 
de formar habitos de investiga^ao no campo da Psicologia social — que, por ora, 
parece t r clima mais favoravel no Brasil que a Psicologia experimental — sao reque- 
ridos dos estudantes adiantados pesquisas mediante o emprego de metodos de ana- 
lise d conteudo, de questionarios e testes, tendentes a conhecer atitudes e valores 
da populagao local" (1). 

CURSO DE ESPECIALIZACAO. 

Pela Portaria do Ministerio da Educagao n. 328, de 13 de maio 
de 1946, ficaram instituidos os cursos de espezializagao, entre os quais 
o de Psicologia, que e o unico aberto aos diplomados pelo Curso de Fi- 
Icsofia. Embora proposto o seu curriculo pelos proprios professores da 
cadeira, como uma forma de propiciar aos candidates a especializagao 
em Psicologia o conhecimento de materias que, mais do que as discipli- 
nas filosoficas, sao ccnsideradas pelos psicologos contemporaneos como 
indispensaveis a uma adeqiiada preparagao psicologica (isto e, a Bio- 
Icgia, a Fisiclcgia. a Antropolcgia e a Estatistica, alem, naturalmente, das 
proprias disciplinas psicologicas), este curriculo cedo se revelou impra- 
ticavel, impondo-se, como unica solugao para a formacao de psicologistas 
a criacao de um Curso, ou Seccao, de Psicologia, independente do Curso 
de Filosofia. Na verdade, logo se patenteou que a alunos que passa- 
ram tres ou quatro anos estudando Filosofia e Psicologia, um curriculo 
como o acima discriminado nao parece ser nem de especializagao, nem 
de Psicologia. Aquelas materias sao basicas a Psicologia, e, a base, e 
mister que venha no principio. A constante procura do Curso de Espe- 
cializagao por parte dos diplomados em Filosofia e uma prova de que 
esse Curso veio ao enccntro de uma necessidade, mas a desistencia do 
Curso ao serem os alunos confrontados com o atual curriculo e tambem 
prova de que ele nao e a melhor forma de atender a essa necessidade. 

RURLICACoES. 

Boletins publicados: — No periodo em retrospecto foram publicados 
pela cadeira os seguintes Boletins: 

Otto Klin berg, Introducao a Psicologia Sccial. Boletim LXXV, Psicolo- 
gia n. 1. 1946. 

Anni a de Castilho e Marcondes Cabral, O Conflito dos Resultadcs dos 
Experimentos sobre a Memoria de Formas. Boletim LXXVI. Psicologia 
n. 2. 1946. 

(l). — Annita de Castilho e Marcondes Cabral, "A Psicologia no Brasil'", in Boletim CXIX, 
Psicologia n.0 3, da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de 
Sao Paulo, 1950, pp. 44-46. 
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BIBLIOTECA ESPECIALIZADA. 

A necessidade de uma biblioteca especializada que servisse dire- 
tamente os alunos da cadeira comegou a ser atendida quando da es- 
tadia do Prof. Otto Klineberg, que emprestou seus livros para esse fim. 
Quando de seu regresso, a Faculdade adquiriu esses livros que consti- 
tuiram um pequeno mas escolhido principio de biblioteca, logo acres- 
cido pela doagao de cinqiienta obras selecionadas que o mesmo ProL 
Klineberg obteve para a cadeira junto ao State Department de seu pais. 

\ 



CADEIRA DE PSICOLOGIA EDUCACIONAL. 

HIST6RICO. 

O ensino da Psicologia foi minis>rado em nivel secundario ate 1931, 
como parte do curriculo das disciplinas do Curso Normal. 

Foram os esforgos do Prof. Lourenco Filho e da Profa. Noemy da 
Silveira Rudolfer que elevaram o ensino da Psicologia ao nivel supe- 
rior, em Sao Paulo. 

Em 1933, com a reforma Fernando de Azevedo, operou-se grande 
mudanga na preparagao dos professores primaries: separaram-se as ma- 
terias propedeuticas das matehas propriamente profissionais. 

Na Escola Normal da Capital, a mudanga foi mais significativa. 
Dado o seu carater de escola-padrao, foi ela transformada em Instituto 
Pedagogico, com curso profissional mais extenso e intense. Fazia parte 
desse curso a Cadeira de Psicologia Geral e Experimental, entao regida 
pelo Prof. Lourengo Filho. A reforma Fernando de Azevedo transfor- 
mou esta Cadeira em Psicologia Educacional. Nessa mesma epoca Lou- 
rengo Filho transferiu-se para o Rio de Janeiro, sendo substituido por 
seu assistente, Noemy Marques da Silveira. 

Posteriormente, quando da fundagao da Universidade de Sao Pau- 
lo, o Instituto Pedagogico passou a integrar a Universidade como Ins- 
tituto de Educagao. Da catedra de Psicologia Educacional exonerou- 
se, entao, o Prof. Lourengo Filho, passando a ocupa-la efetivamente a 
Profa. Noemy Silveira Rudolfer, apos o concurso de provimento. 

Alguns anos depois, em 1938, o Instituto de Educagao foi extinto, 
passando os seus cursos universitarios (de Administradores Escolares, 
de Formagao Pedagogica de Professores Secundarios e de Formagao 
de Professores Primaries) a constituir a recem-criada Secgao de Edu- 
cagao, da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras. A Cadeira de 
Psicologia Educacional, como parte integrante desses cursos, desde es- 
sa data passou a ser ministrada nesta Faculdade, sempre sob a regen- 
cia de seu catedratico. 

Alem do Professor Catedratico havia um 1.° assistente, Da. Olga 
Strehlneek, que, desde 1933 ja vinha prestando sua colaboragao a Ca- 
deira de Psicologia Educacional, onde permaneceu ate 31 de dezembro 
de 1942. 
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LABORAT6RIO DE PSICOLOGIA EDUCACIONAL. 
Fundado em 1931, como Servigo de Psicologia Aplicada, o Labo- 

ratorio de Psicologia constituia parte integrante do Departamento de 
Educacao do Estado de Sao Paulo, com o objetivo de: 

a) estudar o educando: interesses, aptidoes, talentos, capacida- 
des, deficiencias; 

b) fornecer as condi^oes mais favoraveis ao maximo desenvolvi- 
mento do educando. 

Em 1933, o Codigo de Educacao anexava o Servigo de Psicologia 
Aplicada a Escola Normal da Capital. Quando esta Escola se trans- 
formou em escola superior de educacao, sob a denominagao de Insti- 
tute de Educagao, o Servigo de Psicologia Aplicada passou a denomi- 
nar-se Laboratorio de Psicologia Educacional, competindo-lhe apenas 
desenvolver atividades de pesquisas, investigagoes e estudos. 

Quando o Institute de Educagao foi extinto, em 1938, esse Labo- 
ratorio foi de novo incorporado ao Departamento de Educagao, e so 
um ano mais tarde voltou a subordinar-se a Cadeira de Psicologia Edu- 
cacional, que ja se encontrava na recem-criada Secgao de Educagao 
da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras. As suas finalidades eram: 

a) o estudo do educando, fosse ele infante, menino, pubere, ado- 
lescente ou adulto; de suas capacidades, interesses, aptidoes 
gerais e especiais; de sua personalidade e desenvolvimento; 

b) o estudo da aprendizagem; 
c) o estudo das condigoes escolares, sociais ou nao, que agem 

sobre a personalidade do educando e de seu desenvolvimento. 
O pessoal do Laboratorio nessa epoca era constituido do Professor 

Catedratico de Psicologia Educacional e de seis assistentes, a saber: 
Eulalia Alves de Siqueira, Stella Miranda de Azevedo, Judith Hallier, 
Juventina Patricia Santana, Beatriz de Freitas Wey e Jovino Guedes 
Macedo. 

Em 1941, por motives alheios ao designio do catedratico, quando 
este representava o Brasil na VIII Conferencia de Educagao, reunida 
em Ann Arbor, esses assistentes foram designados para prestarem ser- 
vigos a outras Cadeiras da Faculdade, com excegao de Eulalia Alves de 
Siqueira e de Jovino Guedes de Macedo, que permaneceram. 

O Laboratorio de Psicologia foi, na mesma epoca, extinto, 

PESQUISAS E TRABALHOS IMPORTANTES EFETUADOS PELA CADEIRA. 

Os principais trabalhos realizados no antigo Institute de Educagao 
foram impresses, sendo a seguinte a relagao dessas publicagoes, edita- 
das no periodo 1938-1949: 

STREHLNEEK, Olga — Estudo comparative de cinco car'ilhas mais em 
uso nas escolas primarias de Sao Paulo, in Re vista do Arquivo Muni- 

cipal, LXXIV, 83-216, Sao Paulo. 1941 . 
FREITAS, Beatriz e KATZENSTEIN, Betti — O cinema e o mundo 

infantil, in Boletim Bibliografico do Departamento de Cullura, V6l. XII, 
pgs. 13-54, 1949. 



— 517 — 

Ja na Faculdade de Filosofia, fez-se a publicagao de um trabalho 
de pesquisa, que e o 1.° Boletim da Cadeira: 

Boletim LXXIV - PSICOLOGIA EDUCACIONAL, n. 1 - Jogos do Es- 
colar de Sao Paulo, por Judith Hallier e Jovino Guedes de Macedo. 

Outros trabalhos de investigagao foram feitos mais recentemente 
mas nao apareceram ainda publicados: 

1. "Nossas criangas perante o desenho das criangas inglesas". Pesquisa em 
torno da opiniao de nossas criangas sobre os quadros das criangas inglesas 
expostos sob o patrocinio do Gonsulado Britanico e da Prefei.ura Muni- 
cipal d? Sao Paulo. 
Essa pesquisa e suas conclusoes foram objeto de conferencia e foi repetida 
depois em Buenos Aires, Belo Horizonte e Santos pelo Professor Catedra- 
tico (1941). 

2. Pesquisas r.alizadas, em carater preliminar, com os alunos do Curso Es- 
pecial de Didatica sobre Aspect os da vida emocional do adolescente (Cole- 
ra, Medo e Afeicao), sob a orientagao do Professor Catedratico e diregao 
do 2.° Assistente (1947, 1948, 1949). 

3. Pesquisa sobre "Condigoes de vida dos alunos dos cursos noturnos de alfa- 
betizagao de adultos" realizada pelo Professor Catedratico, auxiliado pelos 
assistentes e alunos do Curso de Especializagao, em 1947, 1948 e 1949, a 
pedido do Ministerio de Educagao . 

4. Pesquisas sobre Desenhos de alunos de escolas primarias do interior paulista, 
cujo material constou da l.a Exposigao d Desenho Infantll realizada pelo 
Departamento Estadual de Informagoes. 
Com base nesse trabalho- de investigagao foram pronunciadas pelo Pro- 
fessor Catedratico, assistentes e alunos da Cadeira, conferencias no pro- 
prio recinto da Exposigao, abordando os seguintes temas: A Figura Huma- 
na, Os Animals, A Casa, As Arvores e Fibres, A Paisagem, Os Motivos Re- 
ligiosos, A Qor, o Desenvolvimento Mental no Desenho Infantil (1948). 

COLOQUIOS E SEMINARIOS. 

1. "Seminario de Maes". — Colaboragao do Professor Catedratico ao 1.° Con- 
gresso Paulista de Psicologia, Neurologia, Psiquiatria, Endocrinologia, Iden- 
tificagao, Medicina Legal e Criminologia, realizado em jullio de 1938. 

2. "O metodo de observagao na investigagao cientifica trabalho realizado por 
Maria Jose de Barros Fornari e Odette Lourengao, assistentes da Cadeira, e 
d batido em varias reunioes do Seminario de Meiodos no 1.° semestre 
de 1947. 

3. "Tecnicas projetivas". Estudo feito por Odette Lourengao, 3.a Assist nte 
com a colaboragao de alunos, e apresentado durante o- 2.o semestre de 1947. 

4. "O Metodo experimental na investigagao psicologica", studo efetuado poi 
Maria Jose de Barros Fornari de Aguirre, 2.o Assistente, com a colaboragao 
de alunos, no l.o semestre de 1948. 

5. "O inquerito", trabalho realizado por Odette Lonrengao, 3.a Assistente, 
com a colaboragao de alunos, no l.o semestre de 1948. 

6. "O Teste de Apercepgao Tematica". Serie de seminarios a cargo do Pro- 
fessor Catedratico no l.o semestre de 1948 e 2.o semestre do mesmo ano. 

7. "O metodo ecologico e sua utilizagao em Psicologia", trabalho de autoria 
de Maria Dulce Nogueira Garcez, auxiliar de ensino, e apresentado no 
2.o semestre de 1948. 

8. "A Psicologia da Matematica, estudo efetuado por Maria Jose de Barros 
Fornari de Aguirre e Odette Lourengao, assistentes da Cadeira, no 2.o se- 
mestre de 1949. 4 

9. "Psicometria", seminario realizado pelo Professor Alexander Urban, a 
convite do Professor Catedratico, em maio de 1949. 
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10. "Minnesota Multiphasic Personality Inventory", seminario lealizado pelo 
Professor Catedratico em junho de 1949. 

11. "Analise fatorial de Thurslone", seminario a cargo do Professor Alexander 
Urban, a convite da Cadeira, em junho de 1949. 

12. "Existencialismo e Psicologia", seminario realizado pelo Professor Joau 
de Soirza Ferraz, a convite do Professor Catedratico, em junho de 1949. 

BIBLIOTECA "FRANCISCO DE PAULA RIBEIKO". 

Quando ainda pertencia ao extinto Institute de Educa^ao, foi a 
Catedra de Psicologia Educacional a primeira a possuir uma biblio- 
teca especializada em Psicologia (1933). 

Dada a falta de verba para se conseguir esse desiderate, recebeu a 
Catedra a soma de Cr$ 10.000,00, dadiva dos Srs. Abrahao, David, Sa- 
muel Ribeiro e Da. Isabel Ribeiro Nickelsburgo. Por esse motive a 
Biblioteca, que se fundou inicialmente com tal subsidio, recebeu o nome 
do pai dos doadores, Sr. Francisco de Paula Ribeiro. 

Revistas assinadas: 

1 — Psychological Abstracts. 
2 — Psychological Monographs. 
3 — Journal of Abnormal and Social Psychology. 
4 — Journal of Applied Psychology. 
5 — Journal of Experimental Psychology. 
6 — Journal of Educational Psychology. 
7 — Journal of Comparative and Physiological Psychology. 
8 — The American Psychologist. 
9 — Journal of Educational Research. 

Cole^oes de Revistas existentes (incompletas): 

1 — The American Psychologist. 
2 — Arquivos da Assistencia a Psicopatas. 
3 — Arquivos do Instituto de Educagao. 
4 — Bulletin de ITnstitut National d'Orientation Professionnelle. 
5 — Educagao. 
6 — Escola Nova. 
7 — Enciclopedia Brasileira de Educagao. 
8 — L Education. 
9 — Idort. 

10 — The Educational Record. 
11 — The Journal of Abnormal and Social Psychology. 
12 — The Journal of Applied Psychology. 
13 — The Journal of Educational Psychology. 
14 — The Journal of Educational Research. 
15 — Journal of Experimental Psychology. 
16 — The Journal of General Psychology. 
17 — The Journal of Social Psychology. 
18 — Occupations. 
19 — Psychological Abstracts. 
20 — Psychological Bulletin. 
21 — Psychological Review. 
22 — Revista do Arquivo Municipal. 
23 — Revista de Educa^ao. 
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COLABORACAO COM OUTRAS INSTITUIC6ES NACIONAIS E 
ESTRANGEIRAS 

Secretaria da Educagao do Estado de Sao Paulo: Colaboracao na 
reorganizacao de Cursos de Escolas Normals; educacao profissional; 
estudo de programas (1933 a 1938), 

Ministerio da Educagao: O Prof. Catedratico representou o Brasil 
na VIII Conferencia Internacional de Educagao, por designacao desse 
Ministerio, apos convite nominal pela "New Education Association" 
(1941). 

Secretaria da Educagao do Estado de Sao Paulo: Participacao em 
bancas de concurso de ingresso ao Magisterio Secundario e Normal 
(1943 e 1949). 

Ministerio das Relagdes Exteriores e Ministerio da Educagao: Via- 
gem de interrambio cultural ao Uruguai, Argentina, Chile, Peru e Bo- 
livia, realizada pelo Prof. Catedratico, assistentes e alunos (1944). 

Ministerio das Relagdes Exteriores e Ministerio da Educacao: Cria- 
cao e regencia das catedras de Psicologia Geral, Psicologia Educacional, 
Psicolcgia da Crianga e do Adolescente na Faculdade de Filosofia da 
Universidade de Paraguai, pelo Prof. Catedratico (1945-1947). 

Universidads do Chile: Regencia de dois cursos de Verao pelo 
Prof. Catedratico (1946). 

Ministerio da Educagao: Pesquisa sobre condigoes de vida dos 
alunos dos cursos noturnos de alfatetizagao de adultos —1 realizada pe- 
lo Prof, Catedratico, assistentes e alunos do Curso de Especializagao 
em Psicologia Educacional (1947-1949). 

Fundagao Getulio Vargas: Direcao de servigos e cursos pelo Prof. 
Catedratico (1948-1949), 

Universidade de Sao Paulo e Secretaria da Educagao do Estado 
de Sao Paulo: Aulas no Curso de Ferias para professores secundarios 
e orientadores educacionais, ministradas pelo Prof. Catedratico, assis- 
tentes e alunos do Curso de Especializagao em Psicologia Educacional 
(1948). 

Universidade do Parana e Secretaria da Educagao do Estado do 
Parana: Conferencias e Seminaries sobre Psicologia do Adolescente 
realizados pelo Prof, Catedratico, assistentes e alunos do curso de Espe- 
cializagao em Psicolcgia Educacional (1948). 

Departamento Estadual de Informagdes: Conferencias sobre De- 
senho Infantil quando da la, Exposigao de Desenhos de Escolares de 
algumas cidades do interior paulista, proferidas pelo Prof. Catedratico, 
assistentes e alunos do Curso de Especializagao em Psicologia Educa- 
cional (1948). 

Ministerio da Guerra: Cursos na Diretoria de Ensino, pelo Prof. 

Catedratico (1949). 

EXCURS6ES. 
1, Em 1943, o Professor Catedratico realizou excursoes a Cam- 

pinas e a Casa Branca, onde, com a colaboragao dos alunos do Curso 
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de Pedagogia foram efetuadas conferencias sobre o tema: "O metoda 
ativo no ensino superior". 

2. Em 1944, o Professor Catedratico e o 1.° Assistente Cecilia 
Elisa de Castro e Silva empreenderam viagem de estudos ao Uruguai^ 
Argentina, Chile, Peru e Bolivia. Nesses paises o Professor Catedra- 
tico realizou 10 conferencias. 

3. Durante o ano de 1945 esteve nos Estados Unidos, com bol- 
sa de estudo, a 3a. Assistente da Cadeira, Maria de Lourdes Verderese. 

4. Durante os anos de 1947 e 1948 esteve em viagem de estu- 
dos ncs Estados Unidos, a la. Assistente da Cadeira, Cecilia Elisa de 
Castro e Silva. 

5. Em Janeiro de 1947, a 2a. Assistente Maria Jose de Barros • 
Fcrnari realizou uma viagem ao Chile, onde, com bolsa de estudo, se- 
guiu cursos na Universidade do Chile. 

6. Em agosto do mesmo ano, a la. Assistente substituta, Maria 
Dulce Nogueira Garcez, foi autorizada a afastar-se do pais para reali- 
zar viagem de estudos na Europa. 

7. Ainda durante o ano de 1947, foi realizada em Ribeirao Preto, 
pelo Professor Catedratico, uma conferencia sobre Psicologia da Ado- 
lescencia. 

8. Em Janeiro de 1948 a 3a. Assistente Odette Lourencao, jun- 
tamente com alunas desta e de outras Faculdades. realizou uma excur- 
sao ao Chile, com bolsa de estudo, para seguir, na Universidade do Chi- 
le, cursos de ferias. 

9. Em Julho de 1948, a 2a. e 3a. Assistentes da Cadeira, Maria 
Jose de Barros Fornari de Aguirre e Odette Lourencao, empreenderam 
viagem ao Rio de Janeiro onde fizeram estagio no Institute de Sele- 
cao e Orientagao Profisisonal (I.S.O.P.). 

10. Em novembro do mesmo ano, o Professor Catedratico reali- 
zou em Campinas, uma ccnferencia sobre Psicologia da Adolescencia. 

11. Em julho de 1949, o 1.° Assistente da Cadeira, Arrigo Leo- 
nardo Angelini, realizou viagem ao Rio de Janeiro, para estagiar no 
Institute de Selegao e Orientagao Profisisonal (I.S.O.P.). 



DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA GERAL. 

COIU'O DOOFNTE. 

Professor: — Andre Dreyfus. 

Assistentes: — Edgar Barroso do Amaral (1936-1940); Jose de 
Paula e Silva (1940-1941); Rosina de Barros, a 
partir de 1940; Crodowaldo Pavan, a partir de 
1942; Antonio Brito da Cunha, a partir de 1945. 

Auxiliares de ensino: — Marta Erps Breuer; 
Ruth Lange de Morretes (1944-1949); 
Elisa do Nascimento Pereira. 

Preparador: — Edmundo F. Nonato (1942-1944). 

RESUMO DAS ATIVIDADES DA CADEIRA, 

Durante o periodo de 1939-1949 a Cadeira de Biologia Geral mi- 
nistrcu os cursos de "Biologia Geral" para as la., 2a. e 3a. series do 
curso de Historia Natural, "Fundamentos Biologicos da Educacao" para 
a la. serie do curso de Pedagogia e para o curso de Didatica; "Higiene" 
para a 2a, serie do curso de Pedagogia, e a partir de 1946 cursos espe- 
cializados de Genetica para os alunos do 4.° ano de Historia Natural. 

Os cursos foram lecionados pelo Prof. Andre Dreyfus, auxiliado 
pelcs assistentes e auxiliares de ensino tanto nos curses teoricos como 
nos cursos praticos. 

Foram tambem dados pelos membros do Departamento cursos fo- 
ra da Faculdade. Pelo Prof, Andre Dreyfus: em 1939, conferencias em 
Piracicaba e na Sociedade Brasileira de Biologia, Instituto "Oswaldo 
Cruz"; em 1940 conferencias em Viccsa, em 1941 um curso de Genetica 
em Belo HoriSonte e conferencias na Faculdade de Medicina da Uni- 
versidade do Parana; em 1942, cursos de Genetica em Manguinhos, em 
Salvador e em Recife e conferencias em Sao Paulo, no Instituto Agro- 
nomico de Campinas e em Santos; em 1943, conferencias em Piraci- 
caba; em 1944, conferencias nas Universidades de Columbia, Yale, Prin- 
ceton, Amherst, Michigan, Washington (St. Louis), Rochester, Califor- 
nia, Texas, Carn. Inst. of Washington, em Cold Spring Harbor, nos 
U.S.A., e Laval, em Quebec, e McGill em Montreal, no Canada; em 
em 1946 conferencias em Sao Paulo; em 1947 cursos de Genetica em 
Curitiba, curso de cito-genetica em Piracicaba e conferencias em Catan- 
duva; em 1948 conferencias em Londres, Cambridge, Edinburgh, Sto- 
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ckholm, Paris (Sorbonne), Pallanza e Lisboa (Sacaven); em 1949 con- 
ferencias em Piracicaba, Porto-Alegre e Pelotas. 

Pela D. Rosina de Barrcs, em 1945, uma conferencia no Institute 
Biclogico; apresentagao de trabalho original na Sociedade de Biologia 
de Sao Paulo e na la. Reuniao Conjunta das Sociedades de Biologia do 
Brasil. 

Pelo Dr. C. Pavan, em 1946, conferencia na Universidade Columbia 
de New York; em 1947 colaborou com o Prof. Dreyfus no curso de Ge- 
netica em Curitiba e deu um curso de Genetica de Drcsophila em Pi- 
racicaba . 

Pelo Dr. A. Brito da Cunha: em 1947 colaborou com o Dr. Pavan 
no curso dado em Piracicaba; em 1949 fez apresentacoes de traba- 
Ihos originais na reuniao anual da AAAS em New York. 

Pela Srta. Elisa do Nascimento Pereira: em 1946 apresentou tra- 
balho original na reuniao anual da Sociedade Brasileira de Biologia. 

Alem das conferencias os membros do Departamento participaram 
ativamente das Semanas de Genetica realizadas em Piracicaba (1943 
e 1949), apresentando trabalhos e fazendo conferencias. 

1ESQUISAS. 

Numerosas pesquisas foram realizadas pelo Prof. Andre Dreyfus 
e pelos outros membros do Departamento sob a sua orientagao. Os re- 
sultados dessas pesquisas sobre histologia, citologia, genetica e evolu- 
gao acham-se indicados na lista de trabalhos publicados que apresen- 
tamos mais adiante. 

EXCURS6ES. 

Nos anos de 1939-1940-1941 as excursoes de elementos do Labo- 
ratcrio se limitaram a coleta de material nos arredores de Sao Paulo. 
Nessas excursoes coletavam-se animais para o prepare de laminas his- 
tologicas, que eram usadas em aulas praticas. Gafanhotos, grilos, fas- 
midios, himenopteros eram aproveitados para laminas de testiculo pa- 
ra estudos de mitose e meiose. Gasteropodos terrestres eram utilizados 
para preparo de laminas de ovotestes. O principal responsavel por es- 
sas coletas foi o Sr. Henrique Serafim de Oliveira. 

Em 1942 o Lie. C. Pavan acompanhou uma caravana de pesqui- 
sadcres do Institute Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro, a regiao do Pan- 
tanal do sul de Mato-Grosso. Ne^sa excursao foram fixados testiculos 
de varies mamiferos para estudos de citologia. 

Ainda de 1942 a 1944 os Srs. Lie. C. Pavan, Lie. A. B. da Cunha, 
Gualberto Evangelista Nogueira, Henrique Serafim de Oliveira reali- 
zaram uma serie de excursoes a regiao de Iporanga, no sul do Estado 
de Sao Paulo, para o estudo da fauna cavernicola das grutas da regiao. 

Em maio de 1943 o Prof. Th. Dobzhansky, da Universidade Co- 
lumbia, acompanhado pelo Prof. A. Dreyfus, Lie. C. Pavan e Lie. Ed- 
mundo Nonato, fez uma excursao a gruta de Areias em Iporanga, tendo 
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nessa epoca estudado a fauna cavermcola da gruta e coletado Droso- 
phila nas matas do vale do Betari. 

Em setembro de 1943, o Lie. C. Pavan acompanhou o Prof. Th, 
Dobzhansky em uma excursao de dois meses nos arredores de Belem 
do Para e ilha do Marajo. 

Depois de 1943, numerosas excursoes foram realizadas em va- 
rias partes do Brasil. Citaremos apenas as mais importantes: 

1) Setembro 1946 — Campos do Jordao — Sao Paulo; 
2) Dezembro 1946 — Itanhaem — Sao Paulo; 
3) Janeiro 1947 — Lambedor — Parana; 
4) Marco 1947 — CurPiba, Morretes, Foz do Iguassu — Parana; 
5) Junho 1948 — Belem do Para; 
6) Novembro 1948 — Anapolis (Fazenda Monjclinho) — Golds; 
7) Janeiro 1949 — Territorio do Acre; 
8) Margo de 1949 — Salvador e Joazeiro — Babia; 
9) Abril 1949 — Territorio do Rio Braneo; 

10) Maio 1949 — Santo Angelo — Rio Grande do Sul; • 
11) Junho 1949 — Anapolis (Fazenda Monjolinho) — Goias; 
12) Julho 1949 — Carolina — Imperatriz — Maranhao; 
13) Julho 1949 — Belem do Fiara; 
14) Setembro 1949 — Ilha do Marajo — Para. 

Desde maio de 1946 a dezembro de 1949 numerosas excursoes, 
para coleta de Drosophila, foram levadas a efeito no Estado de Sao 
Paulo. Dessas excursoes devemos destacar as realizadas em Mogi das 
Cruzes, Piracununga e Vila Atlantica, lugares que visitamos periodica- 
mente. Nesse espago de tempo, fomos 28 vezes a Mogi das Cruzes, 
20 vezes a Piracununga e 22 vezes a Vila Atlantica. 

BOLSISTAS E VISITANTES. 

Em 1943 o Departamento recebeu, por sete meses, a visita do 
Prof. Theodosius Dobzhansky, professor de Zoologia da Columbia Uni- 
versity (New York). O Prof. Dobzhansky veio para dar inicio ao es- 
tudo de Genetica das especies brasileiras de Drosophila em colabora- 
cao com os membros do Departamento. Alem das pesquisas realizadas 
o Prof. Dobzhansky deu um curso geral sobre "Mecanismos de Evolu- 
gao e Origem das Especies" (As aulas desse curso foram mais tarde pu- 
blicadas em forma de livro pelo Ministerio da Agricultura) e um cur- 
so especializado aos membros do Departamento sobre "Citogenetica e 
a evolugao". 

Em 1948 o Professor Theodosius Dobzhansky voltou ao Departa- 
mento para continuar as pesquisas iniciadas em 1943, e aqui permane- 
ceu por um ano, Durante a sua estada deu um curso sobre "Genetica 
de populagao e Evolugao". 

No periodo da segunda estada do Prof. Dobzhansky em Sao Paulo, 
agosto de 1948 a setembro de 1949, a Fundagao Rockefeller e a Rei- 
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toria da Universidade concederam bolsas de estudo ao Dr. Hans Burla, 
de Zurich; Prof. A. G. L. Cavalcanti e Srta. Ghana Malogolowkin, do Rio 
de Janeiro; Sr. Antonio Rodrigues Cordeiro, de Porto-Alegre, e Srta. 
Marta Wedel, de Buenos Aires. Os bolsistas permaneceram um ano no 
Laboratorio, pesquisando e assistindo os cursos ministrados pelo Prof. 
Dobzhansky. 

Os resultados das pesquisas realizadas pelo Prof. Dobzhansky, pe- 
ios bolsistas e pelos membros do Departamento acham-se em parte in- 
dicados na seccao bibliografica deste relatorio, os demais foram publi- 
cados depois de 1949. 

Alem dos pesquisadcres que permaneceram por longo tempo, o De- 
partamento foi visitado por numerosos cientistas que passaram por Sao 
Paulo e nele realizaram conferencias. 

CONCURSOS E DOUTORAMENTOS. 

Em 1940 o Dr. Edgar Barroso do Amaral, assistente da Cadeira, 
prestou concurso para a Catedra de Histologia da Faculdade de Far- 
macia e Odontologia. Tendo sido aprovado, demitiu-se do cargo de 
assistente. 

Doutcraram-se no Departamento: 
Dra. Rosina de Barros, em 1943, com a tese: "O parenquima de 

Triclades do genero Euplanaria". 
Dr. Crcdowaldo Pavan, em 1944, com a tese: "Os peixes cegos 

das cavernas de Iporanga e a Evolugao". 
Dr. Antonio Brito da Cunha, em 1948, com a tese: "Contribuigao 

ao estudo do polimorfismo". 

BOLSAS E VIAGENS AO ESTRANGEIRO. 

Em 1944 o Prof. Andre Dreyfus visitou os Estados Unidos a ccn- 
vite do Departamento de Estado, tendo visitado numerosas Universi- 
dades, onde fez varias conferencias. 

Em 1945-1946 o Dr. Crcdowaldo Pavan esteve na Columbia Uni- 
versity e na Universidade do Texas com bolsa de estudo da Fundagao Ro- 
ckefeller e no Canada a convite do Embaixador Jean Desy. Realizou 
varias pesquisas, apresentando os resultados de seus trabalhos em ar- 
tigos publicados em Genetics e Proceedings of the National Academy of 
Sciences. 

Em 1948 o Prof. Andre Dreyfus realizou, a convite do British 
Council, varias conferencias na Inglaterra, representcu o Brasil no 8.° 
Congresso Internacional de Genetica em Stockholm, participou de um 
Symposium em Pallanza, realizou conferencias na Sorbonne (Paris) 
e em Lisboa. 

Em 1949 o Dr. Antonio Brito da Cunha foi para a Columbia Uni- 
versity (New York), com bolsa da Fundacao Rockefeller. 

Em 1949 o Dr. Edmundo Nonato foi para a Estagao Biologica de 
Roscoff (Franca), a convite do governo frances. 
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DOAgoES E AUXlLIOS. 

Papel eminentissimo no desenvolvimento do Departamento fci 
desempenhado pelo Dr. Harry Miller Jr. da Fundagao Rockefeller, 
Gracas a sua grande compreensao foi possivel ao Professor Andre Drey- 
fus transformar o Departamento num importante centro de pesquisas 
de genetica. A Fundagao Rockefeller patrocinou em 1943 e em 1949 
a vinda do Prof. Theodosius Dobzhansky; em 1949, como foi dito, a 
vinda de varies bolsistas da Suica, Argentina e do Brasil, alem de du- 
rante todo esse periodo contribuir de todas as maneiras possiveis ao 
andamento das pesquisas, quer fornecendo equipamento, quer dando 
apoio financeiro, quer concedendo bolsas de aperfeigoamento a mem- 
bros. do Departamento. 

Papel importante, tambem, foi desempenhado pelos Fundos de 
Pesquisas da Reitoria da Universidade, que de muitas formas contri- 
buiu para o sucesso dos trabalhos do Departamento. 

O Ministerio da Aeronautica, pelo Diretor de Rotas Aereas, tornou 
possiveis as viagens para coleta de material. As pesquisas do Departa- 
mento nao teriam sido possiveis sem o transporte as mais remotas re- 
gioes, que foi fornecido ao Departamento gracas a elevada compreen- 
sao dos Diretores dos Servigos de Rotas Aereas. 

Alem dos auxilios de instituicoes, o Departamento recebeu gran- 
des auxilios de particulares interessados no progresso do ensino, Entre 
as pessoas que contribuiram de uma ou outra forma ao andamento e 
publicacao dos trabalhos do Departamento salientaram-se Da. Lourdes 
de Almeida Prado, Srs. Fabio Prado, Americo Capone, Ignacio Calfat; 
Charles Gutmann, Th. Dobshansky e Francisco Matarazzo Sobrinho, 

BIBLIOTECA. 

A Biblioteca do Departamento de Biologia foi enriquecida pela 
aquisigao de varias colecoes de revistas especializadas em genetica. Fo- 
ram adquiridas colegoes das seguintes revistas: 

Acta Biotheretica a partir de 1939 
American Naturalist 1930 
American Scientist 1945 
Annals of Eugenics 1930 
Biological Abstracts 1942 
Ciencia e Investigacion 1945 
Cytologia 1940 
Evolution 1947 
Genetica 1932 
Genetics 1930 
Hereditas 1929 
Heredity 1947 
Journal of Animal Ecology 1932 
Journal of Genetics 1931 
Journal of Heredity 1930 
Oikos 1949 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
U. S. A. 1930 
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Quarterly Review of Biology 
Research 
Science 
Scientific Monthly 
Stain Technology 

19.30 
1947 
1938 
1943 
1926 

Alem das revistas foram adquiridos 850 livros sobre as materias 
ensinadas no Departamento, isto e, Genetica, Evolugao, Citologia, His- 
tologia e Embriologia. Todos estes volumes adquitridos juntamente 
com os que foram doados ao Departamento perfazem o total de 3.350 

TRABALHOS PUBLICADOS PELO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA GERAL 

AM ARAL, E. Barrozo do 
Contribuiyao para o estudo da origem e natureza da celula de Leydig. 

Bol. Fac. Fil. Cien. e Letras da Univ. de S. Paulo 
Biologia Geral n. 3: 29 - 85. 

BARROS, Rosina de 
A colchicina e os paramecios. 

Bol. XVI da Fac. Fil. Cien. e Letras da Univ. de S. Paulo 
Biologia Geral n. 3: 367- 116. 

BARROS, Rosina de 
Pseudechiniseus juanitae, nova especie de tardigrados. 

Bol. Biologico (N.S.), v. IV, 3: 97-116. 
BARROS, Rosina de 

Itaquascon umbellinae, gen. nov. spec, nov. (Tardigrada, Macrobiotidat). 
Zoologischer Anzeiger, Leipzig, 128 (3/4): 106-109. 

DREYFUS, Andre 
Como se herda a hemofilia. 

Rev. Odontologica Brasileira, n. 1: 5-19. 
DREYFUS, Andre 

A biologia na Inglaterra . 
Rev. do Arquivo LXXXI. 

DREYFUS, Andre e E. Barrozo do Amaral 
Contribuiyao para o estudo da histo-fisiologia das "Celulas de Berger" 

(CcMulas do hilo do ovario). 
In "Livro de Homenagem" aos professores Alvaro e Miguel de Al- 
meida — pg. 167-173. 

DREYFUS, Andre e J. E. de Souza Campos 
Estudos sobre cromosomas de Marsupiais brasileiros. 
I. Os cromosomas de Didelphys aurita (Wied). 

Biologia Geral n. 3 — Bol. XVII da Fac. Fil, Cien. e Letras da 
Univ. de S. Paulo. 

volumes. 

1939 

1940 

BARROS, Rosina de 
A Fabricagao experimental de novas especies. 

Rev. de Medicina, Cirurgia e Farmacia, 47: 1-18. 

1941 

DREYFUS, Andre 
Nas fronteiras da vida. Bacteriofago e proteina virus. 

Ceres, v. II, n. 10: 263 -279. 
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1942 

BARROS, Rosina de 
Tardigrados do Estado de Sao Paulo, BRASIL. I. 

R v. Brasileira de Biologia, 2 (3'): 257-269. 
BARROS, Rosina de 

Tardigrados do Estado de Sao Paulo, BRASIL. II. 
Rev. Brasileira de Biologia, 2 (4): 373-386. 

DREYFUS, Andre 
Aula Inaugural da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Univer 

sidade de Sao Paulo. 
Rev. do Arquivo, LXXXI. 

DREYFUS, Andre 
Estudos sobre cromosoinas de "Grillotalpidae" brasileiros. 
I. Precessao, sincronismo e sucessao de cromosoinas sexuais. 

Rev. Brasileira de Biologia, 2 (2): 225-246. 
DREYFUS, Andre 

O estado actual do problema de hereditariedade. 
Rev. de Medicina, pg. 56 -69. 

1943 

BARROS, Rosina de 
Tardigrados do Estado de Sao Paulo, BRASIL. III. 

Rev. Brasileira de Biologia, 3 (1): 1-10. 
BARROS, Rosina de 

O parenquima de Triclades do genero "Euplanaria". 
Bol. XXXVI da Fac. Fil. Cien. e Letras Univ. de S. Paulo. Biologia 
Geral, n. 4: 73-117. 

DOBZHANSKY, Th. e Andre Dreyfus 
Chromosomal aberrations in Brazilian Drosophila ananassae. 

Proc. of the Nat. Acad. of Sciences, v. 29, 10: 301-305. 
DOBZHANSKY, Th. e C. Pavan 

Chromosome complements of some South-Brazilian species of Drosophila. 
Proc. of the Nat. Acad. of Sciences, v. 29, 11: 368--375. 

DOBZHANSKY, Th. e C. Pavan 
S'udies on Brazilian species of Drosophila. 
Bol. da Fac. Fil. Cien. e Letr. da Univ. de S. Paulo 

Biologia Geral n. 4, pg. 7-72. 
DREYFUS, Andre 

O sexo nos himenqpteros. 
Rev. de Agricultura, 18: 430- 440. 

DREYFUS, Andre 
A significayao da Faculdade dj Filosofia, Ciencias e Letras 

Servir — Bol. do Rotary Club de S. Paulo, n. 615. 
DREYFUS, Andre e Martha Erps Burner 

Unidade ou dualidade dos machos de "Telemomus fariai'. 
Rev. Bras, de Biologia, v. 3, 4; 431 -441. 

1944 

DREYFUS, Andre 
Alguns aspectos da vida americana relacionados com a cuLura e a uni- 

versidade, (6 paginas). 
DREYFUS, Andre e Martha Erps Breuer 

O sexo nos himenopteros arrenotocos. 
Bol. XL da Fac. Fil. Cien. e Letr. da Univ. de S. Paulo. 
Biologia Geral n. 5. 



DREYFUS, Andre e Martha Erps Breuer 
Chromosomes and sex determination in the parasitic hymenopteron Tele- 

nomus fariai Lima. 
Genetics, v. 29: 75-82. 

1945 

DREYFUS, Andre 
Albinismo e hereditariedade. 

Rev. Brasileira de Medicina, Julho, pg. 605-606. 
DREYFUS, Andre 

Curso de G ne'ica com aplica^ao a orquidologia. 
Bol. do Circulo Paulista de Orquidofilos, pg. 8-72. 

PAY AN, Crodowaldo 
Os peixes cegos das cavernas de Iporanga e a evolugao. 

Bol. da Fac. de Fil. Cien. e Letr. da Univ. S. Paulo, n. 79. 
Biologia Geral n. 6, pg. 1-105. 

1946 

BARROS, Rosina de 
Especiayao no sub-grupoN mercatorum. 

Gazeta clinica, v. 45: 61-62. 
da CUNHA, A. Brito 

Polymorphism in natural populations of a species of Drcsophila, 
The Journal of H redity, v. 37, 8; 253-257. 

D-REYh US, Andre 
Ccntrole genetico das reayoes bioquimicas. 

Selecta Chimica, n. 5: 1-22. 
DREYFUS, Andre 

A pericia de paternidade a luz da genetica. 
Arquivos da Policia Civil de Sao Paulo, v. XII: 59-88. 

NONATO, Edmundo Ferraz 
Sdbre sanguesuga do genero Liostoma Wagler. 

Bcletim da Fac. de Fil. Cien. e Le'ras da Univ. de S. Paulo. 
Zoologia n. 11 pg. 287-332. 

PA VAN, Crodowaldo 
Observations and experiments on the cave fish Pimelot'ella kromei and its 

relatives. 
The American Naturalist, v. 80: 343-361. 

PAVAN, Crodowaldo 
Two types of heterochromatin in Drosophila nebulosa. 

Proc. of the Nat. Acad. of Sciences, v. 32 5: 137-145 
PAVAN, Crodowaldo 

Chromosomal variation in Drosophila nebulosa. 
Genetics, 31: 546-557. 

PEREIRA, Elisa do Nascimento e Andre Dreyfus 
Isolamento sexual no sub-gmpo mercatorum 

Gazeta Clinica, 45: 54-57. 

1947 

DREYFUS, Andre 
Condigoes para o trabalho cientifico no Brasil. 

Publicagoes Medicas, n. 9/10: 5-72. 
DREYFUS, Andre e Rosina de Barros 

Propor^ao dos sexos (sex-ratio) no sub-grupo "mercatorum" (genero Dro- 
sophila) . 
Gazeta Clinica, v. 45 58-69. 

MAIA, Newton Freire 
Sobre os cromosomas de Drosophila montium. 
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Bol. Fac. Fil. Cien. e Letr. da Univ. de S. Paulo. 
Biologia Geral n. 7: 13-19. 

PAVAN, Crodowaldo e A. Brito da Cunha 
Especies brasileiras de Drosophila. 

Bol. Fac. Fil. Cien. e Letr. da Univ. de S. Paulo. 
Biologia Geral n. 7; 20- 64. 

1948 

DREYFUS, Andre 
Crias hibridas de cao e gato. 

Rev. Bras, de Medicina, v. 5 1: 51-42. 
DREYFUS, Andre 

Do. ngas hereditarias. 
Rev. Paulista de Medicina, v. 33; 6: 367 - 374. 

DRFAFUS, Andre 
Analysis of sexual isolation between Drosophila paranaensis females and 

D. pararepleta males. I. — Influence of sexual preference, time and 
age on D. paranaensis females x D. pararepleta males. 
Heredity, v. 2, pg. 278. 

DREYFUS, Andre e Rosina de Barros 
Mutations chromosomiques chez les bvbrides de D. mercatcrum parare- 

pleta x D. paranaensis. 
Sao Paulo Medico, n, 1: 11-18. 

1949 

BARROS, Rosina de 
Um caso de alteragao na proporgao entre os sexos, em D. mercatorum pa- 

rarepleta . 
Ciencia e Cultura, v I, 3: 107 - 110. 

BAJRROS, Rosina de 
Aberragoes cromosomicas em Drosophila mercatorum pararepleta. 

I. — Aneuploides expontaneos. 
Rev. Bras, de Biologia, v. 9, 3: 365-376. 

BARROS, Rosina de 
Aberragoes cromosomicas em Drosophila mercatc-rum pararepleta. 

II. — Uma longa duplicagao expontanea adjacente e invertida no cro- 
mosoma X. 

BURLA, Hans, A. Brito da Cunha, A. R. Cordeiro, Th. Dobzhansky, G. Mala- 
golowkin e C. Pavan. 
The willistoni group of sibling species of Drosophila. 

Evolution, v. Ill, 4: 300 -315. ' 
da CUNHA, A. Brito 

Genetic analysis of the polymorphism cf color pattern in Drosophila po- 
lymorpha 
Evolution, v. 3; 239-252. 

DREYFUS, Andre 
O estado atual do problema da evolugao. 

"O Estado de Sao Paulo" de 5 e 22 de maio. 
DREYFUS, Andre e A. Rocha Barros 

Uma inves'igagao de paternidade. 
(Livro). Sao Paulo, Empresa Grafica da "Revista dos Tribunais" 
Ltda., pg. 91-128. 

DREY FITS, Andre 
Analysis of sexual isolation betw n Drosophila paranaensis and D. parare- 

plita. II. Influence of the number of D. pararepleta males on the 
insemination of D. paranaensis females. \ 
Proceedings of Tie Eisjht International Congress of Genetics, Suppl. 
"Hereditas", pp. 564-565. 



DREYFUS, Andre e Rosina de Rarros 
Sex-raMo chez certains hybrides interspecifiques de Drosophila et son in- 

interpretation par I'analyse des cromosomes salivaires. 
Symposium sui Fattori Ecologici e Genetici Dilla Speciazione negF 
animali. — Suppl. a "La Ricerca Scientifica", pg. 94-104. 

MAIA, Newton Freire 
Balanced polymorphism in D. montium 

Evolution, v. 3, n. 1 — pp. 98. 
MAIA, Newton Freire 

Influencia da temperatura sobre os pentes tarsais de Drosophila montium, 
Ciencia e Cultura, v. 1, 3': 115. 

MAIA, Newton Freire e Haroldo Engel 
Variagao cromosomica em Drosophila pallidipenrtis. 

Ciencia e Cultura, 1: 204-207. 
MAIA, Newton Freire 

Variagao do numero de dentes dos pentes tarsais de Drosophila montium 
Rev. Bras, de Biologia, v. 9, n. 3: 389 -396. 

MAIA, Newton Freire 
Produgao artificial de mutayoes. 

Ciencia e Cultura, v. 1, n. 3; 94-96. 
MAIA, Newton Fr ire e C. Pavan 

Introduyao ao estudo da Drosophila. 
Cultus, ano I, 5: 3-71. 



DEPARTAMENTO DE BOTANICA. 

HLSTOIIICO. 

O Departamento de Botanica da Faculdade de Filosofia, Ciencias 
e Letras da Universidade de Sao Paulo iniciou sua instalacao com a 
fundagao da Faculdade. Foi encarregado disso o Professor Felix Ra- 
witscher, a convite do Dr. Teodoro Ramos. Chegou o Prof. Rawitscher 
em Sao Paulo em 30 de junho de 1934. Como 1.° Assistente o Prof. 
Rawitscher convidou o Dr. Karl Arens. Os outros primeiros auxiliares 
do Prof. Rawitscher, que com ele colaboraram nos trabalhos de insta- 
lacao do Departamento, foram o Sr. Joaquim Franco de Toledo, Da. 
Maria Ignez da Rocha e Silva (entao Srta. Maria Ignez de Moraes 
Cardim), Sr. Alessio Padula e o jardineiro Georg Seyfried. 

Foi desde o inicio intuito do organizador deste Departamento orien- 
ta-lo de forma a poder propiciar um ensino teorizo e pratico em alto m- 
vel e tambem possibilitar o desenvolvimento da pesquisa botanica en- 
tre nos. 

A fim de facilitar aos estudantes a aquisigao dos primeiros conhe- 
cimentos da materia, publicou o Prof. Rawitscher um livro "Introducao 
ao Estudo da Botanica". Sua intengao foi a de reunir os conhecimentos 
fundamentais de Botanica num pequeno volume com boas ilustracoes, 
preenchendo assim uma grande lacuna existente no Pais com relacao a 
bibliografia botanica escolar. 

As aulas teoricas do Departamento foram desde o inicio ministradas 
com boas ilustragoes e demonstragoes e seguidas de aulas praticas 
nas quais o aluno era o elemento mais ativo, fazendo ele mesmo suas 
preparagoes microscopicas e estudando-as em seguida cuidadosamente, 
sendo o professor e os assistentes apenas orientadores desse trabalho. 
l£sse regime de trabalho escolar persiste ate hoje. A ilustragao das au- 
las teoricas continua sendo feita, como desde o inicio, com material bo- 
tanico vivo sempre que possivel, quando nao, com material de herbario. 
Alem disso, projegoes e pranchas, das quais o Departamento ja possui 
uma colegao de grande valor, completam essa ilustragao. 

Em 1938 o Dr. Kair Arens, que ministrava o curso de Fisiologia ve- 
getal, deixou o Departamento,' sendo substituido pelo Dr. Hermann Kle- 
erekoper, especializado em Limnologia, e que ocupou o cargo de Assisten- 
te cientifico deste Departamento ate 1940. Nessa epoca foi substituido pe- 
lo Dr. Mario Guimaraes Ferri que desde 1938 integrava o quadro de assis- 
tentes do Departamento. O Sr. Joao Baptista Piovesan, durante um 
curto periodo foi tambem assistente do Departamento, retirando-se de- 
pois e ingressando no magisterio secundario. Outros assistentes passa- 
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ram ao quadro do Departamento, recrutados todos, como o Dr. Mario 
Guimaraes Ferri, entre os primeiros alunos formados pela Faculdade. 
losses assistentes sao a Dra. Mercedes Rachid que aqui ingressou em 
1940 e o Dr. Aylthon Brandao Joly, em 1944. A Dra. Berta Lange de 
Morretes, contratada em 1941 como Assistente-adjunto, passou a Au- 
xiliar de ensino, cargo tambem ocupado por Da. Maria Ignez da Rocha 
e Silva. 

ENSINO. 

Os cursos do Departamento foram ministrados no periodo de que 
cuida este relatorio, em tres anos. O 1,° e o 2.° anos dedicavam-se alter- 
nadamente ao estudo da Morfologia vegetal e da Sistematica. O 3.° ano 
recebia um curso seja de Fisiologia vegetal, seja de Fitoecologia. De 
1948 em diante, o curso de Fisiologia vegetal passou a ser obrigatoria- 
mente dado no 3.° ano. Desse curso foi encarregado o Dr. Mario Gui- 
maraes Ferri, que e o responsavel pelo mesmo ate a presente data. 

Em 1948 o Departamento, pela primeira vez, ministrou cursos de 
especializagao em Culturas puras de fungos, algas e bacterias e em Eco- 
logia vegetal. Estes cursos foram orientados pelo Prof. Rawitscher, con- 
tando com a colaboragao da Dra. Berta L. Morretes para a realizacao 
do primeiro. De um terceiro curso de especializagao sobre Hormonios 
de Crescimento de Plantas, foi encarregado o Dr. Mario G. Ferri, na 
mesma epoca. 

BIBLIOTECA. 

A biblioteca do Departamento foi iniciada em principios de 1935 
com a aquisigao de obras fundamentais. Desde entao, dentro das possi- 
bilidades orgamentarias, nunca cessaram as aquisicoes de livros especia- 
lizados de reconhecido valor. Em 1937 iniciou-se uma serie de doagoes 
de livros e no ano de 1941, a biblioteca se enriqueceu muito com a trans- 
ferencia da colegao botanica do Museu Paulista. Entre outras obras de 
grande valor figurava aqui uma colecao completa da magnifica "Flora 
Brasiliensis" de Martius. Dentre as obras raras e valiosas adquiridas 
pelo Departamento, podemos destacar "Plantarum Brasiliae, Icones et 
Descriptiones" de J. E. Pohl, a "Flora Fluminensis" de Frei Veloso, "Ser- 
tum Palmarum" de Barbosa Rodrigues, "Sistema Vegetabilium" e "Sys- 
teme Sexuel des Vegetaux", de Linne, "Prcdromus Systematis Naturalis 
regni vegetabilis", de De Candolle e "Die Natuerlichen Pflanzenfamilien" 
e "Das Pflanzenreich", de Engler e Prantl. 

Ccnta o Departamento com uma vasta colegao de separatas, cole- 
gao essa obtida por permuta com autores de todo o mundo, feita pelos 
diversos membros do "staff" cientifico do Departamento. 

Possui igualmente uma pequena colegao de microfilmes de traba- 
Ihos dificeis de obter de outro modo, microfilmes esses fornecidos em sua 
maioria pelo Servigo de Divulgagao Bibliografica dos Fundcs Univer- 
sitarios de Pesquisas. 
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I.ABORAToRIO. 

Instalado o laboratorio com instrumentos indispensaveis ao ensi- 
no, foi o mesmo, cada ano se ampliando dentro das possibilidades orca- 
mentarias. Assim, em cada exercicio, mais alguns microscopios e lupas 
foram adquiridos, aparelhos estes utilizados tanto no ensino como na 
pesquisa. Outros instrumentos, como balancas, higrometros, estufas, mi- 
croscopios de iluminacao vertical, camaras claras, medidores de pH, etc., 
foram comprados e aos poucos o equipamento para ensino e pesquisa 
foi se enriquecendo. Nesse sentido, subvengoes feitas pelos Fundos Uni- 
versitarios de Pesquisas da Universidade foram de um valor inestima- 
vel. Tambem a Fundacao Rockefeller fez doagdes de grande valor, 
entre as quais uma camionete destinada a excursoes para coleta de ma- 
terial e de observagoes "in loco". 

HERBARIO E MUSEU. 

Em virtude da escassez de espago que infelizmente persiste ate hoje, 
este Departamento nunca pode ampliar muito o herbario e o museu. 
Ccnta, no entanto, com uma pequena colecao de plantas da flora bra- 
sileira, bem como um pequeno mostruario para fins didaticos. 

PESQUISAS. 

Foi desde o inicio a intengao do fundador do Departamento esta- 
belecer a pesquisa cientifica num piano de tanto relevo quanto o ensino. 
Nos primeiros anos, naturalmente, a pesquisa nao podia ser muito in- 
tensa, porque outros trabalhcs mais urgentes de organizagao, especial- 
mente do ensino, tomavam todo o tempo. Logo que possivel, porem, 
as pesquisas foram iniciadas e assim, ja no ano de 1937, foi possivel 
publicar c primeiro Boletim de Botanica, comunicando cs resultados de 
pesquisas originais ja efetuadas no Departamento pelo Prof. Rawitscher 
e por seu Assistente Dr. Karl Arens. De entao em diante, o ritmo das 
pesquisas se acelerou continuamente; nao so as condigoes de trabalho 
tornavam-se mais favoraveis a isso, como tambem os primeiros alunos 
formados pelo Departamento ja comegavam a emprestar sua colabora- 
gao, Assim, o Dr. Hermann Kleerekoper, que substituiu o Dr. Arens, 
publicou varies trabalhos sobre Limnologia e o Prof. Rawitscher intro- 
duziu alguns dos seus colaboradores na pesquisa de problemas ligados 
a transpiragao de plantas e a Ecologia vegetal. Nesse periodo, maior 
destaque merecem exatamente os trabalhos deste Departamento rela- 
tives ao balango de agua da vegetagao dos campos cerrados. Um novo 
ramo de pesquisas foi aberto pelo Dr. Mario Guimaraes Ferri que, ao 
regressar dos Estados Unidos, iniciou, neste Departamento, investigagoes 
sobre fitohormonios de crescimento, interessando nestes trabalhos varios 
estudantes. A Dra. Mercedes Rachid, nesse periodo, trabalhava em Fi- 
tcecologia, o Dr. Aylthon Brandao Joly em Sistematica e a Dra. Berta 
Lange de Morretes especializava-se no estudo de fungos. 
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TRABALHOS REALIZADOS E PUBLICADOS. 

1938 — Rawitscher, Felix — Cem anos de Citologia — Jornal de Agronomia, 1 (5). 
Ferri, Mario G. e Karl Arens — Sobre a fungao dos hidropotics. Anais 

da la Reuniao Sul-Americana de Botanica, vol. 1. 
1939 — Kletrekoper, Herrmann — Estudo limnologico da Represa de Santo Amaro 

em Sao Paulo — Bol. XVII Fac. Fil. Cienc. e Letr. — Botanica n. 2. 
— Rawitscher, Felix — Sobre a reprodugao vegetativa no genero Kalanchoe 

— Bol. XVII — Fac. Fil. Cienc. e Letr. —Botanica n. 2. 
1940 — Morretes, Berta Lange de — Estatoblastos do Brasil Tropical. 

Rev. Ind. Animal, n. ser. vol. 3, n. 4. 
— Rawitscher, Felix — Caso de urn Perichaetium interessaiVe num musgo do 

genero Leucobryum. Arq. Inst. Biologico, vol. 11. 
— Rawitscher, Felix — Introdugao ao Estudo de Botanica, La partc, Elementos 

basicos de BoUinica Geral. — Cia. M'clhoramentos, Sao Paulo. 
1942 — Rawistcher, Felix — Algumas nogo: s sobre a transpiragao e o balango dagua 

de Plantas Brasileiras. — An. Acad. Brasileira de Ciencias, XVI (1). 
— Rawitscher, Felix — Problemas de Fitoecologia com consideragoes especiais 

sbbr? o Brasil Meridional — la. parte. Bol. Fac. Fil. Cienc. e Letr. 
XXVIII — Botanica n. 3. 

— Rawitscher, Felix e Mario Guimaraes Ferri — Observagoes sobre a meto- 
dologia para o estudo da transpirayao cuticular em plantas brasileiras, 
especialmente em CedreJa fissilis. — Bol XXVIII, Fac. Fil. Cienc. e 
Lstr. — Botanica n. 3. 

1943 — Ferri, Mario Guimaraes — Observagoes sobre Lagoa Santa. — Ceres, 4 (21). 
— Rawitscher, Felix — Observagoes sobre transpiragao de plantas brasileiras 

— Ceres 5 (25). 
— Rawitscher, Felix, Mario Guimaraes Ferri e Mercedes Rachid — Profun- 

didade dos solos e vegetagao em campos cerrados do Brasil Meridional 
— An. Acad. Bras, de Ciencias, XV (4). 

1944 — Ferri, Mario Guimaraes — Transpira^ao de plantas permanentes dos Cer- 
rados" — Bol. Fac. Fil. Cienc. e L tras, XLI — Botanica n. 4. 

— Rawitscher, Felix — Algumas nogoes sobre a vegetagao do litoral brasileiro 
— Bol. Ass. dos Geografos Brasileiros, n. 5. 

— Rawitscher, Felix — Problemas de Fitoecologia em consideragoes especiais 
sobre o Brasil Meridional — Continuagao da La e 2.a partes — Bol. 
XLI — Fac. Fil. Ciencias e Letras — Botanica n. 4. 

1945 — Ferri, Mario Guimaraes — Preliminary observations on the translocation of 
synthetic growth substances — Contrib. Boyce Thompson Inst. vol. 
14, n. 2. 

— Rawitscher, Felix — Florestas 'e Chuvas, — Chacaras e Q^intais . 
— Rawitscher, Felix — The Hazel Period in the Post-Glacial Development of 

Forests — Nature, London. 
1946 — Ferri, Mario Guimaraes — Pesquisas recentes de alcance pratico sobre hor- 

monios de crescimento. — Chacaras e Quintais, 73, 3. 
— Ftrri, Mario Guimaraes — Informagoes sobre o estado atual das pesquisas 

com hormonios de crescimento. — Rev. Soc. Rural Bras. S. Paulo, 
Ano 26, n. 306. 

— Rawitscher, Felix — Die Erschoepfung tropischer Boeden infolge der 
Entwaldung. — Acta Tropica, vol. 3 — Basileia. 

— Rawitscher, Felix e Mercedes Rachid — Troncos subterramos de plantas 
brasileiras. — An. Acad. Bras. Ciencias, T. XVHI, n. 4. 

1947 — Ferri, Mario Guimaraes, S. G. Wildman & James Bonner — The Enzymatic 
Conversion of Tryp'ophan to Auxin by Spinach-Leaves. — Archives 
of Biochemistry, 13 (1); 131 - 144. 

— Joly, Avlthon Brandao — Lista de plantas e sementes para permuta (em 
colabora^ao com F. Rawitscher) — Bol. LXXX — Fac. Fil. Cienc 
e Letr. — Botanica n. 5. 
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— Rachid, Mercedes — Transpiragao e sistemas subterraneos da vege'a^ao de 
verao dos campos cerrados de Emas. Bol. LXXX, Fac. Fil. Cienc. e 
Letr. — Botanica n. 5. 

— Rawitscber, Felix — The Utility of Precipitation-Eff ctiveness Formulas for 
Plan"" Ecology. The Geographical Review, vol. XXX\ II, n. 4. 

1948 — Ferri, Mario Guimaraes e Aylthon B^andao Joly — Partenocarpia 'induzida 
com acido — naftoxi-acetico — Bol. XCIV — Fac. Fil. Cien. e Letr. 

— Botanica n. 6. 
— Ferri, Mario Guimaraes e Aurea Lex - Stomatal behavior as influenced by , 

treatment with naphthoxyacetic acid. Contrib. Boyce Thcmpson Inst. 
15 (5): 283-290. 

— Rawitscber, Felix — The water economy of the vegetation of the Campos 
Cerrados in Southern Brazil — Journal of Ecology, 36 (2). 

1949 _ Ferri, Mario Guima-aes — Hormonios e substancias sinteticas promotoras ou 
reeuladoras do crescimento das plantas — Ciencia e Gultura 1 (3): 
75 - 84. 

— Ferri, Mario Guimaraes e Mercedes Rachid — Further information on the 
stomatal behavior as influenced by treatment with hormone-like subs'an- 

ces. — An. Acad. Brasil. Ciencias, XXI (2): 155-156. 
— Ferri, Mario Guimaraes — Sintese. natyeza quimica, modo de ayao e ina- 

tivacao dos fi'o-hormonios — Rodriguesia, 24, 1-18. 
— Joly, Aylthon Brandao — Contribuiyao para o conhecimento de veg tacS'» 

do Brasil meridional — I — Plantas raras ou pouco conhecidas — Bel. 
Fac. Fil. Cien. e Letr. (C) — Botanica n. 7. 

— Morretes, Berta Lange de — Ciclo evolutive de Pilacrella delectans Moll. — 
Bol. C. — Fac. Fil. Gene, e Le'r. — Botanica n. 7. 

— Rawitscber, Erika L. — Limitayao do uso da potometria em medidas de 
transpirapao vegetal. — An. Acad. Brasil. de Cienc. — F. XXI, n. 2. 

— Rawitscber, Felix — El balance de agua de la vegetacion de los campos 
secos del Brasil Meridional y su significacion en la ecologia d la re- 
g'on. — Ciencia e Investigacion, vol. 5, ns. 3 4. 

— Rawitscber, Felix e Erika L. Rawitscber — Inadequacy of Potometry for 
Measuring Plant Transpiration. — Nature, vol. 163, p. 68, Jan. 8, 1949. 

TtTULOS E DISTINgoES RECEBIDOS PELOS PROFESSORES, ASSISTENTES 
E AUXILIARES DE ENSINO. 

1 — Prof. Dr. Felix Rawitscber: 

Membro de: 
/ 

Academia Brasileira de Ciencias 
Sociedade B-asileira para o Progresso da Ciencia 
Sociedad dos Geografos Brasileiros 
Sociedade Botanica do Brasil 
Sociedad Botanica de Cuba (socio Ijonorario) 
Deutsche Bo'anische Gesellschaft 
Schweizerische Botanische Gesellschaft 

2 — Dr. Mario Guimaes Ferri: 

Membro de: 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciencia 
Sociedade Botanica do Brasil 
Sociedade Brasileira de Biologia 
Torr y Botanical Club 
American Society of Plant Physiologists 
Botanical Society of America 



— 536 — 

3 — Dra. Mercedes Rachid: 

Membro de: 
Sociedade Botanica do Brasil 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciencia 

4 — Dr. Aylthon Brandao Joly: 

Membro de: 
Sociedade Botanica do Brasil 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciencia 

5 — Dra. Berta Lange de Morretes: 

Membro de: 
Sociedade Botanica do Brasil 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciencia 

6 — D. Maria Ignez da Rocha e Silva: 

Membro de; 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciencia 

EXCURS6ES. 

Desde o imcio o Departamento de Botanica vem realizando excur- 
soss cientificas, nao so para fins de ensino como de pesquisa. Das pri- 
meiras participam os alunos que, acompanhados pelo Professor e Assis- 
tentes, podem aplicar no campo os conhecimentos recebidos durante as 
aulas. As excursoes para fins de pesquisa, em geral de maior duracao, 
permitem nao so observacoes e experiencias "in situ", como tambem co- 
leta de material para estudos posteriores no laboratorio e para enriqueci- 
mento das colegoes de pesquisa e de ensino. 

Destacamos aqui, entre as mais importantes e freqiientes as feitas 
a? regioes: Emas — Pirassununga, onde o Departamento desde muitos 
anos vem fazendo observagoes continuas e detalhadas sobre o comporta- 
mento das plantas do cerrado; estuda-se aqui especialmente o balance 
de agua dessa vegetagao. Com a mesma finalidade foram feitas, em 
1942 e em 1949, excursoes a Lagoa Santa, em Minas Gerais. 

Para observagoes sobre a associagao de Araucaria angustifolia e ou- 
tras plantas, fizeram-se excursoes aos Estados do Parana, Santa Catarina 
e norte do Rio Grande do Sul. Com a finalidade de estudar os soles 
e a distribuigao de plantas de campo e da associagao das Araucarias, 
foram feitas excursoes a Campos do Jordao. Realizaram-se tambem 
excursoes a Casa Branca, para estudo de plantas de cerrado. 

Com alunos, principalmente para demonstragao de plantas cultiva- 
das e observagao de campos experimentais, foram feitas excursoes a Pi- 
racicaba, Campinas e Limeira. Igualmente com alunos e com visitan- 
tes estrangeiros, para demonstragao de floresta pluvial e de plantas hi- 
grofiticas, foram feitas varias excursoes ao Alto da Serra (Parana- 
piacaba). 
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Tambem o literal de Santos, Sao Sebastiao e Ilhabela foi muitas 
vezes visitado com alunos ou com visitantes, tanto para demonstrar a 
asscciagao do mangue e as das dunas, como para estudo e coleta de 
algas marinhas. 

Com a finalidade de estudar as plantas de restinga, foi visitada 
Caho Frio, no Estado do Rio. 

Para estudo e coleta de material de vegetacao do limite da flcresta, 
foram feitas excursoes ao Itatiaia (Serra da Mantiqueira). 

Realizaram-se tambem, freqiientemente, excursoes com alunos aos 
arredores de Capital, como por exemplo a Serra da Cantareira, para 
coleta de material para as aulas e demonstragoes didaticas. 

Foram feitas tambem varias excursoes ao Rio de Janeiro, para 
estudos no Jardim Botanico, na floresta da Tijuca e no morro do Corco- 
vado, bem como para visitas a institutes cientificos, tais como Mangumhos 
e o Museu Nacional, 

Em todas as excursoes realizadas pelo Departamento de Botanica, 
sempre se obteve o apoio e a colaboragao de instituicoes existentes, de 
cientistas e tecnicos locais e mesmo dos habitantes do lugar. Dentre as 
instituicoes e as pessoas a quern o Departamento deve compreensiva 
cocperagao em suas excursoes, destacamos a Estacao de Caca e Pesca em 
Emas-Pirassununga, a Estacao Biologica do Itatiaia, o Museu Paranaen- 
se e a Faculdade de Filosofia do Parana; dentre as pessoas que pro- 
porcicnaram facilidades e colaboracao, devem ser mencionadas as se- 
guintes: Otto Schubart, Almir Peracio, Alcebiades Marques, Manoel P. 
Gcdoy, Moises Kuhlmann, Joao de Paiva Carvalho, Vanderbilt Duarte. 
Jose Fernandes Loureiro e Padre Jesus Mcure, C. M. 

PARTICIPACAO em congressos. 

No periodo de 1938 a 1949, o Departamento de Botanica partici- 
pou dos congressos seguintes: 

la. Reuniao Sul-Americana de Botanica, Rio de Janeiro, 1938. Nesta 
reuniao, o Departamento foi representado pelo Prof. Felix Ra- 
witscher e pelos Srs. Dr. Karl Arens, Dr. H. Kleerekoper, J. B. 
Piovesan e Dr. Mario G, Ferri. 

2.° Congresso Sul-Americano de Botanica, Tucuman, Argentina, 1948. 
Representaram o Departamento de Botanica nesse Congresso 
o Prof. Felix Rawitscher e o Dr. Aylton Brandao Joly. 

la. Reuniao da Sociedade Brasileira para o Progress© da Ciencia. Cam- 
pinas, 1949. Nessa reuniao, o Departamento de Botanica foi 
representado pelo Prof. Felix Rawitscher e pelos Drs. Mario 
Guimaraes Ferri e Aylton Brandao Joly. 

EXTENSAO UNIVERSITARIA - CURSOS E CONFERENCIAS. 

No periodo de 1938 a 1949, o Prof. Felix Rawitscher proferiu na 
Escola Superior de Agronomia, em Vigosa, Minas Gerais, algumas con- 
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ferencias sobre Ecologia tropical. Na propria Faculdade realizou ainda 
varias ccnferencias, entre as quais destacam-se uma sobre plantas car- 
nivoras e algumas sobre Balango de agua da vegetacao brasileira. 

O Dr. Mario Guimaraes Ferri pronunciou, em 1947, no Departa- 
mento de Quimica, uma conferencia sobre Sintese do hormonio de cres- 
cimento das plantas, outra, no mesmo ano, no Institute Biologico, sobre 
Ccnversao enzimatica de triptcfano em auxina pelas plantas e, no mes- 
mo Institute, em 1949, uma conferencia sobre Hormonics de crescimen- 
to: origem, modo de agao e inativagao. 

COLoQUIOS. 

Damos a seguir uma relagao completa dos coloquios realizados no 
Departamento de Botanica ate o ano de 1949. 

Relator 
Mario G. F. rri 

Tagea Bpirnberg 
Erika Rawitscher 

Felix Rawitscher 

Mercedes Rachid 

Aylthon B. Joly 

Berta L. Morretes 

Mario G. F.rri 

A. A. Bitancourt 

Karl M. Silberschmidt 

Felix Rawitscher 

Maria Calefi 

Mario G. Ftrri 

Aylthon B. Joly 

Jose Selzer 

Rudolph Braun 

Assunto Data 
a — Separagao fisiolog'ica de 2 fatbres ne- 

cessaries para enraizamento de estacas 14-8-47 
b — O tipo anao de crescimento em milho 

e os hormonios de crescimento 
Cultura "in vitro" de tecidos vegetais 28-8-47 
Absoryao e acumulayao de sais pelas plan- 

tas 11-9-47 
Elementos vestigiais (trace elements) nas 
plantas 25-9-47 

Germinagao e viabilidade de sementes 9-10-47 

Luz e crescimento de plantas 23-10-47 

Imunidade no reino vege'al 6-11-47 

Partenocarpia 20-11-47 

M taxenia 14-4-48 

Os burdoes e a questao da influencia es- 
pecifica mutua entre os componentes da 
enxertia 29-4-48 

Aspectcs novos da Ecologia de regioes 
aridas 13-5-48 

Influencia d heteroauxinas sobre a ma- 
turagao de frutos armazenados 3-6-48 

O papel do Zn na sintese de auxina em 
tomate 3-6-48 

Relagoes de parentesco nas Hepaticae 18-6-48 

Discussao das possibilidades triticolas da 
varzea do Paraiba 12-8-48 

Estudos limnologicos na Amazonia 2-9-48 
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Felix Rawitscher 

Aloises Kramer 

Felix Rawitscher 

Mario G. F.rri 

Karl M. Silberschmidt 

Mario G. F.rri 

Luiz G. Labouriau 

Felix Rawitscher 

Theodosius Dobzhansky 

Mercedes Rachid 

Aylthon B. Joly 

Ot avio Barbosa 

Berta L. Morretes 

Jose Setzer 

Paulo T. Alvim 

Erika Rawitscher 

Observagbes sobre as tlor stas de Arau- 
caria e sen aproveitamento 9-9-48 

Natureza quimica dos fitohormonios 23-9-48 

Uma excursao na Argentina 18-11-48 

Ayao herbicida dos honnonios de cres- 
cimento 2-12-48 

Novos caminhos da pesquisa fisiologica e 
virologica nos U. S. A. 31-3-49 

Auxina versus hetercauxina 28-4-49 

Alomorfias dos esporofilos de Anemia 12-5-49 

Novos estudos de Ecologia 2-6-49 

Variayao genetica e meio ambiente 23-6-49 

Consideragoes sobre os campos (gras- 
slands) da America 7-7-49 

Termoperiodismo 4-8-49 

Alguns aspectcs da Paleobctanica no 
Brasil 1-9-49 

Pesquisas rec.ntes sobre a membrana da 
celula vegetal 22-9-49 

Laterizagao 6-10-49 

Observagoes sobre a fisiologia do mo- 
vimento dos estomatos 20-10-49 

Vida estudantil nos Estadcs Unidos 30-11-49 

BOLSAS DE ESTUDO. 

Em 1944 foi concedida pela Fundagao Rockefeller uma bolsa de es- 
tudo nos Estados Unidos, ao Dr. Mario Guimaraes Ferri. Ai ficou de 
setembro de 1944 a dezembro de 1945, isto e, cerca de 15 meses. Nesse 
periodo, durante 9 meses trabalhou no Boyce Thompson Institute (Yon- 
kers, New York), sob a orientagao de P. W. Zimmerman e A. E. Hitch- 
cock. Freqiientou, no mesmo periodo um curso complete de Fisiologia 
vegetal, na Columbia University, curso esse a cargo de S. Trelease. O 
resto de sua estadia nos Estados Unidos foi gasto no Califonia Insti- 
tute of Technology (Pasadena, California), onde trabalhou com F. W. 
Went, James Bonner e Sam G. Wildman. Como resultado de sua estadia 
nos Estados Unidos, publicou dois trabalhos, o primeiro intitulado "Pre- 
liminary observations on the translocation of synthetic growth substan- 
ces" (Contr. Boyce Thompson Inst. 14 (2), 51-68, 1945). O segundo 
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foi um trabalho em colaboragao com S. Wildman e J. Bonner "The en- 
zymatic conversion of tryptophan to auxin by spinach leaves" (Arch. 
Biochem. 13 (1), 131-144, 1947). 

Em 1949, a Dra. Mercedes Rachid foi contemplada com uma bolsa 
de estudo, tambem oferecida pela Rockefeller Foundation. A Dra. Ra- 
chid seguiu para a California, em setembro desse ano, a fim de se es- 
pecializar em Nutri^ao de Plantas, trabalhando sob a orientacao do Dr. 
Daniel Arnon. 

DOUTORAMENTOS. 

O Sr. Mario Guimaraes Ferri obteve o grau de doutor em ciencias 
em 1944, com a defesa da tese "Transpiragao de Plantas Permantentes 
dos Cerrados". 

Da. Mercedes Rachid obteve o grau de doutor em ciencias em 1947r 

com a defesa da tese "Transpiragao e sistemas subterraneos da vegeta- 
cao de verao nos campos cerrados de Emas". 

Da. Berta Lange de Morretes obteve o grau de doutor em ciencias 
em 1949, com a defesa da tese "Ciclo Evolutive de Pilacrella Delec- 
tans Moll". 

Da. Erika L. Rawitscher obteve o grau de doutor em ciencias em 
1949, com a defesa da tese "Limitacao do uso da potometria em medi- 
das de transpiracao vegetal". 

O Sr. Aylton Brandao Joly terminou a preparagao para seu dou- 
toramento em fins de 1949, 

BOLSISTAS ESTRANGEIROS. 

Em 1948 veio da Suica o Sr. Rudolph Braun, realizando no De- 
partamento trabalhos de Limnologia. Durante seu estagio viajou muito 
pelo Brasil, ficando a maior parte do tempo na Amazonia, onde coletou 
amplo material cientifico que levou para seu pais de origem. 

ESTACIARIOS. 

Em 1938 estagiou no Departamento o Dr. Coaracy Franco, do Ins- 
tituto Agronomico de Campinas, iniciando, sob orientagao do Dr. K. 
Arens, um trabalho sobre a transpiragao do cafe. 

No periodo de 1948-49 estagiou no Departamento o Sr. Luiz Gou- 
vea Labouriau, do Jardim Botanico do Rio de Janeiro, empreendendo 
estudos no campo dos Fitohormonios, sob a orientagao do Dr. Mario 
Guimaraes Ferri. losses trabalhos, iniciados no Departamento, foram 
continuados pelo Sr. Labouriau no seu regresso, dando origem a varias 
publicagoes cientificas. 

COLABORACAO COM INSTITUIC6ES NACIONAIS E ESTRANGEIRAS 

O Departamento sempre manteve e continua mantendo estreita 
colaboragao com diversos institutes nacionais e estrangeiros. Entre os 
primeiros destacam-se a Escola Superior de Agricultura "Luiz de Quei- 



— 541 — 

tcz", de Piracicaba, o Institute Agronomico de Campinas, o Institute 
Biologico, a Estacao de Caga e Pesca de Emas, Pirassununga, o Horto 
Flcrestal, o Museu Paranaense, a Estacao Biologica do Itatiaia. Essa 
celaboragao compreendeu, nao so a permuta de conferencistas, mas tam- 
bem a coparticipagao em excursoes e em diversos estudos realizados. 
O intercambio com institutes estrangeiros constou especialmente da 
permuta de publicagoes e de material botanico, bem como da troca de 
sugestoes sobre diversos assuntos tecnicos. 

RELACAO DOS PERIODICOS EXISTENTES NA BIBLIOTECA DO 

DEPARTAMENTO. 

Acta Agronomica — Colombia — 1950 
Acta Botanica Fennica - Finlandia - 1925/1929-1931/1936-1948-1950/1951 
Acta Phytogeografica Suecica — Suecia — 1935/1951 
Acta Sccietatis Botanicorum Poloniae — Folonla — 1923719477-1949/1951 
Acta Societatis Pro Fauna et Flora Fennica — Finlandia — 1904/1937-1947/1951 
Agronomia — Rio de Janeiro — 1946/1952 
American Journal of Botany - U. S. A. - 1935/1940-1941 nn.s 3, 4, 6, 9,-1942/1943 

1944 n".s 1/3/10-1945/1952 
Anais da Acad.mia Brasileira de Ciencias — Rio de Janeiro — 1936/1952 
Anales de Edafologia y Fisiologia Vegetal — Espanha — 1950/1952 
Anales del Ins4tuto de Biologia — Me.vico — 1945/1951 
Anales del Jardin Botanico de Madrid — Espanha — 1947/1949 
Annales du Jardin Botanique de Buitenzorg — Holanda — 1934/1940 
Annales des Sciences Naturelles — Franga — 1941 vol. XI serie n.0 II e IV 
Annals of Botany — 1932/1952 
Annals of the Missouri Botanical Card n — U. S. A. — 1914/1952 
Archiv fiir Hydrobiologie — Alemanha — 1939 Bd. 34 n." 3-4, Bd. 35 n.0s 1/3 
Archives of Biochemistry and Byophvsics — U. S. A. — 1952 
Arkiv for Botanik — Londres — 1903/1952 
Arquivos do Serviyo Flcrestal — Rio de Janeiro — 1934/1938 
Arquivos do Jardim Botanico — Rio de Janeiro — 1915/1948 
Arquivos do Museu Nacional — Rio de Janeiro — 1876 vol. I — 1940/1945 
Arquivos do Museu Paranaense — Parana — 1941/1949 
Beretnig om Botanisk Haves Virksomhed — Dinamarca — 1916/1938 
Bericht der Deutschen Botanischen Gesellschaft — Alemanha — 1933/1939- 1943 

1944/1948 vol. 62 n." 1 
Bericht der Schweizerischen Botanisch n Gesellschaft — Suiga — 1934 Bd. 43 H. 

1,2 - 1945/1949 
Bericht der Westpreussischen Botanisch Zoologischen Vereins — Danzig 1931/1937 
Biologia - U.S.A. - 1947 vol., I. n.0s 3,5,6 - 1950 - 1951 vol. 12 n.0s 4,6 
Biological Abstracts — U.S.A. — 1946/1952 
Boletin de la Estacion Experimental Agricola do Tucuman — 1945/1946 — 

1947/1948 - 1949 
Boletin de la Sociedad Argentina de Botanica — 1946vl947 vols. 1/2 — 1949 vol. 3 
Bolctim da Sociedade Broteriana — Portugal — 1937/1951 
Botanical Gazette — 1933/1951 
Botanical Review — U.S.A. — 1936/1952 
Botanisches Zentralblatt — Alemanha — 1905/1939 — 1944 Bd. 36 n0s 1—3 
Bragancia — Campinas — 1941/1948 — 1949 n.ns 9—12 — 1950 
Brooklyn Bo'anic Garden R cord — U.S.A. — 1943/1952 
Bulletin Agricole du Congo Beige — Bruxelas — 1940/1952 
Bulletin de la Societe Mycologique — 1933 — fasc. 1/4 — 1934 fasc. 2 
Bulletin du Departement de L'Agriculture — 1909/1952 
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Bulletin du Jardin Botanique de L'Etat — Bruxelas — 1910/1911 
Bulletin du Jardin Botanique de Buitenzorg — Holanda — 1898/1904 — n.0s 1/6 

" 18, 20, 22 - 1911 n.0s 1/8 1912/1914 
Bulletins of the Forestry Division of U. S. Dept. of Agriculture — U.S.A. 

1892-1894-1897/1899 - 1903 
Bulletin of the Lloyd Library — U.S.A. — 1911 n.0 15 — 1912 n.0 19 
Bulletin of the New York Botanical Card n — U.S.A. — 1915/1929 
Bulletin of the Torrey Botanical Club — U.S.A. — 1943 
Catalogue Bogoriensis Novus — 1904 fasc. i/II — 1908 indice 
Centro Nacional de Investigaciones de Cafe — Colombia — 1946/1951 
Chronica Bo'anica — U.S.A. — 1938/1951 
Ciencia e Cultura — S. Paulo — 1949/1952 
Ciencia e Investigacion — Argentina — 1945/1947 — 1948 — n.0s 8—12—1949/52 
Contributions from Boyce Thompson Institute — U.S.A. — 1925/1952 
Contributions from the Dudley Herbarium — U.S.A. — 1927 n.0 1,2 — 1930 
Contributions du Laboratoire de Botanique — 1922/1941 — Canada 
Con'ributions de LTnstitut Botanique de L'Universite de Montreal — Canada; 

1942/1951 
Contributions de LTnstitut D Oka — 1946/1951 
Contributions from the Gray Herbarium — U.S.A. — n.0s 151, 152, 154, 155, 161, 

165, 166, 170, 171, 172 - 1944/1950 
Contributions from the U.S. National Herbarium — U.S.A. — 1892/1928 
La Costa Azzurra - Italia - 1930 nP 12, 1931 nPs 3 a 12, 1932/33, 1934 nPs 

1 a 7, 9 a 12, 1935, 1916/ 1937 nP 1, 1938 nPs 1 a 4, 9 a 12, 1939 
. 1 a 10, 1940 nPs 1, 2 

Darwiniana — Argentina 1928/1949 
Dusenia — Parana — 1950/1952 
Ecology - U.S.A. - 1943/1947 - 1949/1952 
Economic Botany — U.S.A. 1947/1949 — 1951/1952 
Endeavour — Londres — 1949/1952 
Ergebnisse der Biologic — Berlim — 1926/1935 — 1937 
Farming in South Africa — 1946 ns. 238, 241, 244, 249, 1947 250, 252/261, 1948 

2621268, 270)27 3 - 1949/1951 
Festschrift Hans Schinz — 1928 nP 15 
Field Museum of Natural Historv — Botanical Series — U.S.A. — 1895/1943 — 1951 
Fortschritte der Botanik — Berlim — 1931/1938 
Die Gartenwelt — Berlin — 1912/1914 
The Geographical Review — U.S.A. — 1948/1951 
The Indian Ecologist — India — 1946/1947 — nPs 1—2 
International Office for the Protection of Na'ure — 1940/1946 
Jahrbiicher fiir Wissenschaftliche Botanik — Leipzig — 1934/1938 — 1939 nPs 1,2 

1943 nPs1 1,2 
Jardin Botanique de Tiflis — 1913 nP 2 — 1914 nPs 5, 6 
Journal of Agricultural Research — U.S.A. — 1949 nPs 5/12 
Journal of the Arnold Arboretum — 1920/1937 — 1941/1942 — 1948 
Journal of Botany — Londres — 1936 nPs 880 a 888, 1937/1938, 1939 nPs 913 a 919, 

1940, 1941 937/946 
The Journal of Ecology — 1934/1952 
The Journal of General Physiology — 1948/1952 
Journal of the Linneam Society — Bo'any — 1903 — vol. 36 nP 246 
Journal of the New York Botanical Garden — 1943/1948 
Journal of Science of the Hiroshima University — 19337 1939 
Lilloa — Argentina — 1937/1949 
Meddelanden fran Statens Skogsforskningsinstitut — 1937/1951 
Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica — 1931/1938 — 1949/1951 
Memorias del Museu de Ciencias Na^ureles — Botanica — 1925 vol. 1 nP 3 
Memorias da Sociedade Broteriana — Portugal — 1943/1951 



Contributions from the Botaniciil Laboratory of the University of Pennsylvania - 
1929/1934 

Contribution from the Botanical Laboratory Morris Arboretum of the University of 
Pennsylvania — 1935/1938 

Morris Arboretum of the University of Pennsylvania - 1935/1950 
Natur und Mus.um - Alemanha - 1930/1933 
Natur und Voile — Alemanha — 1934/1936 
Die Naturwissenschaften — 1942/1952 
Neuheiten A. D. Gebiete des Pflanzenschutzes — Viena — 1931/1939 
The New Phytologist — 1936/1939 — 1941/1952 
Notes Africaines - 1947/1952 
Notizblatt des Botanischen Gartens - Berlim - 1924/1940 
Photcgraphie und Forschung - Alemanha - 1937 - N. 1/3 
Oesterreichische Botanische Z itschrift - Austria - 1913 n.0 1, 1921 n.0s 1,2 
Planta — Archiv fiir Wissenschaftliche Botanik - 1933/1939 - 1944 n.0s 1, 1947/48 

1948 n.0s 1/4, 1949/50 n.0 5, 1950 n.Ps 1/5 
Phyton - Argentina - 1951/1952 
Plant Physiology — 1939/1952 
Planta Polcnica — 1930/1937 
Rofessional Papers of Boyce Thompson Institute - U.S.A. - 1925/1944 - 1949/1950 
Pro'oplasma - Leipzig - 1934/1938 - 1939 n.0s 1/3 - 1943 n.0 1 
Protoplasma Monographien — Berlim — 1928/1938 — 1949 
Publication Tecnica-InsMtuto de Botanica - Buenos Aires — 1948/1950 
Publicazione del Instituto Botanico della R. Univ. Padova — 1933-1-938-1939— 

1942-1943-1945 
Recueil des Travaux Bctaniques Neerlandais — 1935/1939 
Revista da Agricultura - Cochabamba — 1948/1951 
Revista de la Facultad Nacional de Agronomia — Colombia — 1949/1950 
Revista Brasileira d; Biologia — Rio de Janeiro — 1943/1952 
Revista Sudamericana de Bolanica - Uruguai - 1934/1937 — 1938 n.0s 3, 4 1939 

1940 n.0s 5, 6 - 1949 n.0s 1, 2 
Revue de Botanique Appliquee et D'Agriculture Tropicale - Paris - 1938/1940 

- 1952 
Rodriguesia — Rio de Janeiro — 1935/1942 — 1944/1950 
Royal Botanic Gardens — Reports — 1897/1908 
Royal Botanic Gardens Bull, of Miscellaneous Informations — 1897/1916 
Scientific American — 1949 — n.0 2 
Selecta Chimica — S. Paulo — 1946 n.0s 4, 5 — 1947 n.0s 6, 7 
Studia Botanica Cechoslovaca — 1946/1951 
Sudamerica — Viena — vol. n.0 1/2 
Traxaux de L'Institut Botanique Leo Errera — Bruxelas — 1922/1934 
The Tree Ring Bulletin — Arizona — 1946/1947 — n.0s 2, 3 
Tribuna Farmaceutica — Parana 1943 
Tropical Agriculture - 1946 - 1947 n.0s 1/6, 10/12, 1948/1949/1950/1951 
The Tropical Agriculturist — Ceilao — 1946/1951 
Tropical Woods — U. S. A. — 1934/1948 
University of California — Publications in Botany — 1910/1952 
University of California at Los Angeles — Publ. in Biol. Sc. — U. S. A. 1933/1939 

n.0s 1, 2, 4, 7, 11, 12 
University of Southern California — Allan Hancock Foundation Publications 1936/ 

1942 - 1943 n/'s 1, 2, 3, - 1945 - 1949/1951 
Vaxrskydds Flygblad — Suecia — 1933/1940 
Vegetatio — 1948/1950 
Verhandlungen — Berlim — 1943 n.0 2 
Zeiss Nachrichten — Jena — 1932/1936 
Zeitschrift fiir Botanik — Jena — 1933/1939 
Zei schrift fur Naturforschung — Alemanha — 1946/1952 (1). 

(1). — O tra?o / indica que a colegao esta sem interrup?ro de uma a outra data. O trayo 
— indica a interrup^ao entre as datas mencionadas . 





DEPARTAMENTO DE ESTATlSTICA. 

CADEIRAS DE ESTATlSTICA I E ESTATlSTICA II. 
CADEIRA DE ESTATlSTICA I 

TRABALHOS PUBLICADOS 

1- — Luigi Galvani — "Curso de EstaMstica Metodologica e Aplicada" dado aos 
funcionarios do Institute de Cafe do Estado de Sao Paulo — 
1936. 

2. — Luigi Galvani — "Pregos e poder aquistivo da moeda" — Re\ista do Arqui- 
vo Municipal, LI — 1938. 

3. — Luigi Galvani e Pedro Egidio — "Centres t;rritoriais e demograficos com 
aplicagaO' ao Est. de S. Paulo" — Rexista do Arquivo Muni- 
cipal n.0 XLIX — 1938. 

4. — Luigi Galvani, Eduardo Alcantara de Oliveira e Rita de Freitas — "Algumas 
caracteristicas demograficas de Sao Paulo" — Boletim do De- 
partamento Estadual de Estatistica — n.0 7 — 1939. 

5. — Luigi Galvani — "Algumas observacoes sobre seri s es'atisticas a duas di- 
mensoes". — Revista Brasileira de Estatistica — Ano I n.0 I 
- 1940. 

6. — Luigi Galvani — "Outras observacoes sobre series estatisticas a duas dimen- 
soes." — Revista Brasileira de Estatistica — Ano II n.0 7 — 1941. 

i ■ — Luigi Galvani — "Distribuicao do coeficients de crescimento vegetative nos 
municipios do Estado de Sao Paulo — Boletim do Departa- 
men'o Estadual de Estatistica n.0 4 — 1942. 

3. — Eduardo Alcantara de Oliveira — "A riqueza privada do Estado de Sao Pau- 
lo" — Boletim do Departamento Estadual de Estatistica — 
n." 9 - 1942. 

9. — Rita de Freitas — "Sobre o cent-o de gravidad demografica e sua aplicacao 
ao estudo da distribuicao geografica da populagao do Estado 
de Sao Paulo no periodo 1872-1934." — Boletim do Departa- 
mento Estadual de Esta'istica — n.0 11 — 1942. 

10. — Eduardo Alcantara de Oliveira — "Sobre uma propriedade da media arit- 
metica." — Boletim do Departam nto de Estatistica — n0 3 
- 1943. 

11- — Eduardo Alcantara de Oliveira — "Resumo de um curso de Ciencias das 
Financas" . 

12. - Eduardo Alcantara de Oliveira - "A concentracao demografica no Brasil " 
- Boletim da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras — 194^. 
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13. — Eduardo Alcantara de Oliveira — "Sugestoes para as atividad s de um Ins- 
tituto de Conjuntura" — Tese aprovada no 1.° Congresso da 
Industria — 1944. 

14. — Eduardo Alcantara de Oliveira — "Renda nacional e elevagao do custo de 
vida" — Digesto Economico — n.0 8 — 1945. 

15. — Eduardo Alcantara de Olmira — "No^oes de estatistica metodologica" Edi- 
ditora do Brasil. 1946. 

CONFERENCIAS. 

1. — Luigi Galvani — "Uma boa conselheira dos Governantes: A estatistica" (Na 
Escola de Comercio Alvares Penteado). 1940. 

2. — Luigi Galvani — "Aspectos evolutivos da populagao paulista" (Na Faculdade 
de Pilosofia, Ciencias e Letras). 1941. 

3. — Eduardo Alcantara de Oliv ira — "O senddo probabilistico na ciencia e na 
filosofia." - (cinco conferencias, no I. L. E. S.). 

4. — Eduardo Alcantara de Oliveira — "Conceito de concentragao demografica 
em geografia e em estatistica" (Na Associagao dos Geografos 
Brasileiros). 

V_ 
5. — Eduardo Alcantara de Oliveira — " O metodo estatistico e a ecologia. " (Co- 

municagao feita a Assobiagao dos Geografos Brasileiros). 

6. — Eduardo Alcantara de Oliveira — "Demografia economica" (Na Associac.ao 
dos Geografos Brasileiros). 

COLABORAgAO COM OUTRAS INSTITUigoES. 

1- — O Prof. Eduardo Alcantara de Oliveira e conselheiro do Institute de Econo- 
mia "Gastao Vidigal"; 

2. — durante a ultima guerra, tomou parte no levantamento esta- 
tistico da Universidade de Sao Paulo, a convits dos "Fundos 
Universitarios de Pesquisa"; 

3. — foi assessor tecnico a Conferencia das Classes Produtoras, reu- 
nida em T.rezopolis, em 1945; 

4. — e membro consultivo do InstiLu'o de Eccnomia Rural da Socie- 
dade Rural Brasileira; 

5. — colabora na elabora^ao do "Dicionario Brasileiro de Economia 
e Estatistica"; 

6. — participa de uma comissao do Departamento de Geografia da 
Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras, incumbida de .-s- 
tudar o desenvolvimento geografico e economico da Cidade de 
Sao Paulo; 

7. — participou dos trabalhos preparatives e da mesa incumbida da 
apresentagao do tema " Aplica^ao da psicologia ao Service Pii- 
blico", no II Congresso de Organizagao Cicndfica, a convi'.e 

do I. D. O. R. T. 
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CADEIRA DE ESTATI'STICA II 

BIBLIOTECA. 

Numeros de volumes (livros, revistas e separatas) existentes: 935. 

Relacao das revistas cujas assinaturas sao permanentemente man- 
tidas: 

The Annals of Mathematical Statistics, Biometrica. 
Journal of the Royal Statiscal Society. 
Sankhya. 
Journal of the American Statiscal Association. 
Estatistica. 
Revista Brasileira de Estatistica. 
Biometrika 

Total: 7. 

Colecoes de revistas existentes: 35. 

Numero de volumes (livros, revistas e separatas) doados a Bi- 
blioteca: 114 pela Biblioteca Central da Faculdade e 124 por outras 
instituigoes. 

Numero de separatas existentes; 210. 

PESQUISAS. 

(Aqui nao se incluem as pesquisas de carater pessoal). 

Distribuigoes de idades na escola secundaria (in Rev. Brasileira 
de Estatistica, n.0 5, ano II, Rio, 1941). 

Indice de permanencia media de alunos no sistema escolar (in 
Rev. Brasileira de Estatistica, n.0 11, Rio, 1942). 

Sohre algumas caracteristicas sociajs e biometricas dos adoles- 
centes na Cidade de Sao Paulo (Bol. n.0 LXXXI da Faculdade de Fi- 
losofia, Ciencias e Letras, Sao Paulo, 1948). 

TITULOS E DISTINC6ES. 

Prof. Dr. Milton da Silva Rodrigues; 

Consultor tecnico em Estatis'ica Metodologica do Conselho Nacional de Estatis- 
tica, desde 193'7. 

Membro da Comissao de Ensino de Estatistica do Instituto Inter-Americano de 
Estatistica, desde 1947. 

Ass. Dr. Lindo Fava: 

Especialista em Estatistica Analitica, pela Faculdade de Filosofia, Ciencias e Le- 
tras da Universidade de Sao Paulo, em 1947. 

Doutor em Ciencias pela Faculdade de Filosofia, Cinecias e Letras da Universidade 
de Sao Paulo, em 1948. 

Ass. Jose Severo de Camargo Pereira: 

Especialista em Estatistica Analitica pela^ Faculdade de Filosofia, Ciencias e L - 
tras da Universidade de Sao Paulo, em 1948. 

Professor secundario de Educagao, em 1949. 
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CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ESTATlSTICA ANALITICA. 

(Mantido em cooperagao pelas duas Cadeiras de Estatistica) . 

Desde 1946, funcionou, de acordo com a portaria ministerial que 
regulou o assunto, o curso de especializagao em "Estatistica Analitica". 
As condigoes para a obtengao desse diploma sao as seguintes: a) ter 
sido aprovado nos tres primeiros anos de uma das secgoes da Facul- 
dade; b) concluir um curso especifico de especializagao. Ha 3 tipos 
de cursos especificos para especializagao, conforme os estudantes te- 
nham concluido os cursos de 1) Ciencias Sociais ou Pedagogia; 2) Ma- 
tematica; e 3) Quaisquer outros cursos da Faculdade, desde que pro- 
vem conhecimento de Estatistica eqiiivalente ao atualmente exigido nos 
cursos basicos de Ciencias Sociais ou Pedagogia. 

O primeiro curso de especializagao resultou de simples adaptagao 
de cursos especiais, que ja vinham sendo lecionados desde o inicio do 
ano, anteriormente, portanto, ao decreto e portaria que instituiram aque- 
le curso o que explica certas discordancias entre ele e os demais. As- 
sim, as aulas de "Indugao Estatistica", que deveriam durar o ano todo, 
somente tiveram inicio no segundo semestre de 1946 e prolongaram-se 
ate o fim do primeiro semestre de 1947; o curso de "Selegao de Amos- 
tras", que tambem deveria ter sido lecionado durante o ano todo, foi 
lecionado, com um numero duplo de aulas do normal, em apenas um 
semestre. 

Em 1946 e 1947, o Departamento de Estatistica da Faculdade con- 
tou com a colaboragao do Prof. William G. MadoW, funcionario do De- 
partamento do Censo dos Estados Unidos e que, durante o periodo de 
sua permanencia aqui, foi convidado para professor da Universidade de 
Carolina do Norte. No ano de 1946, caloborou, tambem, a Professora 
Lilian H. Madow. Ambos aqui estiveram como Professores Contra- 
tados. 

em 1946 — Selegao de Amostras — 1.° semestre, Prof. Dr. 
Madow. 

— Indugao Estatistica — Apenas um semestre (no 
decorrer do 2.° semestre letivo), Prof. Dr. Madow. 

— Matematica para Estatistica (compreendendo 
formas quadraticas matrizes e complementos de 
analise) — 1.° e 2.° semestres, Prof, L. H. Madow. 

— Analise de Variancia — Um semestre, Prof. Dr. 
Milton da Silva Rodrigues. 

em 1947 — Indugao Estatistica — Prof. Dr. Madow. 
— Hipotese Linear Geral — 2.° semestre, Prof. Dr. 

Madow. 

O curso de especializagao teve, em 1946, uma freqiiencia media 
de doze alunos; no entanto, a maioria deles foi de ouvinte. Em 1947, 
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2 alunos concluiram o curso de especializagao, a saber: Lindo Fava e 
Elza Salvatori Berquo; e em 1948, Jose Severe de Camargo Pereira. 

Alguns alunos freqiientaram cursos monograficos em numero su- 
perior ao exigido para sua especializagao. 

Desde 1948, foram lecionados os seguintes cursos: 

— Teoria da Indugao Estatistica — 1 ana, 6 aulas por se- 
mana, Prof. Dr. Milton da Silva Rodrigues. 

— Matrizes, Formas quadraticas e Complementos de Ana- 
lise — 1 ano, 3 aulas por semana, Prof. Dr. E. Alcan- 
tara de Oliveira e Lie. G. dos Santos Lima Filho. 

— Teoria da Estimagao — 1 semestre, 3 aulas por semana. 
Prof. Dr. E. Alcantara de Oliveira - Curso comple- 
mentar opcional). 

Varies alunos se inscreveram, porem, nao houve nenhuma conclu- 
sao de curso nessa segunda fase. 

A formacao do especialista tern exigido, geralmente, freqiiencia 
de dois anos do curso. 

CURSO DE FERIAS DE ESTATISTICA EDUCACIONAL. 

Em principios de 1946, de acordo com a portaria n.0 46, de 20- 
12-1945, do Departamento de Educagao Estadual, esta Cadeira cola- 
borou com o referido Departamento no Curso de Ferias por ele ins- 
tituido. 

Organizou-se um programa de estatistica Educacional,, que foi de- 
senvolvido de 14-1-46 a 12-2-46, destinado a professores do Ensino Se^ 
cundario e Normal do Estado, Realizaram-se provas para a verificacao do 
aproveitamento dos alunos inscritos, de cuja media dependeu o certifi- 
cado fornecido pelo Diretor do Departamento de Educa^ao. 

Foi, este curso, considerado, pelo referido departamento como "Cur- 
so de Aperfeigoamento para os Professores do Ensino Medio". 

A freqiiencia media foi de 15 alunos, embora apenas cerca de 7 
tivessem logrado conclui-lo. 





DEPARTAMENTO DE ETNOGRAFIA E LINGUA TUPI-GUARANI. 

Neste Relatorio, que deve abranger largo periodo de atividades — 
1939-1949 — pcderemos fornecer apenas elementos essenciais que, de 
alguma forma, refletirao o progresso e o trabalho do nosso Departa- 
mento. Nos capitulos que se seguem, desprezados os pormenores, men- 
cionamcs o que nos pareceu digno de mencao, sendo certo que qualquer 
esclarecimento podera ser obtido em nosso Arquivo, rigorosaments or- 
ganizado. 

ENSINO. 

Durante c decenio que focalizamos, o ensino deccrreu com a maior 
xegularidade e ccm aproveitamento razoavel dos alunos. Os nossos 
programas foram varias vezes alterados, nao so no seu conteudo como 
tambem na distribuicao da materia, prccurando adaptar-se ao desen- 
volvimento da Etnografia e a conveniencia dos alunos. Durante va- 
ries anos levamos a efeito seminaries semanais e exigimos dos alunos 
trabalhcs praticos ou de pesquisa tecnica. O grande desenvolvimento 
que tiveram as Cadeiras de Geografia e Historia, em meados do dece- 
nio, levcu-nos, porem, a exigir dos estudantes apenas trabalhos compa- 
tiveis com o tempo de que podiam realmente dispor. Depois desse es- 
tagio de adaptacao, chegamos a regularizar as nossas atividades, que 
hoje se acham perfeitamente distribuidas entre o ensino propriamente 
dito e o ensino supletivo, para os alunos que desejam dedicar-se a es- 
tudos etnograficos ou lingiiisticos. Em qualquer hipotese, porem, sem 
abaixamento de nivel cultural e sem nenhuma concessao extra-regu- 
lamentar. 

PESSOAL. 

Durante esse periodo, 1939-1949, houve algumas modificacoes no 
quadro dos Assistentes e auxiliares de ensino. O nosso antigo Assistente, 
Licenciado Rozendo Sampaio Garcia, por ter sido nomeado para um 
Ginasio do interior, foi substituido em 19'39 pela Licenciada Ruth 
Alcantara. Em 1941 e nomeado o Prof. Mario Wagner da Cunha para 
dar o Curso de Antropologia, nessa epoca disciplina da Cadeira de Etno- 
grafia. Nesse mesmo ano, a Assistente Ruth Alcantara tendo solicitado 
exoneracao, e substituida pela Licenciada Maria de Lourdes de Paula 
Martins, hoje chefe da Seccao de Lingiiistica do Museu Paulista. Em 
1942 entra para o quadro de nossos auxiliares o Licenciado Carlos Dru- 
mond, como 3.° Assistente, cargo que deixou em 1943 para exercer as 
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fungoes de 1.° Assistente e, em 1944, prestou servigos a Cadeira a Li- 
cenciada Ines Cunha de Siqueira, como extranumeraria. 

No ano seguinte, 1945, a Licenciada Maria de Lourdes de Paula 
Martins solicitou exoneragao, tendo sido substituida pelo bacharel J. J. 
Philipson. Em 1947 e comissionado, junto ao Departamento, o Dr. 
Anthero Pereira Junior, entao Secretario da Faculdade de Medicina 
Veterinaria, para realizar estudos sobre arqueologia brasileira. 

O quadro dos auxiliares de ensino do Departamento foi acresci- 
do, em 1949, com o contrato da Licenciada Maria de Lourdes Joyce. 

O acervo do Museu de Etnografia neste periodo de tempo foi 
grandemente acrescido. De 700 pegas que existiam em 1939 — prove- 
nientes da colegao do Institute de Educagao, da colegao "Irma Catari- 
na de Oliveira" e de dcagoes de diversos particulares — o seu numero 
atingiu aproximadamente 1.500 pegas dez anos apos, todas devidamente 
catalcgadas. Varias pegas foram adquiridas, tambem, tais como as co- 
Ihidas pela Sra. Wanda Hanke, entre os indios Caiuas, Kaingangs e 
grupes do Chaco paraguaio. Das inumeras doagoes particulares ganha 
destaque um belissimo vaso peruano e trabalhos tecidos por indios de 
Mato-Grosso, oferecidos pelo Dr. Murtinho Nobre, E' de se men- 
cionar igualmente a oferta, feita pelo Sr. Heitcr Sanchez, de uma mag- 
nifica vasilha de ceramica tupi-guarani, encontrada na Praia Grande. 

O Museu, devidamente autorizado pelo Sr. Diretor, enviou a Pre- 
feitura de Ribeirao Preto no ano de 1949, diversas pegas etnograficas 
que possuia em duplicata, contribuindo assim para o aumento do pa- 
trimonio do Museu em organizagao naquela cidade. Foi cedido tam- 
bem, por emprestimo ao Museu Paulista, um magnifico exemplar de 
trocano. 

BIBLIOTECA. 

O Departamento possuia, em 1939, 207 obras, compreendendo 
501 volumes, grande parte das quais doadas pelo Prof. Dr. Plinio Ayro- 
sa. Desde entao a biblioteca foi sendo acrescida continuamente, a pon- 
to de possuirmos, em 1949, mais de 1.000 obras especializadas em lin- 
giiistica e etnografia. Todas elas, devidamente catalogadas e fichadas^ 
estao quase todas encadernadas. 

No atinente ao tupi-guarani, o Departamento adquiriu tudo quan- 
to foi publicado (livros, revistas, folhetos, etc.), a ponto de podermos 
afirmar que a nossa biblioteca, neste setor, e uma das mais completas 
do pais. As obras dos classicos da lingua: Anchieta, Figueira, Montoya, 
Restivo, Araujo, Bentendorf, Insaurralde, Japuguai, e'tc., destacam-se 
em nossas estantes entre as centenas de trabalhos versando o tupi-gua- 
rani e muitas outras linguas amerindias. Desnecessario sera relatar que 
o Departamento adquiriu, alem de obras especializadas, todas quantas 
julgou necessarias aos alunos e aos trabalhos de pesquisas. 

MUSEU. 
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O intercambio cultural mantido nao so com instituigoes congeneres 
do Brasil, mas tambem com instituicoes da America do Sul, dos Estados 
Unidos, da Europa e da Africa, resultou num aumento consideravel de 
publicacoes, recebidas em permutas com os Bolentis publicados pslo 
Departamento. 

No setor das revistas a biblioteca assinou e recebeu em permuta 
diversas revistas especializadas em etnografia e lingiiistica, sendo de 
destacar as colecoes seguintes: "Journal de la Societe des Americanis- 
tes de Paris"; "Journal of the Royal Anthropological Institute"; "Sou- 
thwestern Journal of Anthropology"; "International Journal of Ameri- 
can Linguistics"; "Revista del Inst. de Ethnologia de la Univ. de Tu- 
cuman"; "Revista del Museu de La Plata" (colecao completa de sepa- 
ratas), etc., alem de diversas revistas nacicnais, tais como "Revista 
do Institute Historico e Geografico Brasileiro", "Revista do Museu Pau- 
lista", "Anais da Biblioteca Nacional", "Verbum", "Revista do Arquivo 
Municipal de Sao Paulo", etc. 

Tcdavia, sem duvida alguma, as mais felizes aquisicoss feitas pelo 
Departamento, no setor bibliografico, dentro destes 10 anos, foram aque- 
las atinentes a microfilmes de manuscritos de textos em tupi-guarani 
(catecismos, oracoes, doutrinas, vocabularies, etc.) existentes no "Bri- 
tish Museum" de Londres. Gracas a gentileza do "British Council" do 
Rio de Janeiro nosso Departamento pode contar com essa riquissima co- 
lecao de manuscritos tupi-guaranis, muitos dos quais inteiramente ine- 
ditcs, e que estao sendo agora publicados em nossos Boletins. 

Alem destes microfilmes de manuscritos, adquirimos ainda, no 
"British Museum", e tambem em microfilmes, a rarissima obra do Pe. 
Restivo, Explicacion de el Catechismo en lengua guarani. 

Do Museu Nacional do Rio de Janeiro o Departamento recebeu, 
em microfilme, a obra de Karl von den Steinen: "Die Bakairi Sprache". 

No ano de 1945, gragas as pesquisas realizadas no Rio de Janeiro 
pela entao nossa auxiliar, Licenciada Maria de Lourdes de Paula Mar- 
tins, o Departamento foi enriquecido com a oferta feita pelo "Coordi- 
nator of American Affairs" de 12 microfilmes tendo cerca de 1.500 cli- 
ches de documentos lingiiisticos existentes no Rio de Janeiro. 

Esses documentos, com textos em tupi-guarani, foram e estao sen- 
do estudados e publicados pela Dra. Maria de Lourdes de Paula Mar- 
tins, agora exercendo suas funcoes no Museu Paulista, 

APARELHOS, DISCOS, MATERIAL DIDATICO. 

Para o bom andamento das atividades escolares, pesquisas de cam- 
po e trabalhos diversos, o Departamento adquiriu no periodo de 1939- 
1949 diversos aparelhos, colegoes de discos, fotografias, diapositivos, etc. 

Dentre os aparelhos adquiridos, destacam-se: uma maquina "Lei- 
ca", cbj. Summar 1:5; um aparelho "Behoo" para reproducao fotogra- 
fica; uma maquina fotografica "Kodak"; um aparelho de projegao para 
diapositivos, marca "Picturol", um aparelho de projecao para filmes de 
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16 mms. marca "Victor"; um aparelho de gravacao de discos, marca 
''Prestcr", e um pequeno aparelho para confeccao de diapositivos. 

A discoteca foi grardemente aumentada com a aquisigao de diver- 
scs discos com gravagdes em guarani, Possui ainda, o Departamento 
uma serie de dialogos na lingua dos indios Ticunas e Tucanos da re- 
giao amazonica, gravagoes em discos, do misisonario capuchinho Frei 
Fidelis Alviano, que convive ha longos anos com aqueles grupos in- 
digenas, gravagoes essas feitas com nossos proprios recursos. 

O arquivo fotografico foi tambem sendo aumentado gradativamen- 
te, o mesmo acontecendo com o arquivo de diapositivos, utilizados para 
ilustragao das aulas de Etnografia. Contavamos em 1949 com aproxi- 
madamente 1.000 fotografias e 250 diapositivos. 

Ccnta tambem o Departamento com uma mapoteca que, -embora 
pequena, satisfaz plenamente as necessidades do ensino. 

Com a mudanga da Faculdade, para as novas instalagoes da rua 
Maria Antonia, foi construido no Departamento uma camara-escura para 
todo e qualquer servigo fotografico: revelagoes, copias, ampliagoes, re- 
prcdugoes, etc. 

ATIVIDADES DIVERSAS. 

Alem das atividades normais de ensino, o Departamento coope- 
rcu com estudiosos de Etnografia brasileira e do tupi-guarani, nao so 
do pais mas tambem do estrangeiro; atendeu a inumeras solicitagoes dos 
pcderes oficiais, principalmente no atinente a denominagao de locali- 
dades; atendeu a um sem numero de consultas. Das atividades exer- 
cidas pessoalmente pelo Prof, e Assistentes podemos destacar as se- 
guintes: 

— Objetivando incentivar o estudo do tupi-guarani no Paraguai, 
o Prof. Plinio Ayrosa instituiu um premio constando de uma meda- 
Iha de ouro, que denominou "Premio Montoya", destinado a galardoar 
o melhor trabalho sobre o tupi-guarani, publicado por autor paraguaio 
ou estrangeiro. residente no Paraguai ha mais de 10 anos. 

— O Prof. Plinio Ayrosa cooperou ativamente com a Academia 
de Cultura Guarani, do Paraguai, representada pelos Profs. Reinaldo 
Decoud e Guillermo Tell Bertoni, na oficializagao de um sistema orto- 
grafico uniforme para o tupi-guarani. 

— Em 1946 os Assistentes Carlos Drumond e J, J. Philipson rea- 
lizaram uma viagem de estudos a Parapua, na Alta Paulista, onde fize- 
ram pesquisas em cemiterios indigenas da localidade. Como resultado 
desta viagem encontram-se hoje, no Gabinete de Antropologia, apro- 
ximadamente 30 esqueletos de indios que habitavam outrora a regiao. 

— Neste mesmo ano o Assistente Carlos Drumond defendeu tese 
para obter o titulo de doutor em ciencias. 

— Em 1947 o Prof. Plinio Ayrosa viajou para a Franga, onde re- 
presentou a Faculdade no Congresso Internacional de Americanistas, 
realizado em Paris, tendo sido eleito vice-presidente de honra. 
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— Em 1947 o Assistente J. J. Philipson viajcu para Mato-Grosso, 
cnde realizou trabalhos etno-lingiiisticos junto aos indios Caiuas. 

— Em 1948 o Assistente Carlos Drumond realizou duas viagens 
de estudos: uma a Serra do Bananal (Municipio de Itanhaen) onde, 
em companhia do Prof. Egon Schaden, permaneceu mais de uma se- 
mana entre os indios Guaranis ai aldeados; outra ao Rio de Janeiro, 
onde estudou pegas de ceramica de origem tupi-guarani, pertencentes 
ao Museu Nacional. 

— No mesmo ano de 1948 a nossa Assistente Maria de Lourdes 
Joyce, ainda aluna do Curso de Especializacao em Etnografia, e con- 
templada com uma Bolsa de Estudos e viaja para a Franca onde per- 
maneceu durante 1 ano, estudando no "Musee-de rHomme", de Paris. 

— Em 1949 o Assistente J. J. Philipson, designado pelo Sr. Dire- 
tor da Faculdade, participa do Congresso de Esperanto, realizado em 
Belo Horizonte. 

PUBLICACOES 

Trabalhos publicados ate 1949: 

Prof. Dr. Plinio Ayrosa. 

a). — em volumes: 

1. — Primeiras Nogoes de Tupi. Ed. do Centre do Professorado Paulista. Sao 
Paulo, 1933. 

2. — Dicionario Portugues-brasiliano e Brasiliano-portugues. Ed. do Museu Pau- 
lisLa. Sao Paulo, 1934. 

3. — Primitivos habitantes de Sao Paulo. Ed. do Clube Band irantes. Sao 
Paulo, 1934. 

4. — Os nomes das partes do corpo humano pela lingua do Brasil, de Pero de 
Castilho. Ed. do Departamento cle Cultura. Sao Paulo, 1937. 

5. — Termos tupis no pcrtugues do Brasil. Ed. do Departamento de Cultura. 
Sao Paulo, 1937. 

6. — Caderno da Lingua de Frei Joao de Arronches. Ed. do Museu Palista. Sao 
Paulo, 1937. 

7. — Voeabulario na Lingua Brasilica. Ed. do Departamento de Cultura. Sao 
Paulo, 1938. 

8. — Dos indices de relagao determinativa die posse no tupi-guarani. Boletim n.0 

1 (Cad. de Etnogr. e Ling. Tupi-guar.) da Fac. Filosofia, Sao Paulo, 
1939. 

9. — Poemas brasilicos do Pe. Cristc-vao Valente. Boletim n.0 2 (Cad. de Etnogr. 
e Ling. Tupi-guar.) da Fac. Filosofia. Sao Paulo, 1941. 

10. — Apontamentc-s para a Bibliografia da Lingua Tupi-guarani. Boleitm n." t 
(Cad. de Etnogr. e Ling. Tupi-guar.) da Fac. de Filosofia. Sao Pau- 
lo, 1943. 
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b). — em anexo a obras diversas: 

11. — Subsidies para o estudo da influencia do tupi na fonologia portuguesa. In 
Anais do Primeiro Congresso da Lingua Nacional Cantada. Sao Pau- 
lo, 1938. 

12. — Coloquio de entrada, de Jean de Lery, tradugao do tupi-guarani e comcn- 
tarios. In Viagem a terra do Brasil, de Lery. Sao Paulo, 1941. 

13. — Notas tupinologicas. In Viagem a Terra do Brasil, de Lery. Sao Paulo, 1941. 

14. — Glossario dos termos tupis que ocorrem na Parte VIII do Livro Oitavo. In 
Historia Naturalis Brasiliae, de Marcgrave. Ed. do Museu Paulista, 
1942. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23 

24, 

— Prefacic a obra de Frei Fidelis, sobre os Ticunas. Rev, Inst. Hist. Brasileiro, 
vol. 183. Rio de Janeiro, 1944, 

C). em revistas: 

— Barao de Antonina — Rev. Inst. Hist. Geografico de Sao Paulo, vol. 27. Sao 
Paulo, 1931. 

— Nossa Senhora do Loreto — Rev. Inst. Hist. Geografico de Sao Paulo, vol. 
27. Sao Paulo, 1931. 

— Antonio Carlos do Carmo — Estudo bio-bibliografico. R v. Inst. Hist. Geo- 
grafico de Sao Paulo, vol. 28. Sao Paulo, 1931. 

— Mameluco e termo ara- Rev. Arq. Mun. — vol. I 
be ou tupi? — 

— Muehirao, estudo hist.- " " " — vol. II 
etimologico — 

— Biboea-Tejupar, estudo 
hist.-etimologico — 

— Arapuca, estudo hist.- 
etimologico — 

" - vol. HI 

" - vol. IV 

— Apicum, estudo hist.- 
etimologico — " " " — vol. V 

— Moquem, estudo hist.- 
etimologico — 99 99 99 - vol. VI 

- S. Paulo, 1934. 

- S. Paulo, 1934. 

- S. Paulo, 1934. 

- S. Paulo, 1934. 

- S. Paulo, 1934. 

- S. Paulo, 1934. 

26. 

27. 

28. 

— Beijii, estudo hist.-etimo- 
logico - " " " - vol. VH - S. Paulo, 1934. 

— Aipim, estudo hist.-eti- 
mologico — " " " — vol. VIII — S. Paulo, 1935. 

— Caatinga, es'udo hist.- 
etimologico — 

— Caipora, estudo hist.- 
etimologico — 

" - vol. IX 

vol. X 99 99 99 

- S. Paulo, 1935. 

— S. Paulo, 1935. 
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29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

36. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

Pororoca, 'estudo hist.- 
etimologico — Rev. Arq. Mun. — vol. XI 

— Pererecar, estudo hist.- 
etimologico — 

— Caboclo, estudo hist.- 
fetifnologico — 

— Pururuca, estudo hist.- 
etimologico — 

— Coivara, estudo hist.- 
etimologico — 

— Chue, estudo hish-et'i- 
mologico — 

— Caipira, estudo hist.- 
etimologico 

— Pindaiba, estudo hist.- 
etimologico — 

— Caruru, estudo hist.-eti- 
mologico — 

— Capoeira, estudo hist.- 
ctimologico — 

— Capao, estudo hist.'eti- 
mologico — 

— Bubuia, estudo hist.-eti- 
mologico — 

— Aracati, estudo hist.-eti- 
mol6gico — 

— O Patrimbnio Histbrico 
de Sao Paulo — 

- S. Paulo, 1935. 

" - vol. XII - S. Paulo, 1935. 

" - vol. XIII - S. Paulo, 1935. 

" - vol. XIV - S. Paulo, 1935. 

" - vol. XVII - S. Paulo, 1935 

" - vol. XVII - S. Paulo, 1935. 

" - vol. XVIII - S. Paulo, 1935. 

" - vol. XIX - S. Paulo, 1936, 

" - vol. XX S. Paulo, 1936 

" - vol. XXI - S. Paulo, 1936. 

" - vol. XXIV - S. Paulo, 1936. 

" - vol. XXV - S. Paulo, 1936 

" - vol. XXVI - S. Paulo, 1936. 

" - vol. XXVII - S. Paulo, 1936. 

— Falsas ideias sbbre o tu- 
pi-guarani — Rev. Filosofia, Ciencias e Letras, 

- S. Paulo, 1937. 
— O Barao Homem de 

Melo — Rev. Arq. Mun. — vol. XXII — S. Paulo, 1937. 

— Nomenclatura das ruas 
de Sao Paulo - " " " - vol. XXXIV e XLVIII 

- S. Paulo, 1938. 

— A Etnografia e sen es- Anuario da Faculdade de Filo- 
tudo — sofia da Univ. de S. Faulo 

- S. Paulo, 1939. 
— Veiga Miranda — Estu- 

tudo de sua vida e da Rev. Acad. Paulista de Letras 
sua obra. — vol. XII — S. Paulo, 1940. 



558 — 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69 

d). — em jornais: 

— Os Jesuitas e o tupi- 
guarani. — In "O Est. de S. Paulo" — 31 janeiro — 1937 

— O tupi-guarani, lingua | 79 99 99 99 99 geral 

— O nome da lingua tupi- 
guarani 

1519 - 1639 - » " " " " 

— O nome da lingua tupi- 
guarani 

1639 - 1900 - " " " " " 

— Exames die tupi-guara- 
• ' _ V\71I " 99 99 99 99 

m no sec. AV11 — 

— Um capitulo de Mon- 
toya sobre os paulis- 
tas — 99 99 99 99 99 

— Contra o vandahsmo e o > • >» >> »> >> » exterminio — 

— Anchieta e o tupi-gua- 99 99 99 99 99 rani — 

— Os nomes das nossas 99 99 99 99 99 ruas — 

— Apuava 

— Caigara 

— Bucaneiro 

— Tecdoro Sampaio 

— Caramengua 

— Batista Caetano 

  99 99 99 99 99 99 

  99 99 99 99 99 

99 99 99 99 99 99 

99 99 99 99 99 

99 99 99 99 99 

99 99 99 99 99 

— Medicina aborigene ame- 
ricana — m j) >> »» »» 

— Medicina amerindia — 

— MecVxina tupi-guarani — »» >> »» " 

— Terapeutica tupi-guara- 
ni — >> j» J> »» 

— Aiva — Poema ( 

— Pero Vaz de Caminha — " 

— Antonio Pigafetta 

» >> »> >» >> 

>} >> >» » 

» >j >> >» 

— 17 fevereiro — 1937. 

— 28 marCj'O — 1937 

— 18 abril 

- 28 abril 

5 maio 

- 1937, 

- 1937. 

- 1937. 

— 16 junho — 1937. 

— 23 junho — 1937. 

— 14 julho — 1957. 

— 4 agosto — 1937. 

— 19 setembro — 1937. 

— 29 setembro — 193 < . 

— 17 ou'ubro — 1937. 

— 18 dezembro — 1937. 

— 15 dez mbro — 1937. 

— 22 dezembro — 1938. 

— 2 janeiro — 1938. 

— 12 janeiro — 1938. 

— 26 janeiro — 1938. 

— 9 fevereiro — 1938. 

— 20 fevereiro — 1938. 

— 27 fevereiro — 1838. 
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'0. — Os versos tupis tie An- 
chieta - In "O Est. de S. Paulo" - 

71. — O canto do tupinamba — 

72. — Cantiga, d? Anchieta — 

73. — Outra poesia de An- 
chieta — 

74. — Glotologia e glotolc- 
gos 

75. — Esses etimologistas. . . — 

76. — Jesuitas e explorado- 
res — 

77. — O tupi-guarani e outras 
Hnguas — 

78. — Origem dos America- 
nos — 

79. — De Gregorio Garcia a 
Vignaud — 

80. — Vocabulario na Lingua 
Brasilica — 

81. — Conclusoes de Martinez 
del Rio — 

82. — Nomes tupis de nossas 
ilhas — 

83. — Tupi-guaranis e guaia- 
nas (6 capitulos). — 

84. — Bibliografia relativa aos 
guaianas — 

85. — A lenda do Igaraki. — 

86. — Gongalves Dias e o In- 
dianismo — 

87. — As poesias americanas e 
o indianismo. — 

88. — O portugues e o tupi — 

89. — Topcmmia brasileira — 

90. — Toponimia municipal 
brasileira — 

91. — Tupimania — 

30 margo 

7 abril 

27 abril 

1 maio 

- 1938. 

r- 1938. 

- 1938. 

- 1938. 

25 maio — 1938. 

15 junho — 1938. 

26 iunho - 1938. 

— 6 julho 

13 julho 

— 20 julho 

— 10 agosto 

- 1938. 

- 1938. 

- 1938. 

1938. 

— 17 agosto — 1938. 

— 21 setembro — 1938. 

9 novembro 
a 18 janeiro 

1938. 
1939. 

20 ianeiro a 2 de fe- 
vereiro — 1939. 
19 fevereiro — 1939. 

— 1 niargo — 1939. 

17 maio 

19 julho 

9 agosto 

- 1939. 

- 1939. 

- 1939. 

19 novembro — 1939. 

11 dezembro — 
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Toponimia municipal 
paulista - Angatuba — In "O Est. de S. Paulo' 

92. 

93. — Apiai — Estudo de to- 

94. 

95. 

96. 

97.. 

98. 

99. 

100. 

101. 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

108. 

109. 

110. 

111. 

112. 

113. 

ponimia 

— Aragatuba — idem. — 

— Araraquara — Idem. — 

— Ainda os missionarios — " 

— Araras — Estudo de to- 
ponimia — 

— Ariranha — Idem. — 

— Atibaia — Idem. 

» jj " >» " »> 

99 99 *9 99 

99 99 99 99 99 

99 99 99 99 99 

}} 99 99 99 99 99 

97 99 99 

99 99 99 99 99 99 

— Avai — Avanhandava. »» »» >> >» » Ickm. — 

,t >> »» " >» 

»> »> >> »» " 

»> >> »> >> » 

— Avare — Idem. 

— Bariri — Idem. 

— Baurii — Idem. 

. • » >> >» " " »» 
— Hispamsmos no guaram. 

— Hispanismos e tupis- 
mos. — 

— Biriguy — Estudo de to- 
ponimia — 

— Poemas brasilicos. — 

— Pac're Cristovac Valen- 

»> >> »> " " » 

» >> >> " n 

>» >» >» » 

te 
ft »5 >> »> » 11 

— Bocaiuva — Estudo de a a a a " a toponimia . . . . — 

— Boituva - Idem. - " " " " " " 

— Botucatu - Idem. - " " " " " " 

— Primitivos habitantes da 
America — Estudo de 
uma obra de Paul T, . . 1} 11 11 11 11 11 Rivet. — 

— Amadeu Amaral e a Et- 
r. ■ .| • 99 99 99 99 99 19 laograria brasiletra — 

— 15 janeiro — 1940, 

— 22 ianeiro — 1940. 

— 4 fevereiro — 1940. 

— 11 margo — 1940. 

— 21 abril - 1940. 

— 19 maio — 194(1. 

— 12 junho — 1940. 

— 7 agosto — 1940. 

— 1 set.mbro — 1940. 

— 19 setembro — 1940. 

— 20 outubro — 1940. 

— 19 janeiro — 1941. 

— 12 fevereiro — 1941. 

— 23 Evereiro — 1941. 

— 6 margo — 1941. 

— 18 maio — 1941. 

— 25 junho — 1941. 

— 31 ag6slo — 1941. 

— 28 setembro — 1941. 

— 19 outubro — 1941. 

— 10 fevereiro — 1948. 

— 13 janeiro — 1949. 
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Prof. Dr. Carlos Drumond. 

1- — Designativos de parentesco no tupi-guarani. Boletim n.0 5 (Cad. Etnogr. e 
Ling, tupi-guar.) da Fac. cle Filosofia. Sao Faulo, 1944. 

Este 'rabalho foi tambeni publicado em "Sociologia", \ol. \T, n." 4. 
Sao Paulo, 1943. 

— Notas gsrais sobre a coorrencia da partfcula tyb, do tupi-guarani, na topo- 
ni'mia brasileira. Boletim n.0 5 (Cad. Etnogr. e Ling. Tupi-guar.) da 
Fac. d; Filosofia. Sao Paulo, 1944. 

3. — Nctas sobre os trocanos ~ Boletim n.0 10 (Cad. Etnogr. e Ling. Tupi-guar.) 
da Fac. de Filosofia. Sao Paulo, 1946. 

4. — Da particula haba do tupi-guarani. Boletim n.0 12 (Cad. Etnogr. e Ling. 
Tupi-guar.) da Fac. de Filosofia. Sao Paulo, 1946. Tese de douto- 
ramento. 

5. — Nctas sobre algumas traducoes do Padre Nosso em tupi-guarani. Boletim 
n." 14. (Cad. Etncgr. e Ling. Tupi-guar.) da Fac. de Filosofia, Sao 
Paulo, 1948. 

6. — Notas sobre alguns toponimos dos arredores de Sao Paulo. In Filosofia, 
Ciencias e Letras. Orgao do Gremio da Faculdade de Filosofia da 
Universidade de Sao Paulo, n." 10, ano XII. Sao Paulo, 1948. 

7. — Os tumulos kaingang de Parapua — In "Sociologia", vol. IX, n." 4. Sao 
Paulo, 1947. Trabalho em co-autona com J. J. Philipson. 

8. — Notas sobre alguns toponimos de Sao Paulo, — Serie de artigcs publicados 
no jornal "O Estado de Sao Paulo", 1949. 

9. — Prefacio a obra "Os Tucanos", do Pe. Antonio G'iacone. Imprensa Oficial 
do Estado. Sao Paulo, 1949. 

Bel. J. J. Philipson. 

1. — "lues de Castro . Notas a margem de uma tradugao holandesa do episo- 
dio camoniano. "Filosofia, Ciencias e Letras", n.w 9, pp. 93-98, e Bo- 
letim Bibliografico, n." 8. 

2. — Consideragoes sobre alguns pcntcs mais impcrtantes da moral religiosa, etc., 
dos pretos da Africa ocidental portuguesa. Boletim n." 8 (Cad. Et- 
nogr. e Ling. Tupi-guar.) da Faculdade de Filosofia. Sao Paulo, 1945. 

3. — Nctas sobre a interpretagao sc-ciologica de alguns designativos de parentes- 
co do tupi-guarani. Boletim n.0 9 (Cad. Etnogr. e Ling. Tupi-guar.) 
Fac. Filosofia. Sao Paulo, 1946. 

4. — O parentesco tupi-guarani. "Sociologia", vol. VIII — u." 1, pp. 53-62. 
Reed'igao como Boletim n.0 11 (Cad. de Etnogr. e Ling. Tupi-guar.L 
Fac. Filosofia. Sao Paulo, 1946. 

5. — Um novo centro die estudos etnclbgicos sul-americanos. "Sociologia", vol. 
VIII, n.0 4, pp. 309-316. 

6. — Em abbno de Baptista Caetanc — Ncta a proposito de tres poesias tupis 
atribuidas a Anchieta. (Publ. avulsa), 35 pp. Publ. tambem no Bole- 
tim Bibliografico, n.0 11. 
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7. — Uma raridade bibliografica — In "O Estado de Sao Paulo", de 3-6-1947 e 
"Boletim Bibliografico', n,0 12. 

8. — Os tiimulos Kaingang de Parapua (em co-autoria com Carlos Drumond) — 
In "Sociologia", vol. IX, n.0 4. pp. 386-396. 

9. — A Note on the Social Interpretation of some Kinship Terms. "Acta Ameri- 
cana", vol. V, n." 3, pp. 203-224. (Tradugao da publica^ao n0 3). 

10. — Debate sobre o plural dos etndnimos (entre Silveira Bueno e J. J. Philipson) 
Rev. do Museu Paulista, n.0 1, vol. I, pp. 213-221. 

11. — O Tupi-guarani e a Filologia. "Filosofia, Ciencias e Letras", n.0 10, pp. 
41-46. 

12. — "Uvaia" . — In "O Estado de Sao Paulo", de 27-3-49. 

13. _ "Uba". — "Canoa" — In "O Estado de Sao Paulo", de 3-4-49. 

14. _ "Poncho e Louro" — In "O Estado de Sao Paulo", de 10-4-49, 

15. — "Paramaribo e Maraca" — In "O Estado de Sao Paulo", de 17-4-49. 

Resenhas e pequenas notas: 

a). — "Sociologia", vol. VIII, n.0 4, pp. 321-326. 
b). - "Sociologia", vol. IX, pp. 85-90-94-187-188-285-407-408 e 412-413. 
c). — "Boletim Bibliografico de Antropologia Americana" (Mexico), p. 26S. 
d). — "Notas sobre termos de paren'esco tupi-guarani apud Florestan Fer- 

naudes. — A organizagao social dos tupinambas". 
c). — "Revista do Museu Paulista", n." 5, vol. II, p. 304. 

Profa. Dra. Maria de Lourdes de Paula Martins. 

1. — Con'.ribui^ao para o estudo do Teatro Tupi de Anchieta. Boletim n," 3 (Cad. 
Etnogr. e Ling. Tupi-guar.) da Fac. Filosofia, Sao Paulo, 1941 i 

2. — Poesias tupis (sec. X\T). Bol tim n." 6 (Cad. Etnogr. e Ling. Tupi-guar.) da 
Fac. de Filosofia. Sao Paulo, 1945. 

3. — Notas sobre rdagoes verificadas entre o Dicicviario Brasiliano e o Vocabulario 
na Lingua Brasilica. Boletim n.0 7 (Cad. Etnogr. e Ling. Tupi-guar.) 
da Fac. de Filosofia. Sao Paulo, 1945. 

Prof. Jose Anthero Pereira Jr. 

1. — Alguns apontamentcs de Arqueologia e Pre-historia. Boletim n." 13 (Cad. de 
Etnogr. e Ling. Tupi-guar.) da Fac. de Filosofia. Sao Paulo, 1948. 

2. — Brtves apontamentcs de Arqueologia comparada. Boletim n." 15 (Cad. de Et- 
gra. e Ling. Tupi-guar.) da Fac. de Filoscfia. Sao Paulo, 1949. 



DEPARTAMENTO DE FISICA. 

CADEIRAS DE Fl'SICA GERAL E EXPERIMENTAL; Fl'SICA SUPERIOR; ' 
FISICA TE6RICA E MATEMATICA; MECANICA RACIOXAL 

E MECANICA CELESTE. 

SOBRE A CRIAgAO DAS DIFERENTES CADEIRAS DO DEPARTAMENTO. 

Pelo Decreto estadual 6.283 de 25 de Janeiro de 1934 foram cria- 
das duas Cadeiras de Fisica na Faculdade; a de Fisica Geral e Experi- 
mental e a de T eorias Fisicas e Hist or ia da Fisica. Esta ultima desen- 
volvendo cursos monograficos. 

O Decreto-Lei Federal n.0 1.190, de 4 de abril de 1939, que esta- 
beleceu o modelo minimo a que todas as Faculdade de Filosofia de- 
viam preencher criou na Faculdade Nacional de Filosofia as seguintes 
Cadeiras; Mecanica Racional, Mecanica Celeste e Fisica Matematica, 
Fisica Geral e Experimental, Fisica Teorica e Fisica Superior. Em 
virtude desse Decreto-Lei, a Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras 
foi reestruturada por forga do Decreto-Lei Estadual 12.511 de 21 de 
Janeiro de 1942, sendo criadas as seguintes Cadeiras: Mecanica Ra- 
cional e Celeste, Fisica Geral e Experimental, Fisica Teorica e Fisica 
Matematica. Fisica Superior, foi disciplina no inicio; passou mais tar- 
de a ser Cadeira. 

* 

CADEIRA DE FISICA TE6RICA E MATEMATICA. 

CRIAgAO DA CADEIRA. 

Conforme a noticia sobre a criagao das diferentes Cadeiras do 
Departamento, a Cadeira de Fisica Teorica e Matematica, existe desde 
a fundagao da Faculdade, mas inicialmente com o nome de ''Teorias 
Fisicas e Historia da Fisica". Com a reestruturacao da Faculdade em 
1942 ela passou a ter a estrutura atual. 

CORPO DOCENTE. 

A Cadeira foi regida desde sua fundagao ate 1949 pelo Prof. Gleb 
Wataghin. Foram assistentes da Cadeira no periodo 1939-1949 os se- 
guintes licenciados: 

Mario Schenberg — ate margo de 1942 quando passou a reger a 
disciplina de Fisica Superior em carater interino. 

Son;a Ashauer — de margo de 1944 ate meados de 1948 quando 
faleceu. 

Cesar Lattes — de meados de 1944 ate o fim de 1945. Foi entao 
contratado para professor-adjunto da Cadeira. 
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Jayme Tiomno — de julho de 1947 a Janeiro de 1948. 
Paulo Saraiva de Toledo — desde fevereiro de 1948. 
Paulo Leal Ferreira — de fevereiro de 1947 ate fins desse ano; 

voltou novamente a ocupar uma assistencia em fins de 1948. 
Roberto Salmeron, Andre Wataghin, Hans Albert Meyer e Georges 

Schwachein foram contratados em margo de 1949 para prestar servi- 
gos didaticos e tecnicos junto a Cadeira. 

INTERCAMBIO CULTURAL. 

O Departamento recebeu no ano de 1939 a visita do Prof. George 
Gamow da Universidade de George Washington. Durante essa visita 
ele realizou seminaries de Astrofisica. 

Em agosto de 1941 veio a Sao Paulo um grupo de fisicos integran- 
do a missao cientifica chefiada pelo Prof. Arthur H. Compton: William 
P. Jesse, Ernest O. Wollan e Donald Hughes, da Universidade de Chica- 
go; Norman Hilberry e Ann Hepburn Hilberry, da Universidade de 
Nova York. Fazia tambem parte dessa expedigao o Prof. Paulus Aulus 
Pompeia desta Faculdade, que nessa epoca trabalhava em Chicago no 
grupo do Prof. Compton. Durante essa visita a Cadeira de Fisica Teo- 
rica, em colaboragao com as demais do Departamento, organizou semi- 
naries especiais de que participaram os membros da missao. 

Chefiados pelo Prof. Wataghin, os membros do Departamento to- 
maram parte no simposio de Raios Cosmicos organizado pela Acade- 
mia Brasileira de Ciencias. Relatorio detalhado sobre as questoes dis- 
cutidas e contribuigoes feitas pelo grupo de Sao Paulo, durante o sim- 
posio encontra-se em publicagao especial da Academia Brasileira de 
Ciencias intitulada "Symposium sobre Raios Cosmicos", Rio de Ja- 
neiro, 1941., 

Em 1947 e 1948 visitou o Departamento o Prof. Guide Beck que 
entao trabalhava no Observatorio de Cordoba, na Argentina. 

Durante o period© que estamos revendo, o Prof. Wataghin realizou 
diversas viagens ao Exterior. Fez uma viagem de estudos aos Estados 
Unidos durante o verao de 1939-1940. Em 1945 fez nova viagem aos 
Estados Unidos a convite da Fundagao Rockefeller, visitando nessa oca- 
siao diversas Universidades daquele pais, em particular as de Princeton 
e Chicago. Em 1946 participou do Congresso sobre Particulas Elmen- 
tcres e Baixas Temperaturas, tendo apresentado trabalho em colaboragao 
com Oscar Sala (conforme lista de trabalhcs). Esse Congresso foi o 
primeiro a reunir os fisicos depois da Segunda Guerra Mundial. Em no- 
vembro de 1947 fez nova viagem de estudos a Europa. E, finalmente, 
de margo a junho de 1949 foi outra vez a Europa, a convite da Univer- 
sidade de Turim para dar um curso especial. 

Durante o mesmo periodo foram as seguintes as viagens de aper- 
feigoamento realizadas pelos assistentes da Cadeira: 

Mario Schenberg foi comissionado pelo Governo de Sao Paulo de 
1938 ate comego de 1939 para trabalhar na Italia com Fermi e na Suiga 
com Pauli. De fins de 1940 a meados de 1942 tendo recebido uma Bolsa 
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Guggenheim estudou nos Estados Unidos, trabalhando com Gamow e 
com Chandrasekhar. 

Sonja Ashauer, obteve em 1945 uma Bolsa do British Council para 
estudar na Universidade de Cambridge. La permaneceu ate fins de 
1947, trabalhando com os Profs. Kemmer e Dirac. Obteve o grau de 
Doutora em Fisica por essa Universidade. 

Cesar Lattes, tambem com Bolsa do British Council, seguiu em 
principios de 1946 para a Universidade de Bristol onde trabalhou ate 
fins de 1947 com Powell e Occhialini. Nessa epoca foi que esse grupo 
de fisicos descobriu o meson pi utilizando a tecnica das chapas foto- 
graficas. No comego de 1948 Lattes seguiu para os Estados Unidos com 
uma Bolsa da Fundagao Rockefeller, indo trabalhar no Laboratorio das 
Radiacoes de Berkeley. La Eugene Gardner e Cecar Lattes detectaram 
pela primeira vez os mesons pi produzidos artificialmente. 

OBSERVACOES GERAIS E LISTA DE TRABALHOS DO PESSOAL DA CADEIRA 

Vamos incluir neste relatorio algumas observacoes de ordem ge- 
ral, antes de apresentar a lista de trabalhos do pessoal da Cadeira. 

O periodo 1939-1949 assinalou a consolidagao da obra do Prof. 
Wataghin no Brasil, a despeito das condigoes tanto nacionais como in- 
terndcionais que caracterizaram aquele periodo. Concorreu em pri- 
meira linha para isso o grupo de colaboradores de que o Prof. Wataghin 
tsve a felicidade de se cercar, em seguida a doagao da Fundagao Ro- 
ckefeller ao Departamento. Foi elemento de importancia na efetiva- 
gao dessa ajuda o interesse que o Dr. Harry M. Miller Jr. tomou no de- 
senvclvimento do Departamento. Como complemento dessa doacao, 
deve-se ressaltar a doacao de 5.000 contos feita pelo Governo de Sao 
Paulo. 

Nao podemos terminar esta noticia sem uma palavra em memo- 
ria de Sonja Ashauer. Ela foi aluna brilhante e revelou muito cedo 
excepcionais aptidoes para a pesquisa. Em Cambridge realizou trabalho 
de grande valor e sua morte prematura representou seria perda para a 
ciencia fisica. 

* 

CADEIRA DE FISICA SUPERIOR. 

HISTORICO E ORIENTAgAO DA CADEIRA. ATIVIDADES DESENVOLMDAS. 

A disciplina de Fisica Superior existindo desde 1942, foi trans- 
formada em 1948 em Cadeira de Fisica Superior. A finalidade da Ca- 
deira e a de continuar o ensino da Fisica Experimental, cuja parte clas- 
sica e administrada no 1.° e 2.° anos do curso de Fisica e de Matema- 
tica, com referencia a parte moderna, particularmente a Fisica do ato- 
mo. O curso e destinado aos alunos do 3.° ano do curso de Fisica, con- 
sistindo a parte teorica de 3 aulas semanais, de exercicios e seminaries, 
completada por 8 aulas experimentais de laboratorio. 
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O curso e subdivido em duas series, administradas paralelamente. 
Na primeira serie sao administrados aos alunos os conhecimentos basi- 
cos da Fisica do electron (determinagao de e; de e/m; efeitos fotoele- 
tricos e termoionicos, descargas em gases, raios X, etc.). As aulas de 
laboratorio, ministradas durante o 1.° semestre do ano, dedicam-se as 
experiencias relacionadas com esses assuntos. 

Na 2a. serie as aulas referem-se essencialmente a estrutura do ato- 
mo, e, particularmente, a espectroscopia atomica. Alem disso sao ad- 
ministradas as nogoes basicas da estrutura molecular, dos espectros mo- 
leculares e da natureza da ligagao quimica, As aulas experimentais 
do 2.° semestre do ano dedicam-se a espectroscopia atomica. 

Os trabalhos cientificos da cadeira de Fisica Superior, efetuados 
nos anos anteriores, foram de espectroscopia molecular, particularmente 
da espectroscopia Raman. No laboratorio da Cadeira foram desenvol- 
vidos metodos experimentais para a obtengao de espectros Raman na 
regiao vermelha do espectro, mediante excitagao por irradiagao de 1am- 
padas de helio, construidas no proprio laboratorio. Numerosos traba- 
lhos sobre esse assunto encontram-se publicados ou em vias de publi- 
cagao, E' intengao da Cadeira continuar esses trabalhos, como tambem 
dedicar-se a solugao de certos problemas de espectroscopia atomica, re- 
lacionados com a determinacao do spin nuclear, que exigem aparelha- 
mento de alto poder resolutivo (efeito Zeeman, estrutura hiperfina). 

O laboratorio da Cadeira de Fisica Superior encontra-se, no mo- 
mento, suficientemente aparelhado para a administragao das aulas ex- 
perimentais mencionadas, e para os trabalhos de pesquisa em espectros- 
copia Raman. Com referencia a estes ultimos trabalhos, acham-se a 
disposigao 2 espectrografos modernos, 1 micro-fotometro registrador, 3 
micro-comparadores e os demais instrumentos auxiliares. Aguarda-se 
para breve a obtengao do 3.° espectrografo Raman ultra-luminoso, que 
permitira a solucao de certos problemas no acessivel aparelhamento 
atual. 

E' prevista tambem a aquisicao de um grande espectrografo de 
reticulo, de 4 metros de distancia focal, destinado aos trabalhos que exi- 
gem um alto poder resolutivo. 

CADEIRA DE MECANICA RACIONAL E MECANICA CELESTE. 

CORPO DOCENTE. 

A cadeira de Mecanica Racional e Mecanica Celeste foi regida no 
periodo de 1939 a 1949 pelos professores: 

Gleb Wataghin, ate 1943; 
Mario Schenberg, desde 1943; 
Em setembro de 1944, em carater efetivo, pelo professor Mario 

Schenberg, mediante Concurso. 
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Foram assistentes da Cadeira: 
Abrahao de Moraer., 1939 a 1943; 
Walter Schiitzer, 1944 a 1949; 
Jayme Tiomno, 1948 a 1949; 
Paulo Sergio de Magalhaes Macedo, 1948 a 1949. 

INTERCAMBIO CULTURAL. 

O profesjor Mario Schenberg esteve na Argentina em setembro 
de 1946, em viagem de intercambio cultural. 

Post-y.ormente, em 1948, licenciado pela Faculdade, esteve em 
viagem de estudos na Universidade Livre de Bruxelas. 

O Licenciado Walter Schiitzer, comissionado pela Faculdade. e com 
uma bolsa de estudo da Fundacao Rockefeller, esteve na Universidade 
de Pricetcn, onde trabalhou, em 1948-49, com os professores J. A. 
Wheeler e E. P. Wigner. 

TRABALHOS PUBLICADOS. 

Prof. Gleb Wataghin (de 1939 a 1942) . 

I . — Cosmic-ray showers at great depths, (em colab. com o Prof. M. D. Souza 
Santos). 
Anais da Acad. Bras, de Ciencias — margo 1939. 

2. — Sdhre os limites de validade da mecanica quantica. 
Anais da Acad. Bras, dc Ciencias — vol. XI, junho 1939. 

v 
3. — On the explosion showers. 

Nature, vol. 145, s temhro 1939. 

4. — On the method of second quandsation. 
Phys. Rev. 

5. — Sulla coerenza della componente penetrante della radiazone oosmica. La 
La Ricerca Scientifica. 

6. — Sulla produzione degli sciami a esplcsion:. 
La Ricerca Scientifica. 

7. — Simultaneous Penetrating Particles in the Cosmic Radiation (em colab. con; 
os Profs. M. D. de Souza Santos e P. A. Pompeia). 
Phys Rev., vol. 57, n." 1, janeiro 1940. 

8. — Simultaneous Penetrating Particl s in the Cosmic Radia'ion II (em colab 
com cs Profs. M. D. de Souza Santos e P. A. Pompeia). 
Phys. Rev., vol. 57, n." 4, pag. 339, fevereiro 1940 . 

9. — Simultaneous Penetrating Particles in the Cosmic Radiation III. 
Phys. Rev., vol. 61, junho 1941. 

10. — Idem n." 7 (Publ. nos Anais da Acad. Bras, de Ciencias, 1941). 

11. — On the application of the inconoscope to th? observation of ionising par- 
ticles. Anais da Acad. Bras, de Ciencias, XII, dezembro, 1940. 
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12. — On the producMon and absorption of Mesotrons. 
Anais da Acach Bras, de Ciencias, XIV, p. 79, maryo 1942. 

13. — On the generalised relativistic transformations. 
Anais da Acad. Bras, de Ciencias, junho 1942. 

* 

Marie Schenberg (de 1939 a 1949) . 

1. — Sobre uma componente ultra mol3 da radia^ao cosmica. 
Anais da Academia Brasileira de Ciencias, 11, 149, 1939. 

2. — Equations rel.ativistes du premier ordre cla Mec.mique quantique. 
Ccmptes Rendus de TAcademie de Sciencfs, 209, 985, 1939. 

3. — Equagoes relativistas ds movimento de primeira ordem em Mecanica quii- 
tica. 
Anais da Academia Brasileira de Ciencias, XI, 341, 1939. • 

4. — Equagoes inhomog neas de movimento em Mecanica quantica. 
Anais da Academia Brasileira de Ciencias, XI, 265, 1939. 

5. — Beta ray selection rules and the meson theory. 
The Physical Review, 56, 612, 1939. 

6. — On the theory of multiplicative showers. 
Anais da Academia Brasileira de Ciencias, XII, 281, 1939. 

7. — Sobra uma componente ultra mole da radiagao cosmica I. 
Anais da Academia Brasileira de Ciencias, XI, 351, 1939 (com G, 
Occhialini). 

8. — Regies relativistes de commutation dans la theorie quantique des champs. 
Journal de Physique et de Radium, 1, 201, 1940. 

9. — Regras de selegao dos ra'ios beta na teoria do mesoton. 
Anais da Academia Brasileira de Ciencias. 

10. — Origem da componente dura da radiagao cosmica. 
Anais da Academia Brasileira de Ciencias, XII, 33, 1940. 

11. — Sobre a equagao dos dieletricos reais. 
Anais da Academia Brasileira de Ciencias, XII, 137, 1940. 

12. — Possible role of neutrinos in stellar evolu'ion. 
The Physical Review, 58, 1117, 1940. (Com G. Gamow). 

13. — Sobre uma componente ultra mole da radiagao cosmica II. 
Anais da Academia Brasileira de Ciencias, XII, 197, 1940. 
(Com G. Occhialini). 

14. — Angular momenta of gravitational fields. 
The Physical Review, 60, 468, 1941. 

15. — On the theory of integer spin mesons. 
The Physical Review, 60, 468, 1941. 
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16. — Teoria do electron puntiforme. 
Anais c'a Academia Brasileira de Ciencias, XVI, 323, 1941 . 

17. — Sobre uma extensao do calculo espinorial (I). 
Anais da Acad, Bras, de Ciencias, XIII, 189, 1941. 

18. — Principios de uma teoria das fungoes de Green (I). 
Anais da Acad. Bras, de Ciencias, XIII, 85, 1941. 

19. — Neutrino theory of stellar collapse. 
The Physical Review, 59, 539, 1941 (em colab. com G. Gamow). 

20. — On the ultra soft componen': of the cosmic radiation. 
Simposium sobre Raios Cosmicos, 95, 1941 (em colab. com G. Oc- 
chialini). 

21. — On the evolution of the Main sequence stars. 
Astrcphysical Journal, 96, 161, 1942. (em colab. com S. Chandra- 
s khar). 

22. — Sobre uma extensao do calculo espinorial (II). 
Anais da Acad. Bras, de Ciencias, XV, 97, 1943. 

23. — Green functions of the Klein-Gordon equation. 
Bob Union Mat. Argentina. XII, 238, 1947. 

24. — Principios de uma teoria das fungoes de Green (II). 
Anais da Acad. Bras, de Ciencias. 

25. — Sobre o invariant© int: gral de Cartan. 
Anais da Acad. Bras, de Ciencias, XVI, 9, 1944. 

26. — Principios da Mecanica (Tese) Mimeografado. 
Sao Paulo, 1944. - 

27. — Sobre um principio variacicnal da Dinamica (I). 
Anais da Acad. Bras, de Ciencias, XVI, 293, 1944. 

28. — Classical Theory of the point elec'ron (letter) 
The Physical Review, 67, 122, 1945. 

29. — The Electron's s.lf-energy. 
The Physical Review, 67, 193, 1945. 

30. — A "self-en rgy" do electron. 
Anais da Acad. Bras, de Ciencias, XVII, 95, 1945. 

'32. — The radiation field of the point electron. 
The Physical Review, 67, 122, 1945. (em colab. com J. L ite Lopes). 

33. - Condigoes de existencia do potencial. 
Anais da Acad. Bras, de Ciencias, XVII, 167, 1945. 

34. — Condigoes de existencia do potencial II. 
Anais da Acad. Bras, de Ciencias, XVII, 175, 1945. (em colab. com 
W. Schiitzer). 

35. — Estados de energia negativa do lectron. 
Anais da Acad. Bras, de Ciencias, XVIII, 93, 1946. 
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56. — Classical theory of the point elec'ron. 
The Physical Review, 69, 211, 1946. 

o7. — Classical theory of the point electron I and II. 
Summa Brasilensis Matematicae, 1, 41, 77, 1946. 
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Anais da Acad. Bras, de Ciencias, 21, 55, 1949. 

12. — On the coupling of Pi and Mu- Mesons. 
Phys. Rev., 75, 1306, 1949. (em colaboragao com J. A. Wheeler). 
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DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA GERAL E ANIMAL. 

1. A CADEIRA DE FISIOLOGIA GERAL E ANIMAL. 

O Decreto n.0 7069, de 6 de abril de 1934, criou na Faculdade de 
Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo, no seu ar- 
ligo n,0 4, titulo IV, sub-secgao de Ciencias Naturais, a 5a. cadeira de 
Fisiologia Geral e Animal, se bem que essa cadeira tenha realmente 
entrado em funcionamento somente em 1937, data do contrato do Prof. 
Dr. Paulo Sawaya, entao livre-docente de Zoologia, para sua regencia. 

De 1934 a 1937 os cursos de Fisiologia Geral e os de Fisiologia Ani- 
mal foram dados na cadeira de Zoologia. 

No programa proposto pelo Prof. Dr. Ernst Bresslau para a ca- 
deira de Zoologia, figuravam, entre outros, os seguintes capitulos; Em- 
briolcgia e Fisiologia do Desenvolvimento e Fisiologia Animal (Anua- 
rio da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras de 1934-1935, pp. 
280). 

Com a prematura morte do Prof. Dr. Ernst Bresslau — uma das 
duras vicissitudes per que passou a nossa Faculdade — a regencia in- 
terina da cadeira de Zoologia se transferiu para o Dr. Paulo Sawaya, en- 
tao assistente cientifico, nao tendo havido tempo suficiente para o de- 
sejado desenvolvimento da Fisiologia Geral e da Fisiologia Animal. 

2. ORIENTACAO DIDATIGA. 

Somente em 1937 a cadeira de Fisiologia Geral e Animal, sob a 
direcao do Dr. Paulo Sawaya, iniciou o seu funcionamento como ca- 
deira independente no Departamento de Zoologia. De comum acordo 
com o Prof. Ernst Marcus, professor contratado de Zoologia, fica- 
ram ambos os professores encarregadcs dos diversos cursos ministrados 
pelas duas cadeiras, a saber: O Prof. Marcus teve a seu cargo os cur- 
sos de Zoologia da la. e da 2a. series, e o de Fisiologia Causal do De- 
senvolvimento (Mecanica do Desenvolvimento) da 3a. serie; o Prof. 
Dr. Paulo Sawaya ficou com a responsabilidade dos cursos de Fisiolo- 
gia Geral e os de Fisiologia Animal, da 3a. serie, e o de Embriologia 
Ccmparada, da 2a. serie. 

A aula inaugural dos cursos de Fisiologia Geral e Animal foi da- 
da no dia 23 de marco de 1938, e versou sobre o tema "Introdugao ao 
estudo da Fisiologia Comparativa" e publiccu-se no Anuario da Facul- 
dade de Filosofia, Ciencias e Letras, 1937-1938, pp. 45-57. 

O curso de Embriologia Comparada da 2a, serie constou do estudo 
ccmparativo da embriologia dos Invertebrados e dos Vertebrados, fo- 
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calizando-se, especialmente, os tipos principais de desenvolvimento em- 
briologico. Alem de modelos das diferentes fases do desenvolvimento, 
os alunos tiveram a disposi^ao uma serie de preparagoes microscopi- 
cas, para demonstragao das diversas fases embrionarias dos animals re- 
presentatives dos varies tipos de desenvolvimento. O estudo e o dese- 
nho dessas preparagoes completaram-se na 3a. serie, e constituiram. 
principalmente, os exercicios praticos do curso de mecanica do desen- 
volvimento . 

Os cursos de Fisiologia Geral e os de Fisiologia Animal ministra- 
dos na 3a. serie orientaram-se de modo a serem as prelegoes acompa- 
nhadas sempre de demonstragoes destinadas a objetivar o assunto da 
aula; a seguir, proporcionaram-se aos estudantes oportunidade de repe- 
tir essas demonstragoes e tambem de executar uma serie de exercicios 
praticos sobre temas cuidadosamente escolhidos, de utilidade para de- 
monstragoes nos cursos secundarios. Procurou-se, assim, exercitar os 
alunos, em grande parte destinados ao magisterio secundario, nos me- 
todos modernos de ensino da Zoologia, da Fisiologia Geral e da Fisio- 
logia Animal. 

A diregao da Cadeira deu, sempre, muita importancia a esta ulti- 
ma parte, Treinar os estudantes no exercicio de demonstragoes prati- 
cas de assuntos especiais para os cursos secundarios, constituiu um dos 
objetivos principais das aulas praticas, e oportunidades inumeras foram 
aproveitadas para a pratica de "naturalista de campo", durante as va- 
rias excursoes realizadas. 

Estas diretrizes visaram completar a formagao dos estudantes, dan- 
do-lhes visao moderna do estudo dos animais. 

Em 1938 dedicou-se grande parte do tempo a preparagao dos cur- 
ses teoricos e praticos de Fisiologia Geral e de Fisiologia Animal, vis- 
to ser a primeira vez que no pais se realizava um curso de Fisiologia 
ccmparada. Procurou-se executar o programa geral dos cursos utili- 
zando-se as dotagoes destinadas a instalagao incipiente dos mesmos 
junto a cadeira de Zoologia. Ambas as cadeiras passaram a trabalhar 
de acordo, tendo em comum nao so a biblioteca, como tambem as pran- 
chas e os varies aparelhos. 

No fim daquele ano, os laboratories das duas cadeiras passaram a 
funcionar no 2.° andar do predio central da Alameda Glete, 463, a vista 
da mudanga inopinada que a Faculdade foi forgada a fazer, deixando as 
dspendencias da Faculdade de Medicina, por motives que nao vale a 
pena recorder, 

Em 1939, melhcradas as instalagoes da cadeira, deu-se maior de- 
senvolvimento aos cursos de Fisiologia Geral e aos de Fisiologia Ani- 
mal . 

Em outubro do mesmo ano, o Professor contratado, livre-docente 
de Zoologia, Prof. Dr. Paulo Sawaya, submeteu-se a concurso de titulos 

' e provas, sendo aprovado unanimemente e, entao, nomeado professor 
catedratico de Fisiologia Geral e Animal — Cadeira n.0 19 — da Fa- 
culdade de Filosofia, Ciencias e Letras. 
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Ao reiniciar as aulas, suspensas durante uma semana para os tra- 
balhos do concurso, o Professor Catedratico foi alvo de manifestacoes 
de aprego por parte dos estudantes, tendo sido saudado pela aluna Srta. 
Ruth Lange de Morretes. 

Em 1940 pode a Cadeira contar com um assistente extranumera- 
rio, o Lie. Erasmo Garcia Mendes, que ja exercia, como aluno. o cargo 
de monitor de Zoologia, e com os auxiliares tecnicos que vinham pres- 
tando inestimavel assistencia, a Sra. D. Gertrudes Siegel (hoje Gertru- 
des Siegel Alterthum) e o Sr. Joao Eufrosino. A excepcional dedicacao 
desses auxiliares e do assistente extranumerario se deve o acentuado 
impulse dado a instalacao da cadeira e ao melhoramento dos cursos 
ministrados. 

Em 1941, com a aquisicao de aparelhagem para o laboratorio e 
com a nomeacao do assistente extranumerario para o cargo de assistente 
cientifico intensificaram-se, de modo particular, os exercicios praticos 
dos estudantes. 

Houve, em 1942, maiores possibilidades para apresentar novas de- 
mcnstracoes a fim de objetivar melhor as prelegoes, por peder-se con- 
tar com abundante material e tambem treinar os estudantes com exer- 
cicios praticos experimentais cuidadosamente escolhidos. A auxiliar 
tecnica Sra. Da. Gertrudes Siegel Alterthum teve a seu cargo, alem do 
servigo da biblioteca e do almcxarifado, tambem auxiliar o preparo das 
demenstragoes para as aulas teorico-praticas, ficando ao assistente Eras- 
mos Garcia Mendes e ao auxiliar Joao Eufrosino o preparo do material 
para os exercicios praticos. 

' As condigoes para o ensino melhoraram sensivelmente em 1943 
com a admissao dos estudantes-auxiliares voluntaries: Marta Vanucci 
Mendes, Domingcs Valente e Maria Helena Matcso Moreira, 

Em 1944, com o auxilio do assistente cientifico e dos estudantes 
voluntaries, introduziu-se o sistema de relatorics sobre os exercicios pra- 
ticos elaborados pelos alunos. Em reunioes mensais eram discutidos 
esses relatorics, os quais serviam de base para a avaliagao do aprovei- 
tamento. 

Em 1945 pode a cadeira contar ccm mais um assistente, com a 
ncmeagao do Lie. Domingos Valente para c cargo de 2.° assistente 
cientifico. 

O 1.° assistente-cientifico Dr. Erasmo Garcia Mendes, tendo se 
afastado do cargo em 1946, para realizar estudos nos Estados Unidos, 
foi substituido pelo 2.° assistente cientifico. Preencheu-se nesse ano o 
cargo de 3.° assistente-cientifico com a nomeacao da Lie. Maria Do- 
lores Perez Ungaretti (hoje Dra. Maria Dolores Perez Gonzalez). O 
sistema de demonstragao para dar objetividade as aulas teoricas e de 
exercicios praticos dos estudantes, continuou sem interrupgao. 

Em 1947, com a aplicagao do Decretc-Lei n.0 9092 modificou-se 
o regime didatico da cadeira. Instituiram-se os cursos de especializagao 
na 4a. serie; os de Fisiologia Geral e de Fisiologia Animal passaram a 
ser fundamentals na 3a. serie. Assim, o curso de Fisiologia Causal do 
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Desenvclvimento (Mecanica do Desenvolvimento) passou para a cate- 
gcna dos cursos de especializagao. Os cursos da 3a. serie tiveram a 
mesma orientagao anterior, embora com programa reduzido, isto e, 
prelegoes teoricas accmpanhadas de demonstracoes destinadas a ilus- 
trar os diversos pontos do programa, e exercicios praticos experimentais 
para: a) treinar os estudante na pratica da experimentagao fisiologica; 
b) incentivar-lhes o gosto pela demonstracao fisiologica nos cursos se- 
cundarios, para o que os diferentes exercicios foram sempre esmerada- 
mente escolhidos, levando-se em conta os poucos recursos dos referidos 
estabelecimentos. 

Institui-se, entao, o curso de especializacao, no qual se inscreveram: 
Em 1947, Tagea Khristina Bjornberg, Odila Palomo Gomes, Li- 

gia F. Gaspar, Alda M. Torres, Domingos Valente, Maria Dolores Perez 
Gonzalez e Diva Diniz Correa; em 1948, Chaim Grimkraut, Ana Amelia 
Ancona Lopes, Maria de Lourdes Gcrdinho, Renata Dieberger, Isabel 
de Ulhoa Cintra e Yole Galleoti; em 1949, Alba de Albuquerque Ma- 
ranhao. 

3. INSTALACOES. 

Cs cursos de Fisiologia Geral e os de Fisiclogia Animal, como dis- 
semcs, funcionaram, a principio (de 1935 a 1938), juntamente com os 
de Zoologia, numa das salas do edificio da Faculdade de Medicina, a 
Av. dr. Arnaldo, por gentileza do Professor Dr. Samuel B. Pessoa, da ca- 
deira de Parasitologia. No segundo semestre de 1938, como os demais 
cursos de Historia Natural da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras, 
foram eles transferidos para o predio central da Alameda Glete, 463. 
Ccntinuaram ainda ai a funcionar conjuntamente as duas cadeiras, a 
de Fisiolcgia Geral e Animal e a de Zoologia, e, conseqiientemente, seus 
respectivos cursos. A parte administrativa referente a ambas as cadei- 
ras esteve sempre a cargo do Prof. Dr. Paulo Sawaya, 

Em 1948 as instala^oes foram bastante melhcradas, renovando-se 
as estantes da biblioteca. adquirindo-se novo aparelhamento, e com is- 
so se tornou possivel incrementar as pesquisas no terreno da moderna 
fisiologia animal. Assim, dadas as possibilidades de ersino e de pesquisa 
que entao se ofereciam, passou a cadeira de Fisiclogia Geral e Animal 
a ccnstituir o Departamento de Fisiologia Geral e Animal funcionando 
no mesmo local ao lado do Departamento de Zoologia. A administra- 
^ao de ambcs cs Departamentos ccntinuou, pcrem, a cargo do Prof. Dr. 
Paulo Sawaya. 

Em 1949 iniciou-se a ampliacao da instalacao de ambos os Depar- 

tamentos com a construcao de varias salas no sub-solo do predio cen- 
tral, as quais passaram a abrigar a maior parte das instalacoes do De- 
partamento de Fisiologia Geral e Animal. 

4. LABORAT6RIOS. 

Os laboratories da Cadeira de Fisiologia Geral e Animal foram 
instalados em 1937, ao se adquirirem os primeiros aparelhos indispen- 
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saveis as experiencias. Dessa data em diante, de acordo com os recur- 
scs dispomveis, o equipamento foi pcuco a pouco melhorando, de mo- 
do a possibilitar a execucao de experiencias, nao somente em Inverte- 
brados, como tambem em Vertebrados. 

Instalada a cadeira junto com a de Zoologia, foi possivel estabe- 
lecer um acordo para utilizagao, em comum, dos aparelhos e dos instru- 
mentcs entao existentes, como sejam, microscopios, estufas,' rnaquinas 
fotcgraficas, etc. 

Com o provimento de novos recursos, a cadeira de Fisiologia Ge- 
ral e Animal, que agora constitui o Departamento de Fisiologia Geral 
e Animal, pode ampliar a sua aparelhagem, e assim, atender, nao so as 
exigencias das investigacoes que sempre se fizeram intensamente, como 
pode tambem melhorar o nivel do ensino experimental. 

5. BIBLIOTECA. 

Achando-se sob a direcao do titular da cadeira de Fisiologia Ge- 
ral e Animal a parte administrativa dos Departamentos de Zoologia e de 
Fisiolcgia Geral e Animal, empregaram-se grandes esforcos em man- 
ter em dia as assinaturas de periodicos especializados e em adquirir as 
obras mcdernas, tanto de Zoologia como de Fisiologia. 

A aquisicao da "Biblioteca Bresslau" com 2.000 volumes e cerca 
de 10.620 separados de Zoologia e de Fisiologia, constituiu uma das me- 
didas de maior alcance tomada pela direcao da Faculdade em 1935 
(Diretoria do Prof. Dr. Antonio de Almeida Prado), e a esse fato se 
deve o grande impulse dado as pesquisas no dominio de ambas estas 
ciencias. Mais tarde, em 1938, gracas a visao do Dr. Clovis Ribeiro, o 
saudeso Secrstario da Fazenda do Governo do Dr. Armando Sales Oli- 
veira, ambes os Departamentos (de Zoologia e de Fisiologia Geral e 
Animal) puderam fazer a aquisigao de numerosas obras antigas e mo- 
dernas, de separades raros, indispensaveis para a intensificacao dos es- 
tudes sobre a fauna, pcis, com a concessao do credito de mil contos pa- 
ra a Faculdade, uma parte do mesmo foi utilizada nessas aquisicoes. 
Dentre estas ccntam-se as colecoes das importantes e indispensaveis 
obras a periodicos, como sejam a Challenger Expedition, a Fauna e 
Flora do Golfo de Napoles, a Plancton Expedition, a colegao completa 
dos Zoologischer Jharbiicher, a colecao completa do Quarterly Journal of 
Microscopical Science, a colegao completa da Zeitschrift fur verglei- 
chenden Physiologie, da Zeitschrift fi'ir wissenschaftlische Zoologie, etc. 

Neste particular, foram de grande valia cs esforcos e a compre- 
ensao do entao diretcr da Faculdade, o ilustre Prcf. Dr. Ernesto de Sou- 
za Campos, cue facilitou a aquisicao dessas obras. 

Alem de tao valiosas aquisicoes, a biblioteca comum a ambos cs 
Departamentos recebeu importantes dcacoes do governos da Alemanha 
(colegao do Winterstein-Handkuch der vergleichenden Physiologie, co- 
lecao Meteor, etc.) da Franga (parte da colegao dos Archives de Zoolo- 
gie experimentale et generale, etc,) e, mais tarde, em 1947, da casa edi- 
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lora Mc-Millan & Co. de New York (numerosas obras didaticas), e ain- 
da do Ccnselho Britanico (varies tratados de fisiologia) . 

Gracas a tais iniciativas e aos subsidies fornecidos pela Faculdade, 
ambes os Departamentos pedem contar hoje com os recursos bibliogra- 
ficos indispensaveis as pesquisas no setor da Fisiologia Geral, da Fisio- 
logia Animal, da Zoologia morfologica e da sistematica. 

Deve-se mencionar ainda o fato de ser cada vez mais intense o ser- 
vice de permutas iniciado com a distribui^ao do "Boletim de Zoologia". 
Esta publicagao anual, editada pelos dois Departamentos em comum 
e enviada as principais Universidades do mundo, carreou para a biblio- 
teca milhares de publicagoes da mais alta importancia. Gracas a este 
trabalho ininterrupto de permutas, a biblioteca de Zoologia e de Fisio- 
logia Geral e Animal conta hoje 3.112 volumes e 14.924 separados. 

Esta biblioteca e circulante e intensamnete consultada pelos inu- 
meros interessados nas pesquisas de Zoologia e de Fisiologia Geral e 
de Fisiologia Animal. 

6. CORPO DOCENTE. 

Entrando em funcionamento efetivo em 1938, foi primeiro titular 
da cadeira de Fisiologia Geral e Animal, sob o regime de contrato, 
o Prof. Dr. Paulo Sawaya. A partir de outubro de 1939, apos o con- 
curso de titulos e de provas, foi o referido professor efetivado no cargo. 

Em 1940 ccntou a cadeira com o auxilio do Lie. Erasmo Garcia 
Mendes, e dos auxiliares tecnicos Sra. Da. Gertrudes Siegel e Sr. Joao 
Eufrosino. 

Posteriormente o Sr. Erasmo Garcia Mendes, foi nomeado 1.° as- 
sistente cientifico da cadeira. 

Em 1943 passcu o Departamento a contar com a valiosa colabo- 
ragao do Dr. Rubens Salome Pereira, professor adjunto da Universi- 
dade, nos trabalhos de microquimica, novo setor de atividade entao 
instituido. 

Em 1945 o Lie. Domingos Valente passou a fazer parte do qua- 
dro de assistentes da cadeira, com a sua ncmeacao como 2.° assistente 
cientifico, ccupando o cargo de 3.° assistente em 1946 a Srta. Maria 
Dolores Ungaretti. 

7. PESQUISAS EFETUADAS NO DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA. 

Com a ampliagao das instalacoes e com o aumento do corpo de 
colaboradores, o Departcmento de Fisiologia Geral e Animal passou a 
intersificar suas atividades nas seccoes especializadas, como a de res- 
pirometria, a de eletrofisiologia, a de microquimi:a, etc. Em cada uma 
delas puderam trabalhar com mais conforto e com melhores meios de 
investigacao nao somente os assistentes de Fisiologia Geral e Animal, 
como tambem os demais colaboradores. 

A inclusao das pesquisas cisntificas entre as atividades do Depar- 
tamento data da instituicao da cadeira de Fisiologia Geral e Animal 
como cadeira independente. 
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Em 1937, quando ainda a cadeira se achava instalada nas depen- 
dencias da Faculdade de Medicina, ja eram intensas as pesquisas ini- 
ciadas com o estudo dos Anfibios-Apodos e da musculatura dos Isopodes 
parasites da baleia. 

Em 1939, as investigagoes foram efetuadas no sentido de se es- 
tudar a mudanca de cor nos crustaceos e sua correlacao com determina- 
dos orgaos incretorios dos invertebrados. 

Objeto de estudo especial em 1940 foram as investigagoes sobre 
a fisiologia dos insetos e dos Anfibios-Apodos, caracteristicos da fauna 
neotropica. Nesse ano, o Departamento participou, com dcis trabalhos, 
do Oitavo Congresso Cientifico Americano realizado em Washington. 

Com o provimento do cargo de 1.° assistente cientifico pelo Lie. 
Erasmo Garcia Mendes, intensificaram-se os estudos do piano elabo- 
rado pelo Professor da Cadeira no sentido de estudar os Anfibios-Apo- 
dos Gymnophiona do Brasil. Estes anfibios foram pesquisados sobre- 
tudo no que se refere a fisiologia de seus aparelhos circulatorio e res- 
piratorio. Esse tipo de pesquisa constituiu o inicio de uma nova serie 
de estudos realizados no Departamento, visando o esclarecimento do 
metabolismo respiratorio dos animais em geral, tendo em vista as con- 
digoes ecologicas. 

Alem disso, o Departamento foi chamado a colaborar com a ca- 
deira de Quimica Organica e Biclogica (Prof. H. Hauptmann) do De- 
partamento de Quimica na investigagao sobre a possivel ocorrencia de 
hormonios no oleo do cafe. 

A seguir, deu o Departamento de Fisiologia Geral e Animal an- 
damento as pesquisas sobre o metabolismo respiratorio dos Anfibios- 
Apodos, e sobre a fisiologia dos cromatoforos. Alem disso, contando 
com mais colaboradores, a terceira serie de estudos foi iniciada — o 
da mediagao quimica do impulso nervoso (neurohumores) . 

O material e as amostras de agua trazidos do Parana foram ob- 
jeto de estudo pelos colaboradores nos invertebrados e pesquisas sobre 
as trocas metabolicas nos Invertebrados e em Vertebrados prosseguiram. 
O Lie. Domingos Valente, novo colaborador do Departamento, dentro 
do piano de estudo do metabolismo respiratorio dos nossos animais, aci- 
ma referidos, ocupou-se de interessante problema biologico — o efeito 
de grupo sobre o consume de oxigenio (o conhecido group effect, par- 
ticularmente estudado pela escola de Chicago, chefiada por Allee) . 

Em 1944 as atividades do Departamento, com a colaboragao do Dr. 
Rubens Salome Pereira, concentraram-se no estudo da composigao do 
meio interne dos crustaceos marinhos mais encontradigos no literal, 
visando prepare de solugao artifical para estudos de perfusao de or- 
gaos dos referidos invertebrados. Alias, teve, em ultima analise, esse tipo 
ds estudo o objetivo de, obtido o liquido perfusor apropriado. nele dis- 
sclve.rem-se substancias coli e adrenergicas para a investigagao da me- 
diagao quimica de impulso nervoso nesses invertebrados. 

Com a inauguragao do Aquario Municipal de Santos abriram-se 
novas perspectivas para o ensino objetivo da Fisiologia dos animais 
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marinhcs. Gracas a gentileza do seu diretor, Sr. Joaquim Ribeiro Mo- 
raes, o Diretor do Departamento efetuou breve curso de biologia ma- 
rinha no Aquario, do qual participaram os assistentes e os alunos da 
3a. serie. 

Mais tarde, sob a diregao do Sr. Calimerio Carvalho, pode o De- 
partamento continuar no referido Aquario a serie de estudcs sobre a 
fisiologia dos animais marinhos que ainda se acha em andamento. 

8. EXCURS6ES DIDATICAS E CIENTlFICAS. 

Desde o inicio do funcionamento dos cursos de Fisiologia Geral 
e dos de Fisiologia Animal, prccurou-se incentivar o contato dos estu- 
dantes com a fauna em plena natureza, as observacoes no campo e nas 
praias. A principio, as excursoes a Santos, especialmente a Ilha das 
Palmas, fizeram-se em conjunto com o Departamento de Zoologia. A 
primeira excursao realizou-se em 1938 ,e outras se seguiram do mesmc 
tipo, ora no primeiro, ora no segundo semestre. Gracas as facilidades 
concedidas pelos Diretores do Clube de Pesca de Santos, proprietario 
da referida ilha e do Sr. Calimerio Carvalho, diretor do Aquario Muni- 
cipal de Santos, houve sempre possibilidade de estagiarem, professores, 
assistentes, tecnicos e estudantes, na ilha, durante aproximadamente uma 
semana, utilizando as confortaveis instalagoes ali existentes. Aos Di- 
retores do referido Clube, e especialmente ao Sr. Orlando Esteves, de- 
vemos consignar aqui os nossos sincercs agradecimentos pela gentile- 
za e pela boa vontade com que acolheram nossos pedidos para uso da 
ilha com finalidade didatica e cientifica. Aos Srs, Joaquim Ribeiro de 
Moraes e Calimerio Carvalho, diretores do Aquario Municipal de San- 
tos, estendemcs nossos agradecimentos pela grande solicitude em aten- 
der-nos. 

Ainda excursoes didaticas inumeras foram promovidas e realiza- 
das pelo Departamento de Fisiologia Geral e Animal aos arredores de 
Sao Paulo (Cidade Jardim, Vila Maria, Penha, Lapa, etc., margens do 
rio Tiete, do rio Pinheiros, e do rio Pirajussara, etc.), ao alto da Serra, 
juntamente com os assistentes e estudantes, para estudos ecologicos, 
para pratica de naturalista de campo, para coleta de material, etc. 

Por meio dessas excursoes os alunos puderam familiazar-se com a 
fauna marinha e terrestre, fazer inumeras observagoes, exercitando-se na 
tecnica de colheita e de conservacao de material. 

Ao lado destas excursoes, com fins principalmente didaticos, efe- 
tuaram-se outras para investigacao da fauna, para estudos ecologicos 
e fisiologicos. Assim, o pessoal cientifico e tecnico do Departamento 
estagiou nas praias de Bertioga, de Itanhaem, de Sao Sebastiao, da ilha de 
Sao Sebastiao, lugares esses visitados com relativa freqiiencia, e tam- 
bem as margens do rio Atibaia, Valinhos, Sao Pedro de Piracicaba, Pi- 
racicaba, Piracununga, Lindoia, etc. 

Alem dessas excursoes, o Departamento efetuou inumeras outras 
para estudcs especiais. Assim, em 1942 fizeram-se excursoes ao Pa- 
rana, com estagio de tres semanas no literal do vizinho estado, durante 
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o mes de dezembro. Patrocinou a excursao o Museu Paranense, ha- 
vendo entao, oportunidade de inumeros estudos e de coleta de material 
de praia, de plancton do fundo, de dosagem dos componentes salinos e 
gasosos da agua do mar, e da agua salobra de varias regioes do literal 
paranaense. Nesta colaboragao com o Museu Paranaense, deve-se res- 
saltar o interesse excepcional do seu digno diretor, Dr. Jose Loureiro 
Fernandes, que nao poupou esforcos para proporcionar oportunidades pa- 
ra a investigagao cientifica no vizinho Estado. 

Em julho, o Prof. Dr. Paulo Sawaya estagiou em Belem do Para, 
durante 20 dias, com a tarefa de verificar a possibilidade de prosse- 
guir os estudos do saudoso Desembargador Eladio Cruz Lima, sobre Ma- 
miferos da Amazonia, bem ccmo realizar estudos sobre a respiracao 
aerea dos conhecidos Dipnoicos neotropiccs. Essas pesquisas executa- 
ram-se no Museu Gceldi, com a colaboragao da assistente Srta. Alba 
de Albuquerque Maranhao e com assistencia das Srtas. Inah Silveira e 
Sylvia Lima. Deve-se o exito dessas investigacoes especialmente ao in- 
teresse excepcional do saudoso e dedicado diretor do Museu Goeldi. 
Dr. Carlos Estevao de Oliveira, e a gentileza da hospedagem propor- 
cicnada pela Exma. Sra. Da. Esther da Cruz Lima, viuva do Sr. De- 
sembargador Eladio da Cruz Lima. 

Em 1938, o Diretor do Departamento, juntamente com o Sr. Joao 
de Paiva Carvalho, do Servigo de Caga e Pesca da Secretaria da Agri- 
cultura, durante uma excursao a Santos, assinalou na baia a ocorrenzia 
do interessante Acranio {Branchiostoma platae) . 

Em 1946, efetuou-se nova excursao ao literal do Parana, patroci- 
nada pelo Museu Paranense, tendo-se estagiado na praia de Caioba. Os 
estudos prolongaram-se pela baia de Guaratuba. havendo oportunida- 
de de realizar uma excursao ao rio Sai, na fronteira de Santa Catarina. 
repetindo-se, assim, em parte, a viagem de Saint-Hilaire aquele litoral. 

A estada no Parana deve-se ao interesse por estes estudos do Dr. 
Jose Loureiro Fernandes e do Dr. R. P. Jesus Moure, CMF., ambos per- 
tencentes a diregao do Museu Paranaense e dos mais interessados nas 
investigagoes cientificas no setor da biologia. 

Em 1948 enviou o Departamento um representante (E, G. Men- 
des) ao cruzeiro realizado a bordo do navio-auxiliar da Marinha Na- 
cional — "Rio Branco" — sob a diregao do Prof. Dr. Pierre Drach. pro- 
fessor da Sorbonne, ao litoral do Rio de Janeiro e do Espirito Santo. 
Patrocinou ainda varies simposios, um deles em colgboracao com o Ins- 
tituto Paulista de Oceanografia, sobre a "mare do equinoxio". 

Em 1949 realizaram-se, nos meses de Janeiro a fevereiro, no De- 
partamento, as provas do concurso de ingresso ao magisterio sezunda- 
rio, com a seguinte comissao examinadora: Dr. Paulo Sawaya (pre- 
sidente), Prof. Dr. Faminio Favero e Prof. Antonio Buschineli. 

9. ATIVIDADES ASSOCIATIVAS. 

Lego que a cadeira de Fisiologia Geral e Animal passou a funcio- 
nar, o pessoal respective, professor e assistentes, compareceu regular- 
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mente as reunioes cientificas das 6.as feiras no Institute Biologico, as 
reunioes mensais do Clube Zoologico, e as sessoes da Sociedade Bio- 
logica de Sao Paulo. 

Em 1948, sob a nova orientacao do regime didatico, com a insti- 
tuicao da 4a, serie, efetuaram-se os diversos cursos no Departamento. 
Com o aumento do numero dos colabcradores, o Departamento passou 
a realizar, mensalmente, os seminaries para discussao dos trabalhos em 
andamento e da bibliografia recente relativa aos diferentes assuntos. 

Participaram desses seminaries: 

1) A Associacao dos Ex-Alunos de Historia Natural; 
2) O Seminario de Bioquimica, no qual o Prof. Pierre Drach, da 

Sorbonne, tratou da "Muda e suas repercussoes fisiologicas nos crus- 
taceos". 

3) O pessoal do Institute Paulista de Oceanografia, em que se 
discutiram os resultados de excursoes realizadas ao literal paulista. 

Em 1946 o Departamento de Fisiologia participou da I Reuniao 
Conjunta das Sociedades de Biologia do Brasil, realizada em Sao Paulo 
na la. quinzena de setembro, com as seguintes contribuigoes: 

1) Paulo Sawaya — Sobre o consume de oxigenio pelos animais 
aquaticos. 

2) Paulo Sawaya & Benedito Scares — Sobre a biologia do Go- 
nileptes horridus Kirby (Arachnida-Opiliones). 

3) Paulo Sawaya & Rubens Salome Pereira — Composicao mi- 
neral do sangue de Callinectes danae Smith (Crustacea — Decapoda). 

4) Maria Dolores Ungaretti — Influencia do pH na sobreviven- 
cia de Temnocephala. 

Participou tambem da Ha. Reuniao Conjunta das mesmas So- 
ciedades realizada na primeira quinzena de dezembro de 1948, em Be- 
lo Horizonte, com as seguintes comunicagoes: 

1) Paulo Sawaya — Influencia de anestesicos sobre a coagulacao 
do sangue de crustaceos. 

2) Paulo Sawaya & Domingos Valente — Efeito do numero so- 
bre o consumo do oxigenio por animais aquaticos. 

3) Paulo Sawaya & Alba Maranhao — Respiragao e reproducao 
de peixes neotropicos. 

4) Erasmo Garcia Mendes & Maria Dolores Ungaretti — A fun- 
gao da hemoglobina nos invertebrados, Experiencias com Limnodri- 
lus hofmeisteri (oligoqueto) . 

5) Erasmo Garcia Mendes — Metabolismo do CO nos tecidos 
animais. 

Para a Ilia. Reuniao Conjunta destas Sociedades, efetuadas de 22 
a 27 de agosto de 1949, na cidade de Salvador, o Departamento contri- 
buiu com a seguinte comunicagao: 

1) Paulo Sawaya — Reagao dos Invertebrados a drogas coli- 
e adrenergicas. 
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Na Sociedade de Biolcgia fizeram-se ainda as seguintes comuni- 
cacoes (em setembro de 1949): 

1) Paulo Sawaya — Micro-respirometro de Schollander e Ed- 
wards (demonstragao) . 

2) Damingos Valente — Fisiolcgia e ventilacao respiratoria dos 
crustaceos Decapodcs. 

Em marco, em uma das reunioes da Sociedade de Biolcgia de Sao 
Paulo, por proposta do Prof. Dr. Paulo Sawaya, do Sr. Jose Reis e do 
Dr. Mauricio Rocha e Silva, ambos do Instituto Biologico, foram lan- 
cadas as bases para a fundacao da "Sociedade Brasileira para o Pro- 
gresso da Ciencia" que iniciou suas atividades em 8 de julho. O Di- 
retcr do Departamento fez parte da la. Diretoria, no cargo de Te- 
soureiro. 

Em junho, o Departamento recebeu a visita do Prof. Pierre Drach, 
professor de Zoolcgia de Scrbonne e vice-diretor da Estaqao Biologica 
Marinha de Roscoff (Franca). Em companhia do diretcr e dois assis- 
tentes do Departamento visitou a Ilha das Palmas e a Praia Grande, 
no literal paulista. Participcu tambem da excursao a Exma. Sra. Da. 
Gabrielle Minneur, adida cultural da Embaixada Francesa, e o Sr. 
Jcao de Paiva Carvalho, do Instituto Paulista de Oceanografia. 

Em 1949, o Departamento tomcu parte nas reunioes mensais da 
Sociedade de Biologia de Sao Paulo, com as seguintes ccmunicacoes: 

1) em fevereiro: Paulo Sawaya — Sistema cardio-vascular da 
Typhlonectes compressicauda compressicauda. 

2) em maio: Domingos Valente — Canibalismo em Anfibios 
Anuros. 

3) em junho: Chaim Grimkraut — Pulmao acessorio da Ty- 
phlonectes compressicauda compressicauda. 

10. SEMINARIOS. 

Freqiientemente se realizaram seminaries para estudo de deteimi- 
nades temas, pelo pessoal cientifico do Departamento, dos quais par- 
ticiparam pessoas interessadas, pertencentes a outros institutes e tam- 
bem os estudantes adiantados. 

No inicio, estes seminaries eram efetuados em conjunto com o 
pessoal do Departamento de Zoologia, tomando entao, os estudantes par- 
ts ativa na elabcracao de resumes da bibliografia cientifica zoclogica 
e fisiologica . Depois, os Seminaries o:uparam-se principalmente da lei- 
tura e critica dos relatorios elaborados pelos estudantes da 3a. serie, 
referentes as demonstracoes efetuadas ou a exercicios praticcs especiais, 
e, mais tarde, reiniciaram-se os seminaries que passaram a ser freqiien- 
tedos pelo pessoal cientifico do Departamento e pelo pessoal especia- 
lizado de outros institutes, e ainda outros houve, de resumes da biblio- 
grafia fisiologica, relatados pelos estudantes. Finalmente, a vista dos 
resultados eolhides com a longa experiencia, vem sendo realizados se- 
minaries bi-mensais, sendo um deles destinado exclusivamente a dis- 
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cussao dos trabalhos em andamento no Departamento, e o outro para 
relatorio. cntica e comentario de bibliografia especializada. 

Em setembro de 1943, o Diretor do Departamento tomou parte 
no Seminaric de Bioquimica, no Departamento de Quimica, relatando 
o tema: "Sobre a transmissao quimica do impulse nervoso. Fisiologia 
da Acetilcolira", e em junho de 1948 dissertou sobre "Modo de acao 
de certos inseticidas sobre o sistema nervoso dos artr6podes:'. 

Em novembro de 1948 recebeu a visita do Prof. Dr. Jaques Tre- 
fcuel, do Instituto Pasteur de Paris, que fez uma conferencia no De- 
partamento, sobre a citolcgia do cancer. 

11. COLAEORAgAO COM OUTRAS INSTITUICOES. 

Em 1942 o Prof. Affonso Taunay, ilustre diretor do Museu Pau- 
lista, solicitou a colabcracao do Departamento para a edicao da obra 
de Marcgrave — ' Historia Naturalis Brasiliae" — ficando a cargo 
do diretor do Departamento os comentarios des capitulos referentes 
acs Crustazeos, aos Molusccs e aos Equincdermas, aos Quadrupedes e 
as Serpentes e acs Peixes, este ultimo em colabora^ao com o Sr. Jcao 
de Paiva Carvalho, que continuou a dispensar ao Departamento o seu 
valicso auxilio. 

12. DOUTORAMENTO. 

Em agosto de 1944, o Licenciado Erasmo Garcia Mendes, subme- 
teu-se as provas para obtengao de grau de Doutor em Ciencias, tendo 
apresentado a tese: "Contribuicao para a fisiologia des sistemas res- 
piratorio e circulatorio do Siphonops cnnulatus (Amphibia Gymnophio- 
na), publicada no Boletim de Zoologia n.0 9 (1945). 

Em 1948, o Licenciado Dcmingos Valente tambem cbteve o grau 
de Dcutor enr Ciencias apos aprova^ao em defesa de tese que verscu 
sobre: "Mecanismo da respiragao de Trichodactylus petropolilanvs 
Goeldi", publicada no Boletim de Zoologia n.0 13 (1948). 

Em 1949 a Licenciada Maria Dolores Perez Gonzalez tambem foi 
aprcvada na defesa da tese apresentada para obtencao do grau de Dou- 
tor em Ciencias. A tese versou sobre: "Sobre a digestao e a respiracao 
das Temnocephalas; Temnccephala bresslaui spec, nov.", que se en- 
ccntra no Boletim de Zoologia n.0 14 (1949). 

Em 1949, inscreveu para o doutoramento em Fisiologia Geral e 
Animal, a Licenciada Srta. Tagea Khristina Bjdrnberg , 

13. ESTACIARIOS. 

Durante cs anos de 1948 e 1949 fez estagio no Departamento o 
Dr. Benedito Abilio Monteiro Scares, agronomo, biclogista do Depar- 
tamento de Zoologia da Secretaria da Agricultura. Dedicando-se ao 
estudo da morfolcgia interna dos Escorpioes, realizou no Departamen- 
to algumas pesquisas, cujos resultados foram publicados no Boletim 
de Zoologia n.0 15. 
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14. BOLSAS DE ESTUDO E VIAGENS AO ESTRANGE1RO. 

Em 1945 o Dr. Erasmo Garcia Mendes, 1.° assistente, seguiu para 
ns Estados Unidos, gracas ao comissionamento que Ihe foi concedido 
pelo Governo do Estado e a bolsa da Fundacao Rockefeller, a fim ds 
especializar-se em tecnicas respirometricas e fazer estudos de embrio- 
logia quimica na Yale University. Trabalhou com o Prof. E. J. Bo^ll. 
sobre problemas referentes ao metabolismo e a bicquimica de embnoes 
de Fana pipiens. Durante dois meses, fez curso de Fisiologia Adiantada 
no Marine Biological Laboratory de Woods Hole, tendo ai tambem a 
oportunidade de trabalhar com o Prof. Guzman Barren (Chicago) e so- 
bre a acao das mostardas nitrogenadas sobre a respiracao e o desen- 
vclvimento do Ouripo do Mar — Arbacia. Em excursao pelos Estados 
Unidos pronuncicu uma ccnferencia, na Universidade de Colorado, no 
1.° Simposio organizado pelo Prof. E, Scharrer, em Denver. 

Em meados de 1947, o Diretor do Departamento, Prof. Paulo Sa- 
waya ausentou-se do pais durante cerca de seis meses. Dirigiu-se pri- 
meiramente acs Estados Unidos, onde foi, juntamente ccm o Prof. Dr. 
Ernesto de Morses Leme e o Prof. Paul Hugon, representar a Univer- 
sidade de Sao Paulo nas comemoragoes do segundo centenario da Uni- 
versidade de Princeton. Em seguida, embarcou para a Inglaterra, a fim 
de participar, ccmo representante da Universidade de Sao Paulo, do 
XVIII Ccngrssso Internacional de Fisiologia realizado em Oxford, tendo 
apresentado trabalho sobre animais de respiracao conzomitantemente 
aquatica e aerea, a saber, o nosso Dipnoico Piramboia e o Anfibic-Apc- 
do Typhlonectes compressicauda compressicauda. Na Inglaterra, par- 
ticipou ainda o Professor Sawaya, na reuniao anual da "Society for Ex- 
perimental Biology", realizada em Cambridge, de um simposio sobre a 
psicolcgia animal, tendo, finalmente, estagiado para estudos sobre a 
coagulagao do sangue dos Crustaceos. Dirigiu-se depois o Prof. Sawaya 
a Franca, onde, em Paris, adquiriu, em antiquaries obras valiosas para 
a biblicteca dos Departamentos de Zoologia e de Fisiologia Geral e 
Animal. Antes de regressar ao Brasil, retornou aos Estados Unidos 
para a temporada cientifica de Woods Hole, onde trabalhou sobre a 
ccagulagao do sangue do crustaceo Homarus tendo ai pronunciado uma 
conferencia sobre a "Fauna do Brasil". Na Harvard University, estudou 
a nova tecnica dos micro respirometros de Schollander e Edwards. Es- 
teve tambem na Universidade de Urbana, no Estado de Illinois, e, em 
breve viagem ao Canada, visitou a Universidade de Laval (Quebec), a 
de McGill (Toronto) e a de Montreal. Nessa excursao o Prof. Paulo 
Sawaya recebeu todas as facilidades por parte do "British Council" e 
do "Departement of State". Dessa prcficua viagem resultaram novas 
relacoes com cientistas estrangeiros, cujos primeiros frutos constituem 
a vinda do Prof. C. A. Pantin (Cambridge) ao Departamento em 1950 
e o atual estagio entre nos do Prof. Dr. G. A. Edwards (Boston) . 

Durante a ausencia do titular, encarregou-se dos cursos o 1,° as- 
sistente, Dr. Erasmo Garcia Mendes. 
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Regressando de sua viagem aos Estados Unidos e a Europa, rei- 
niciaram-se as excursoes ao literal paulista para estudo ecologico e co- 
Iheita de material. 

Em 1949, o Dr. Erasmo Garcia Mendes comissionado pela Uni- 
versidade de Sao Paulo e com bolsa da "Union Internationale des Scien- 
ces Biologiques" estagiou na "Stazicne Zoologica de Napoles". 

15. CURSOS DE ESPECIALIZAgAO. 

Os cursos de especializagao ministrados no Departamen'o em virtude da exe- 
cucao do Decreto-Lei n." 9092 foram os seguintes: 

1) em 1947 — Fisiologia dos orgaos dos sentidos; 
2) em 1948 — Fisiologia dos orgaos dos sentidos (sentido quimico e estato acusti- 

co); Fisiologia do sistema neuro-muscular; Fisiologia da reprodugao. 
3) em 1949 — Fisiologia da circula^ao; recentes progresses da fisiologia nervosa; 

fisiologia da reprodugao. 

16. DISTINCOES E CARGOS. 

O Prof. Dr. Paulo Sawaya, diretcr do Departamento de Fisiologia Geral e Ani- 
mal e socio das s.guintes associayoes cientificas: 

Sociedade de Biologia de Sao Paulo (da qual foi presidente em 1948); 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Giencia (da qual foi fundador em 1948 

e ocupa atualmente o cargo de Tesoureiro); 
Associayao Paulis'a de Medicina; 
Clube Zoologico do Brasil; 
Zoological Society of London (membro correspondente, eleito entre os 200 que cons- 

tituem esta classe); 
American Association for the Advancement of Science (Washington); 
American Society for Mammalogists (U. S. A.); 
American Geographical Society (U. S. A.); 
Societe Philomatique de Paris; 
Society of Systematic Zoology (Washington); 

Foi representante da Congregagao da Faculdade no Conselho Universitario, de 
1939 e 1946. 

Foi membro do Conselho Tecnico e Administrativo da Faculdade, de 1939 a 
1946 e depois cm 1949. 

O Dr. Erasmo Garcia Mendes e socio da Sociedade de Biologia d: Sao Paulo, 
da Sociedade Brasileira para o Progresso da Giencia, da American Society for Ad- 
vancement of Science (U. S. A.) e da Sigma Xi Society (U. S. A.). 

O Dr. Domingos Valente e socio da Sociedad? de Biologia de Sao Paulo, da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Giencia e da Society of Systematic Zoology. 

A Dra. Maria Dolores Per z Gonzalez e socia da Sociedade de Biologia de 
Sao Paulo, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Giencia e da American 
Association for the Advancement of Science. 

17. AUXILIOS. 

O Departamento recebeu diverscs auxilios para o prosseguimen- 
to das pesquisas. Assim, em 1946, o Dr. Erasmo Garcia Mendes, ao 
voltar de sua viagem de estudos aos Estados Unidos, recebeu da Fun- 
dagao Rockefeller, para o Departamento, o auxilio, em material de 
U. S. S500,00; a mesma Fundacao Rockefeller concedeu ao Departa- 
mento o auxilio de U. S. S 1.700,00 para aquisigao de instrumentos e 
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aparelhos necessarios para as investigacoes entao em curso; ainda nesse 
ano, da Comissao de Pesquisa Cientifica da Universidade o Departa- 
mento obteve o auxilio de CrS 12.000,00 para promover os estudos no 
literal do Estado de Sao Paulo. 

Os resultados preliminares destas pesquisas acham-se publicados 
no Boletim de Zoologia e em diversos periodizos cientificos. 

Em 1949, atendendo ao pedido da Fundacao Rockefeller, por in- 
termedio do Dr. Harry Miller Jr., diretor-associado da Divisao de Cien- 
cias Naturals, foi o Diretor do Departamento encarregado pelo Prof, 
Dr. Linneu Prestes, entao Magnifico Reitor da Universidade, para ser- 
vir de elemento de ligacao entre a Universidade e a Fundacao. 

LISTA DAS PUBLICAgoES DO DEPARTAMENTO DE FISIOLOG1A 
GERAL E ANIMAL - 1938-1949. 

1938 

Sawaya, Paulo — Sobre o "Piolho da Baleia" (Cvamus ovalis e C. erra'icus ROUS- 
SEL DE VAUZEME 1834) - Bob Fac. Fil. Cien. Letr. Univ. S. Paulo, 
Zoologia n." 2, pp. 197-268, Sao Paulo. 

Sawaya, Paulo — Indicayoes sobre a orientayao do Beqa-fldr (Agyrtrina sp.) e do 
M rgulhao (Sula leucogaster Bodd.) em relayao ao uinho. Boletim Bic- 
logieo N. S., v. 3, n." 2, pp. 62-67, Sao Paulo. 

Sawaya, Paulo — Bemerkungen liber die Orientieruug des Kolibris (Agyrtrina sp.) 
und des Tolpels (Sula leucogaster Bodd.) am Nest. Zool. Anz. 122, 
n." 3-4, pp. 108-110, Leipzig. 

Sawaya, Paulo — Ocorrehcia de Branchiostoma (Amphioxus) ua baia d Santos. Bob 
Biologico, \r. 3, n." 2, N. S., pp. 43-46, Sao Paulo. 1938. 

Sawaya, Paulo — Introduyao ao studo da Fisiologia Comparatixa. Anuario Fac. 
Fib Cienc. Letr. Univ. Sao Paulo, 1937-1938, pp. 45-47, Sao Paulo. 

Sawaya, Paulo — Professor Alfonso Bovero — Bob Biologico, v. 3, N. S., n." 2, 
pp. 4, Sao Paulo. 193'8. 

Sawaya, Paulo — ProLgao a fauna e a flora — Bob Biologico v. 3, N. S., n.0 

3-4, pp. 178-180, Sao Paulo. 1938. 

1939 

Sawaya, Paulo — Sobre a mudanga de cor nos crustaceos. Bob Fac. Fib Cienc. 
Letr. Unix. Sao Paulo, Zoologia n." 3, pp. 1-110, Sao Paulo. 

Sawaya, Paulo — Animais cavadores da praia arenosa — Arq. Biol. Ins", x. 10, 
(supb), pp. 319-326, Sao Paulo. 

1940 

Sawaya, Paulo — Sobre a histophysiologia dos orgaos excretores de alguus inse- 
setos. I. Orthoptera. Rexx Entomob, \. II, fasc. 1-2, p]3. 231-252, Rio 
de Janeiro. 

Sawaya, Pavdo — Sobre o poder ventnoso das flechas dos iudios tucanos. Fil. 
Cienc. Letr., n." 7, pp. 22-27, Sao Paulo. 
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Sawaya, Paulo — 1 raduyao do livro "Darwin" de Julian Huxley, 208 pp. Li- 
vraria Martins, Sao Paulo. 

Sawaya, Paulo — Sdbre o veneno das sriandulas cutaneas, a secreyao e o corayao- 
de Siphonops annulatus. Bol. Fac. Fil. Cienc, L tr. Univ. Sao Paulo,. 
Zoolo^ia n." 4, pp. 207-270, Sao Paulo. 

Mendes, Erasmo Garcia — Sdbre os rnesozoarios. Fil. Cien. Letr. n.0 7, pp. 82- 
93, Sao Paulo. 

Mendes, Erasmo Garcia — Autotomia. Alambique, pp. 6 n." 5, ano II, 1941. 
Sao Paulo. 

Mendes, Erasmo Garcia — Sdbre a respirayao (esofa^ica, traqueal e cutanea) do- 
Siphonops annulatus (Amphibia Gymnophiona). Bol. Fac. Fil. Cienc. 
Letr. Univ. Sao Paulo, n." 5, pp. 283-304, Sao Paulo. 

1941 

Sawaya, Paulo — Sdbre a presenya de um segundo seio venoso no corayao do 
Anfibio Siphonops annulatus (Mikan). Arq. Mus. Paran,, v. 1, pp. LSI- 
ISO, Curtiba. 

Sawaya, Paulo — Poquiloleimismo na Preguiya-Ai (Bradypus tridactylus L.) Arq. 
Cirg. Clin. Exp. v. 5, pp. 235-254, Sao Paulo. 

Sawaya, Paulo — Ritmos da yida animal — Alambique, v. 2, n." 5, pp. 1-2, Sao 
Paulo. 

Sawaya, Paulo, Hauptmann, H. &: Lacerda L. B. — Algumas experiencias fisiold- 
glcas com o Cafesterol e sens derivados. Bol. Fac. Fil. Cienc. Letr. Univ. 
Sao Paulo, Quimica n." 1, pp. 3-10, Sao Paulo. 

Sawaya, Paulo — Contribuiyao para o estudo da Fis'iologia do sistema circulatdrio 
do anfibio apodo Siphonops annulatus (Mikan), Bol. Fac. Fil. Cienc. 
Letr. Univ. Sao Paulo, Zoologia n.0 5, pp. 209-233, Sao Paulo. 

1942 

Sawaya, Paulo — Comentarics sdbre Crustac os, Moluscos e Equinodermas. Plist. 
Nat. Bras., trad. bras. pp. 61-65, ed. Museu Paulrsta, Sao Paulo. Sawaya, 
Paulo de Paiva Carvalho, Joao — Comentarios sdbre Feixes. Hist. Nat. 
Bras. trad. bras. pp. 51-69, ed. Museu Paulista, Sao Paulo. 

Sawaya, Paulo — Comentarios sdbre Quadrupedes e Serpentes. Hist. Nat. Bras, 
trad. bras. pp. 78-88. Ed. Museu Paulista, Sao Paulo. 

Sawaya, Paulo — An incretory organ in the head of Ligia exotica Roux (Crus- 
tacea-Isopoda). Proceed. Eight Amer. Scient. Congress, Biol. Sci., Zooh, 
pp. 487-490, Washington. 

Sawaya, Paulo — Sdbre o aparelho de apreensao dos alimentos e sdbre a glandu- 
la do intestino medio de Ostracodo. Ayao' de substancias colinergic is. 
Bol. Fac. Fil. Cienc. Letr. Univ. Sao Paulo, Zool. n." 6, pp. 107-152, 
Sao Paulo. 

Sawaya, Paulo — The tail of a fish Larva as Respiratory Organ. Natur:, v. 149, 
n." 3771, pp. 169, London. 

Mendes, E. G. — The X-Organ of Ocypode albicans Bosc. (Crustacea, Decapoda, 
Brachyura). Proceed. Eight Amer. Ec. Congress, Biol. Sc. Zool. pp. 
423-424, 1 t, Washington. 
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blendes, E. G. — Respostas dos melanoforos de traira (Hoplias malabaricus) a \:'i- 
rios excitantes. Bol. Fac. Fil. Cien. Letr. Univ. Sao Paulo, Zool. n.0 6, 
pp. 285-299, Sao Paulo. 

1943 

Sawava, Paulo — Sobrt a ocorrencia de Acetilcolina no tecido cardiaco de Calli- 
nectes danae Smith e sen efeito sobre o cora^ao deste Crustaceo Deta- 
podo. Bol. Fac. Fil. Cien. Letr. Univ. Sao Paulo, Zoolo«;ia n.0 T, pp. 
261-304, Sao Paulo. 

Valente, Domingos — O efeito de numero sobre o consume de oxigenio por Crus- 
tac os Decapodos. Bol. Fac. Fil. Cien. Letr. Univ. Sao Paulo. Zoologia 
n.0 7, pp. S'OS-SIO, Sao Paulo. 

1944 

Salome, R. P. — Sobre a composigao mineral do sangue do Callinectes danae 
Smith e sobre a de um liquido para perfusao. Bol. Fac. Fil. Cien. Letr. 
Univ. Sao Paulo, Zoologia n." 8, pp. 147-150, Sao Paulo. 

Sawaya, Paulo — Solugao perfusora para Callinectes danae Smith. Bol. Fac. Fil. 
Cien. Letr. Univ. Sao Paulo, Zool. n." 8, pp. 151-162, Silo Paulo. 

1945 

Sawaya, Paulo — Solucao perfusora para Callinectes danae Smith. Alguns teitos 
de sens constituintes ionicos sobre o cora^ao. Bol. Fac. Fil. Cien. Letr. 
Univ. Sao Paulo, Zool. n." 9, pp. 5-24, Sao Paulo. 

Alendes, E. G. — Contribuigao para a fisiologia dos sistemas respiratorio e cir- 
culatorio dos Siphonops annulatus (Amphibia-Gvmnophional). Bob Fac. 
Fil. Cienc. Letr. Univ. Sao Paulo, Zoologia n." 9, pp. 25-6.8, Sao Paulo. 

Salome, R. P. — Estudos sobre a composigao da agua do mar c do soro do san- 
gue do Callinectes danae Smith. Bol. Fac. Fil. Cien. Letr. Univ. Sao 
Paulo, Zoologia n." 9, pp. 69-86, Sao Paulo. 

Sawaya, Paulo — Sobre a protecao da agua contra o oxigenio do ar com auxilio 
de olecs minerals e vegetais. Bol. Fac. Fil, Cien. Letr. Uni\. Sao Paulo, 
Zoologia n." 10, pp. 135, Sao Paulo. 

1946 

Sawaya, Paulo — Sobre a biologia de alguns peixes de respiragao aerea (Lepidosir n 
paradoxa e Arapaima gigas), Bol. Fac. Fil. Cienc. Letr. Univ. Sao Paulo, 
Zoologia n." 11, pp. 255-286, Sao Paulo. 

Sawaya, Paulo — Sobre o consumo de oxigenio de alguns peires fluviais neotrb- 
picos (Cichlidae — gen. Cichla e Astronotus). Bol. Fac. Cienc. Letr, 
Univ. Sao Paulo, Zoologia n.0 11, pp. 333-356, Sao Paulo. 

Sawaya, Paulo — A cpnstrugao dos ninhos ear produgao de alguns peixes neo- 
tropicos (Cichlidae — gen. Cichla e Astronotus). Bob Fac. Fib Cien. Letr. 
Univ. Sao Paulo, Zoologia n." 11, pp. 357-383, Sao Paulo. 

Sawaya, Paulo & Salome Pereira, Rubens — Nota sobre a ecologia de alguns crus- 
taceos decapodos marinhos de Sao Paulo. Bob Fac. Fib Cien. Letr. 1 niv. 
Sao Paulo, Zoologia n." 11, pp. 383-Sl92, Sao Paulo. 

Sawaya, Paulo — Sobre o consumo de oxigenio pelos animais aqua'icos. Sao 
Paulo, la. Reuniao da Socied. de Biologia do Brasib Rev. Bras, de Bio- 
logia, v. 6 n." 3, pp. 436 . 
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Sawaya, Paulo & Salome Pereira, Rubens — Composigno mineral do sangue da 
Callinectes danae Smith, la. Reuniao da Soc. de Biologia do Brasil. 
Sao Paulo. Rev. Bras, de Biol. v. 6, n.0 3, pp. 436. Sao Paulo. 

Sawaya, Paulo & Soares, Bcnedito — Sobre a biologia do Gonil ptes horridus KirLy 
(Arachnida-Opiliones). la. Reuniao da Soc. de Biologia do Brasil. Sao 
Paulo. Rev. Bras, de Biol. v. 6, n.0 3, pp. 436. 

Ungaretti, Maria Dolores — Influencia do pH na sobrevivencia de Temnocephala. 
La Reuniao da Soc. de Biologia do Brasil. Sao Paulo. Rev. Bras, de 
Biologia, v. 3, n." 6, pp. 436. 

1947 

Sawaya, Paulo — Mftabolismo respiratorio de peixes de respirayao aerea (Lejii- 
dosiren paradoxa Fitz). Bol. Fac. Fil. Cien. Letr. Univ. Sao Paulo, Zoolo- 
gia n." 12, pp. 43-50, Sao Paulo. 

Sawaya, Paulo — Metabolismo respiratorio do anfibio Gymnophiona. Typhlonectes 
compressicauda (Dum. e Bibr.). Bol. Fac. Fil. Cien. Letr. Univ. Sao 
Paulo, Zoologia n." 12, pp. 51-56, Sao Paulo. 

Sawaya, Paulo — Metabolism of the Lung-fish, Lepidosiren paradoxa and the 
limbless — amphibian Tvphlonectes compressicauda. 17, Int. Congr. Phy- 
siology, Oxford, abstr. pp. 381-382. 

1948 

Sawaya, Paulo — O sislema cardio-vascular do Anfibio-Apodo Typhlomctes com- 
pressicauda compressicauda (Dum. e Bibr. 1941). Bol, Mus. Paraense 
E. Goeldi, v. 10, pp. 279-289. 

Sawaya, Paulo — Influencia de anestesicos sobre a coagulayao do sangue de 
crus'aceos. 11a. Reuniao da Soc. de Biologia do Brasil. Belo Horizonte. 
Rev. Bras, de Biologia, v. 8, n." 1, pp. 166. 

Sawaya, Paulo & Val nte, Domingos — Efeito do numero sobre o consumo de o\i- 
genio por animais aquaticos. II Reuniao das Soc. de Biologia do Bra- 
sil. Belo Horizonte. Rev. Bias, de Biol. v. 8, n." 1, pp. 166. 

Sawaya, Paulo &: Maranhao, Alba — Respiragao e reproduyao de peixes n.otropi- 
cos. 11a. Reuniao das Soc. de Biologia do Brasil. Belo Horizonte. Rev. 
Bras, d? Biol. v. 8, n." 1, pp. 166. 

Mendes, Erasmo Garcia & Ungaretti, M. Dolores — A funyao da hemoglobina nos 
Invertebrados. Experiencias com Limnodrillus hofmeisteri (Oligoqueto). 
11a. Reun. das Soc. Biol. do Brasil. Belo Horizonte. Rev. Bras, de Biol. 
v. 8, n." 1, pp. 166. 

Mendes, Erasmo Garcia — Metabolismo do CO nos tecidos animais. 11a. Reuniao 
das Soc. de Biologia do Brasil. Belo Horizonte. Rev. Bras, de Biologia, 
v. 8, n." 1, pp. 166. 

Sawaya, Paulo & UngareLi, Maria Dolores — Influencia da temperatura sobre 
o consumo de oxigenio pelas planarias. Bol. Fac. Fil. Cien. Letr. Univ. 
Sao Paulo, Zoologia n." 13, pp. 329-334, Sao Paulo. 

Valente, Domingos — M;canismo da respirayao de Trichodactylus petropolitanus 
Goeldi. Bol. Fac. Fil. Cien. Letr. Univ. Sao Paulo, Zool. u." 13, pp. 
259-328, Sao Paulo. 
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Savvaya, Paulo — Os Morcegos e o Radar. Chacaras e Quintals, \. /8, n. 5, pp, 
585-588, Sao Paulo. 

Mendes, E. G. — O metabolismo do CO nos tecidos animais. An. Acad. Bras. 
Cienc. n.0 4, pp. 369-878, Rio d Janeiro. 

1949 

Sawaya, Paulo & Soares, B. M. — Reayao do coragao dos Escorpioes do ■ ro 
Tytius a desinervagao e as drogas coli- e adrenergicas. Bol. Fac. FiL 
Cienc. Letr. Univ. Sao Paulo, Zoologia n." 14, pp. 325-333, Sao Paulo. 

Gonzales, Maria Dolores Perez — Sdbre a dig stao e a respirayao das Temno- 
cephalas; descrigao de uma especie nova. Bol. Fac. Fil. Cienc. L tr. 
Univ. Sao Paulo, Zoologia n.0 14, pp. 277-323, Sao Paulo. 

Valente, Domingos — Feeding habits of som? Brazilian Amphibians, Bol. Fac. PiL 
Cienc. Letr. Univ. Sao Paulo, Zoologia n." 12, pp. 335-337, Sao Paulo. 

Grinkraut, Chaim N. — Sobre o puhnao traqueal (acessorio) de TyphlonecLes com- 
pressicauda compressieauda (Amphibia-Gymnophibna). Bol. Fac. Fil. Cienc. 
Letr. Univ. Sao Paulo, Zoologia n." 14, Sao Paulo. 

Sawaya, Paulo — Micro-respirometro de Schollander e Edwards (d monstracao; 
Ilia. Reuniao das Soc. de Biologia do Brasil. Salvador. Rev Bras. d( 
Biol. v. 9, n." 4, pp. 511. 

Sawaya, Paulo — Reayao dos Invertebrados a drogas coli- e adrenergicas. III.a 
Reuniao das Soc. de Biol. do Brasil. Salvador. Rev. Bras, de Biol. v. 
9, n." 4, pp. 511. 

Valente, Domingos — Fisiologia e ventilayao respiratoria dos crustaceos decapod: s. 
III.a Reuniao das Soc. de Biologia do Brasil. Salvador. Rev. Bras, dc 
Biologia, v. 9, n.0 4, pp. 511. 
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DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA. 

CADEIRAS DE GEOGRAFIA FlSICA; GEOGRAFIA HUMANA 
E GEOGRAFIA DO RRASIL. 

CADEIRA DE GEOGRAFIA FlSICA. 

HISTORICO E CORPO DOGENTE. 

A Geografia Fisica comeccu a ser ensinada na Universidade de 
Sao Paulo em 1934. Seu ensino era, nessa epoca, unido ao de Geogra- 
fia Humana. Em 1934 foi titular da Cadeira de Geografia Fisica e Hu- 
mana o Prof. Pierre Deffontaines. Em 1935, tendo o Prof. Deffontai- 
nes se retirado, foi ccntratado o Prof. Pierre Monbeig. Em 1936, foi 
ccntratado, como auxiliar de ensino, o Sr. Jcao Dias da Silveira. Em 
1937 o ensino de Geografia Fisica ficou a cargo do Prof. Emmanoel De 
Martcnne, tendo como 2.° assistente o licenciado Joao Dias da Silvei- 
ra. Em 1938, a conselho do Prof. De Martonne, o ensino de Geografia 
foi desdcbrado e criada a Cadeira de Geografia Fisica. Nesse ano foi 
encarregado do curso o Prof. Joao Dias da Silveira, na categoria de 1.° 
assistente. Em 1939, o Prof. Joao Dias da Silveira foi contratado como 
professor da Cadeira. O contrato do Prof. Joao Dias da Silveira foi re- 
novado ate 1949 quando, aberto concurso para provimento efetivo da 
Cadeira, foi o mesmo professor nomeado para reger o ensino interina- 
mente (pcsteriormente, tendo realizado concurso de titulos e provas, 
tcrncu-se o Professor Dias da Silveira, professor catedratico) . 

Desde 1942 presta auxilio a Cadeira a licenciada Dra. Elina de 
Oliveira Santos. Durante o ano de 1944, foi ela assistente extra-nume- 
raria. A partir de dezembro de 1944 passou a exercer as funcoes de 
1.° assistente. 

Em 1944 entrou a colabcrar ra Cadeira, na categoria de auxiliar 
de ensino, a licenciada Maria de Lourdes Rades:a. 

Em 1949 c licenciado Aziz Nacib Ab'Saber exerceu junto a Ca- 
deiras as fungoes de tecnico de laboratorio. Trabalhou, tambem. co- 
mo assistente extra-numerario, o licenciado Paulo Pereira de Castro. 

Inicialmente, durante o periodo de 1934-1939, os cursos eram mo- 
nograficcs. A partir de 1939 passou-se ao sistema de cursos gerais na 
la. e mcnograficos na 2a. e 3a. series, tendo-se, por outro lado, desen- 
volvido a parte de trabalhcs praticos. Foram para isso introduzidos os 
curses de seminaries e a pratica das excursoes. f£sse sistema, relacio- 
nado com a exigencia de pesquisa, quer bibliografica (para os estudan- 
tes da 2a. serie), quer de campo (para os estudantes da 3a. serie), per- 
mitiu atender, nao so a fcrmaqao do professor secundario, como ainda 
a formacao de pesquisadores. 
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PESQUISAS REALIZADAS E EM ANDAMENTO. 

Mau grado a falta de um corpo de pesquisadores, de falta de ma- 
terial adquirido e ainda ao fato de ter a Cadeira permanecido em re- 
gime de tempo parcial, sempre se interessaram os elementos da mesma 
pela pesquisa. Foram assim feitas numerosas investigacoes e colhido mui- 
to material. Dentre outros, destacamos os seguintes estudos: 

1) 
2) 
3') 
4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

Estudo no macisso de Ita'iaia 
na area da Mantiqueira 
no literal paulista 
no nordeste brasileiro 

Pesquisas para divisao regional do 
Es'ado de Sao Paulo 
Tecnica do ensino da Geografia 
em nivel superior 
Estudo sobre a Depressao Periferi- 
ca no Estado de Sao Paulo 
Estudo sobre o Vale do Paraiba 
Estudo sobre re<iimes fluvia'is 

9) Estudos sobre regimes climaticos 
no Estado de Sao Paulo 

10) 

11) 

12) 

13) 
14) 
15) 

16) 

As foutes df energia utilizadas na 
cidade de Sao Paulo 
Estudos na regiao do Baixo Ama- 
zonas 
Estudos na regiao da Ribeira de 
Iguape 
Estudos no Vale do Parana 
Es'udos na Serra do Mar 
Regioes de circundesnuda^ao pos- 
cretacea, no Planalto Brasileiro 
Algumas observacoes g ologicas e 
geomorfologicas 

(Prof. Joao D. da Silveira) 
^ 99 99 99 99 J 
^ » » 99 99 99 j 
^ 99 99 99 99 99 ^ 

(Pelos diversos membros do Departa- 
mento) 

(Colaboragao entre o Prof. Joiio Dias 
da Silveira e o Prcf. Pierre Moubeig1 

(Prof.a El'ina de O. Santos) 
^ 99 99 99 99 99 ^ 

(Trabalho de alunos adiantados orien- 
tados pi las Profas. Elina de O. San- 
tos e Maria de Lourdes Radesca) 

(Trabalho orientado pelos Profs. Joao 
D. da Silveira, Elina de O. Santos e 
Maria de Lourdes Radesca) 

(Prof.a Maria de Lourdes Radesca) 

(Prof. Joao D. da Silveira) 

^ 99 99 99 99 99 ^ 
^ 99 99 99 99 99 ^ 
(Pelos diversos membros da Cad ira) 

(Prof. Aziz Nacib Ab'Saber) 

( " ) 

Alem desses trabalhos, numerosas pesquisas fcram realizadas em 
areas restritas, com o objetivo de fornecer aos estudantes a pratica ne- 
cessaria a formacao do geografo. Como conseqiiencia das pesquisas, fo- 
ram publicados boletins da Faculdade, enviadas numerosas teses aos 
congresses cientificos e feitas muitas comunicacoes as associacoes espe- 
cializadas. 

A Cadeira, atraves do Departamento de Geografia, mantem, desde 
muito, relacoes com as principais institui^oes gecgraficas, nacionais e 
estrangeiras. 

PATRIMONIO. 

O patrimonio da Cadeira, constituido por boa biblioteca, colecoes 
de periodicos e de mapas, bem como instrumentos, esta integrado no 
patrimonio do Departamento de que faz parte, isto e, Departamento de 
Geografia da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras. 
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TITULOS E DISTINC6ES DA CADELRA. 

Os membros tem obtido titulos e distingoes quer prestando pro 
vas, quer por relagoes e eleigoes nas Associagoes especializadas. 

Prof. Joao Dias da Silveira 

TITULOS: 

De doutor em ciencias, obtido em provas realizadas na Faculdade 
de Filosofia, Ciencias e Letras. 

DISTINgoES E CONSIGNAgoES: 

Socio efetivo da Associagao dos Geo^rafos Brasileiros, na qual exerceu 
diversos cargos de diregao, tendo mesmo sido eleito presidente em dois periodos. 

Socio efedvo do Instituto Historico e Geograf'ico de Sao Paulo. 
Socio correspondente do Instituto Historico e Geografico da Bahia. 
Socio efetivo da Sociedade de Estudos Historicos. 
Socio estrangeiro da Association de G ographes Frangais. 
Membro da American Geographical Society. 
Membro, por diversas vezes, das comissdes tecnicas do Conselbo Nacional 

de Geografia. 
Nomeado para examinador em concurso de Ingresso no Magisterio Se- 

cundario do Estado de Sao Paulo. 

Prof.a Elina de Oliveira Santos 

Socia cooperadora da Associagao dos Geografos Brasileiros, secgao regional 
de Sao Paulo, havendo exercido o cargo de tesoureiro. 

Em 1943 prestou concurso para ingresso ao magisterio secundario, tor- 
nando-se professora efetiva de G ografia Geral e do Brasil do Ginasio Estadual 
de Cagapava. 

Duran'e 1947 e 1948 fez o curso de Especializagao, obtendo, assim, o ti- 
tulo de especialista em geografia. 

Fez parte dos seguintes Congr ssos de Geografia; 
1946 — em Lorena, onde fez uma palestra sobre "a formagao e evolugao 

da cidade de Lorena". 
1948 — Goiania — integrou a equipe encarregada de estudar os transpor- 

tes urbanos. 
1949 — Rio de Janeiro — Esteve presente a I Reuniao Pan-americana de 

Consulta sobre Geografia, t ndo apresentado a tese "Bases geo- 
graficas da industrializagao de Sorocaba". 

Realizou nas reunoes da Associagao dos Geografos Brasileiros, Secgao 
Regional de Sao Paulo, as seguintes palestras: 

1943 — Impressoes de viagem sobre o Paraguai (trabalho publicado); 
1944 — Regib s geograficas do Es'ado de Sao Paulo; 
1946 — Relatorio da excursao ao Norte do Parana (equipe de Geomorfo- 

logia). 
Tomou parte em excursbes realizadas pela Cadeira, Departamento e Gon- 

gressos, bem como . m viagens de intercambio cultural de estudantes, tais como: 
1943 — a Assungao do Paraguai; 
1949 — Atravessou a Ccrdilheira dos Andes e percorreu diversas regioes 

geograficas do Chile (central e meridional) e Argentina (Pampa e 
Patagonia). 
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CADEIRA DE GEOGRAFIA DO BRAS1L. 

INSTALAgAO E ORGANIZACAO DA CADEIRA. 

Foi somente a partir do ano de 1942 que passou a figurar, no cur- 
nculo de materias do curso de Geografia e Historia, a cadeira de Geo- 
grafia do Brasil, colocada no 3.° ano. Para rege-la foi nomeado, em 
carater interino, por decreto de 24 de fevereiro de 1942, o prof. Aroldo 
Edgard de Azevedo; e, como auxiliares de ensino, passaram a trabalhar 
junto a mesma os licenciados Jcse Ribeiro de Araujo Filho e Regina 
Carneiro. 

A partir de 1944, o licenciado Araujo Filho passou a ccupar o car- 
go de 1.° Assistente e, a partir de 1945, como auxiliar de ensino foi no- 
meado o licenciado Antonio Rocha Penteado, em virtude de haver so- 
licitado dispensa destas fungdes Da. Regina Carneiro. Em 1949, foi 
nomeada como assistente extranumeraria a licenciada Ely Goulart Pe- 
reira de Araujo. 

Desde fevereiro de 1946 passou a cadeira a fazer parte do De- 
partamento de Geografia, entao criado. 

Apds haver-se submetido a concurso de titulos e provas, em ou- 
tubro de 1945, foi nomeado catedratico efetivo da cadeira, por decreto 
de 27 de novembro do mesmo ano, o prof. Dr. Aroldo de Azevedo. 

A partir de 1946, a cadeira passou a ser tambem lecionada no Cur- 
so de Especializacao e, a partir de 1947, tambem para os alunos da 2a. 
serie do curso fundamental. 

ORIENTAL AO DIDATICA. 

Os programas da cadeira tern sido elaborados, para cada ano le- 
tivo, com o objetivo de fornecer aos alunos os necessaries ensinamentos 
dentro do seguinte esquema: 

2.° ano — Geografia Geral do Brasil. 

3.° ano — Geografia Regional do Brasil. 

4.° ano e Especializacao — Estudos monograficos. 

Alem das aulas teoricas, realizam-se seminanos, em que sao levadas 
a efeito leitura de mapas, interpretacao de fotografias e dados estatis- 
ticos, etc., e pesquisas, de carater bibliografico e em trabalho de campo. 

BIBLIOTECA. 

A cadeira dispoe de uma pequena Biblioteca especializada, com 
cerca de 300 volumes, em que figuram as principals obras referentes 
a geografia fisica e humana do Brasil e numerosos trabalhos concer- 
nentes as regioes brasileiras. 
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PESQUISAS EFETUADAS. 

Sob a diregao da cadeira, os alunos realizaram os seguintes traba- 
Ihos de pesquisa original: 

1942 — Os japoneses na regiao de Mogi das Grazes; 
A cuesta de Botucatu; 
As industrias de Jundiai; 
A Fazenda Engenho d'Agua, em GuaratingueLa. 

1943' — Regiao da Cantareira. 
1944 — Regioes de Itapecerica, Cotia, Pirituba e Penis. 
1945 — Regiao da Cantareira. 
1946 — Regiao de Pirituba e Osaseo. 
1947 — Regiao de Ribeirao Pires; e bairros do Bras e Mooca. 
1948 — Horticultura na cidade de Sao Paulo; e o Mercado Municipal 

e as Feiras-Livres na capital paulista. 
1949 — Aspectos da populagao do municipio de Sao Paulo. 

Alem disso, o professor e seus auxiliares de ensino realizaram pes- 
quisas, que aparecem na relagao dos trabalhos puhlicados e nas excur- 
soes em que tomaram parte. 

TRABALHOS PUBLICADOS. 

1942 

1. AZEX EDO (Aroldo de) — A populaeao da Terra, in "Revista de Ciencias Eco- 
nomicas", ano IV, n. 2, Sao Paulo. 

2. AZEXEDO (Aroldo de) — Movimenlos da populagao, in "Revista de Ciencias 
Economicas", ano IV, n. 5, Sao Paulo. 

3. AZEVEDO (Aroldo de) — El Reconcavo de la Bahia, in "Revista Ceografica 
Americana", ano IX, vol. XVIII, n. 108, Buenos 
Aires. 

1943 

4. ARAUJO FILHO (Jose Ribeiro de) — Andradina, in "Boletim da Associa- 
gao dos Ceografos Brasileiros", ano III, n. 3, Silo 
Paulo. 

5. AZEXEDO (Aroldo de) — Geogralia Geral, tomo I, destinado a la. serie gi- 
nasial, 356 pags. Comp. Editora Nacional. Sao 
Paulo. 

6. AZEVEDO (Aroldo de) - Geografia Geral, tomo II, destinado a 2a. serie 
ginasial, 281 pags. Comp. Editora Nacional, Sao 
Paulo. 

Monografias Regionais (Pianos sumarios para pes- 
quisas de caniter geografico), 46 pags. Sao Paulo 
Editora Limitada, Sao Paulo. 

Monografias Regionais (Pianos sumarios para pes- 
quisas ^de carater geografico), in "Boletim Geo- 
grafico" do Conselho Nacional de Geografia, ano 
I, n, 9, dezembro, Rio de Janeiro. 

9. AZEVEDO (Aroldo de) - Um continente e urn so destino, in "Revista de 
Ciencias Economicas", ano V, n. 10, Sao Paulo. 

7. AZEX EDO (Aroldo de) - 

8. AZE\7EDO (Aroldo de) — 



10. 

11 

12. 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 
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AZEVEDO (Aroldo de) — O impcrio colonial portu^ues e o Brasil (Esbo^-o 
de geografia politica), in "R:visla do Institute His- 
torico e Geografico de Sao Paulo", vol. XLI, Sao 
Paulo. 

AZEVEDO (Aroldo de) — Suburbios de Sao Pablo (Frimeiros estudos), in 
"Anuario da Faculdade de Eilosofia Sedes Sapien- 
tiae", Sao Paulo. 

AZEVEDO (Aroldo de) — Dicionario Enciclopedico Brasileiro (Colaboragao na 
parte geografica), Livraria do Globo, Porto-Ahgre. 

AZEVEDO (Aroldo de) — Pequena Historia da Geografia, in "Revista de Cien- 
cias Economicas", ano V, n. 3, Sao Paulo. 

1944 

ARAUJO EILHO (J. R. de) — O perigo japones (Resenha bibliografica), in 
"Boletim da AssociagSo do^s Geografos Brasilei- 
ros), ano IV, n. 4, maio, Sao Paulo. 

AZEVEDO (Aroldo de) — Geografia do Brasil, tonio I, dest'inado a 3a. serie 
ginasial, 283 pags., Companhia Editora Nacional, 
Sao Paulo. 

AZEVEDO (Aroldo dt) — Geografia do Brasil, tomo II, destinado a 4a. serie 
ginasial, 316 pags., Companhia Editora Nacional, 
Sao Paulo. 

AZEVEDO (Aroldo de) — O imperio colonial portugues e o Brasil (Esboyo 
de geografia politica), in "Anais do Nono Con- 
gresso Brasileiro de Geografia", vol. V, Rio de 
Janeiro. 

AZEVEDO (Aroldo de) — O vale do Paraiba (Trecho paulista), in "Anais do 
Nono Congresso Brasileiro de Geografia", vol. V, 
Rio de J aneiro. 

AZEVEDO (Aroldo de) — A imigra^-ao no Brasil de apos-guerra, in "Revista 
de Organi/.agao Cientifica" (Idort), janeiro, Sao 
Paulo. 

AZEVEDO (Aroldo de)^ — A imigra^ao no Brasil de apos-guerra, in "Boletim 
Geografico", do C. N. G., ano I, n. 11, fevereiro 
Rio de Janeiro. 

AZEVEDO (Aroldo de) — A imigragao no Brasil de apos-guerra, in "Boletim 
do Ministerio do Trabalho, Industria e Comercio", 
ano X, n. 120, agosto, Rio de Janeiro. 

AZEVEDO (Aroldo de) — Reconcavo da Bahia, in "Boletim n. XXXVIII" (Geo- 
grafia n. 1) da Faculdade de Eilosofia, Ciencias e 
Letras da Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo. 

AZEVEDO (Aroldo de) — Os suburbios de Sao Paulo e suas fungoes, in "Bo- 
letim da Associagao dos Geografos Brasileiros", ano 
IV, n. 4, Sao Paulo. 

AZEVEDO (Aroldo de) — Os concursos de Geografia para o magisterio secun- 
dario, in "Boletim da Associagao dos Geografos Bra- 
sileiros", ano IV, n. 5, Sao Paulo. 



25. AZEVEDO (Aroldo de) 

26. AZEVEDO (Aroldo de) 

27. AZE\ EDO (Aroldo de) 

28. AZEVEDO (Aroldo de) 

29. AZEVEDO (Aroldo de) 

30. AZEVEDO (Aroldo de) 

31. AZEVEDO (Aroldo de) 

32. AZEVEDO (Aroldo de) 

33 AZEVEDO (Aroldo de) - 

34. AZEVEDO (Aroldo de) 

35. AZEVEDO (Aroldo de) 

36. AZEVEDO (Aroldo de) 

-37. AZEVEDO (Aroldo de) 
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1S45 

Suburbios Orientals de Sao Paulo — T se de con- 
curso a catedra de Geografia do Brasil da Facul- 
dade de Filosofia, Ciencias e Le'ras da Univer- 
sidade de Sao Paulo — 184 pags., Sao Paulo. 

A Penha e suas vilas satelites — in " Anuario da Fa- 
culdade de Filosofia Sed s Sapientiae", Sao Paulo. 

1946 

Um ccMtinente e um so destino, in "Ccnstruir", pu- 
blicagao anual do Centro Academico Sedes Sapien- 
tiae, Sao Paulo. 

Dez anos de ensino da Geografia superior (Def itos 
a corrigir. Algumes sugestoes), in "Revista Brasi- 
le'ira de Geografiaano VIII, n. 2, abril-junho, Rio 
de Janeiro. 

Dez anos de ensino da Geografia superior (Defei- 
tos a corrigir. Algumas sugestoes), in "Bole'dm Geo- 
grafico" do C.N.G., ano IV, n. 3'3, junho, Rio 
de Janeiro. 

A Franca e uma so, in "Boletini da Alianca Fran- 
cesa", julho, Sao Paulo. 

- Considera^oes em torno da Geografia e do seu 
ensino, publica^ao do DepartameiTo de Gee gra- 
fia da Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo. 

A regiao de Juazeiro e Petrolina, in Boletim n. 
LXV (Geografia n. 2), de Faculdade de Filoso- 
fia, Ciencias e L tras da Universidade de Sao I auk. 
Sao Paulo. 

1947 

Geografia das Griangas, obra destinada ao ensino 
primario, 109 -f- 31 pags. Ccmpanhia Editbra Na- 
cional, Sao Paulo. 

■ Geografia Fisica, obra destinada a la. serie cole- 
gial, 433 pags., Companhia Editbra Nacional, Sao 
Paulo. 

- Retrato geo-cconbmicc* do Brasil, in "Boletim da 
Companhia Mogiana de Estradas de Ferro", ano 
II, n. 1, janeiro-maryo, Sao Paulo. 

1948 

- Cristovao Colombo, hem:m-problema, in "Anua- 
rio da Faculdade de Filosofia Sedes Sapientiae", 
Sao Paulo. 

- Le Bresil a la veille dune revolution petrolier.1, in 
"Annales (Economies, Societes, Civilisations": ano 
III, n. 4, outub:o-d:zembro, Paris. 
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38. PENTEADO (Antonio Rocha) — Aspeclos do Baixo-Amazonas, in "Filosofia. 
Ciencias e Letras", n. 11, novembro, Sao Paulo. 

1949 

39. ARAOJO FILHO (J. R. de) — O caigara na regiao de Itanhaem, in "Boletint 
Paulista de Gecgrafia", n. 2, julho, Sao Paulo. 

40. AZEVEDO (Aroldo de) — Geografia Regional, obra destinada a 2a. scrie cole- 
gial, 317 pags., Companhia Editora Nacional, Saa 
Paulo. 

41. AZEVEDO (Aroldo de) — Palavras de aprejenta^ac, in "Bcletim Paulista d.j 

Geografia", n. 1, margo, Sao Paulo. 

42. AZEVEDO (Aroldo de) — O XVI Ccngresso Internacional de Geografia, in "O 
Estado de Sao Paulo", de 7 de junho, Sao Paulo. 

43. AZEVEDO (Aroldo de) — Lembrangas de Portugal, in "Paulistania", n. 29 
maio-junho, Sao Paulo. 

44 AZEVEDO (Aroldo de) — O Planallo Brasileiro e o problcma da classifi- 
ca^ao de suas formas de relevo, in "Boletim Pau- 
lista de Geografia", n. 2, julho, Sao Paulo. 

45. AZEVEDO (Aroldo de) — O ensino da Geografia na Faculdade de Filosofia 
da Universidads de Sao Paulo (em colaboragao com 
o Prof. Joao Dias da Silveira), in "Boletim Pau- 
lis'a de Geografia", n. 3, outubro, Sao Paulo. 

46. PENTEADO (Antonio Rocha) — Manual de Geografia Geral, destinado a la. 
serie ginasial. Editora do Brasil S. A., Sao Paulo. 

47. PENTEADO (Antonio Rocha) — Manual de Geografia Geral, destinado a 2a. 
serie ginasial. Editora do Brasil S. A., Sao Paulo. 

48 PENTEADO (Antonio Rocha) — Belem do Para, in "Anuario da Faculdade de 
v Filosofia Sedes Sapi ntiae", Sao Paulo. 

49. PENTEADO (AiTonio Rocha) — Vigilengas do Baixo-Amazonas, in "Boletim 
Paulista de Geografia", n. 2 julho, Sao Paulo. 

50. PENTEADO (Antonio Rocha) — O porto de Caraparu, in "Clan", orgao do Cen- 
tro Academico Horacio Berlinck, abril, Sao Paulo. 

TlTULOS E DISTINgoES RECEBIDOS. 

No penodo focalizado, foram as seguintes as distingoes recebidas 
pelos professor e assistentes: 

1944 — Socios correspondentes do Institute Geografico e Historico da Bahia: 
profs. AROLDO DE AZEVEDO e ARAUJO FILHO. 

1945 — Socic efetivo da Associagao dos Geografos Brasileiros: prof. AROL- 
DO DE AZEVEDO. , 

1945 — Socio efetivo do Institute Plistorico e Geografico de Sao Paulo: 
prof. ARAUJO FILPIO. 

1949 — Socios efetivos da Associagao dos Geografos Brasileiros: profs- 
ARAUJO FILHO e ANTONIO R. PENTEADO. 
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EXCURS6ES HEALIZADAS. 

O professor e assistentes da cadeira, isoladamente ou em grupo, 
tcmaram parte nas seguintes excursoes de pesquisas ou estudos: 

1942 — 1. Regiao de Jacarei e Santa Branca; 
2. Curitiba e Paranagua. 
3. Vale do Paraiba e litoral norte de Sao Paulo (Caraguatatuba 3 

Sao Sebastiao); 
4. Porto de Santos; 
5. R.giao de Taubate; 
6. Suburbios orientals de Sao Paulo; 
7. Regiao de Piracicaba, Sao Paulo e Torrinha. 

1944 — 8. Nordeste Brasileiro (sertao de Pernambuco, Ceara e Paraiba; li- 
toral deste Estado, de T'ernambuco, Alagbas e Sergipe; Reconca- 
vo da Bahia). 

9. Suburbios orientals de Sao Paulo. 

1945 — 10. Suburbios orientais de Sao Paulo. 

1946 — 11. Regiao de Lorena Bocaina; 
12. Norte do Parana e Regiao da Alta Soiocabana; 
13. Regibes da Alta Paulista e da Noroeste; 
14. Regiao de Pirituba e Osasco; 
15. Regiao d Rio Claro. 

1947 — 16. Baixada da Ribeira de Iguape; 
17. Regiao de Itu e Porto Feliz; 
18. Regiao da Mantiqueira (Braganga, Camanducaia, Paraisopolis, Sao 

Bento do Sapucai, Campos do Jordao); 
19. Rio de Janeiro e Baixada Fluminense (ate Campos); 
20. Regiao de Rio Claro. 

1948 — 21. Goiania e trecho do sul de Goias (ate Jaragua); 
22. Baixada do Itanhaem; 
23. -Regiao de Ubatuba; 
24. Baixo Amazonas. 

1949 — 25. Baixada do Itanhaem; 
26. Regiao de Salesopolis; 
27. Minho e Alto-Douro (Portugal); 
28. Rio Grande do Sul. 
29. Regiao de Braganga. 

PARTICIPACAO EM CONCRESSOS GEOGRAFICOS. 

O professor e os assistentes tomaram parte ativa nos seguintes 
certames de carater geografico: 

1944 (setembro) — X." Congresso Brasileiro de Geografia, reunido no Rio de 
Janeiro. 

1946 (Janeiro) — Segunda Assembleia Geral Ordinaria da Associagbo dds 
Geografos Brasileiro, reunida na cidade de Lorena. 

1947 (novembro) — Terc ira Assembleia Geral Ordinaria da Associagao dos 
Geografos Brasileiros, reunida na cidade do Rio de Janeiro. 
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1948 (dez mbro) 

1949 (abril) 

1949 (setembro) 

— Qmrta Assembleia Geral Ordinaria da Associa^ao dos Geo- 
grafos Brasile'iros, reunida na c.-idade de Goiania. 

— XVI." Ccngresso Internacional de Geografia, reunido na c4- 
dade de Lisboa, sendo o prof. AROLDO DE AZEVEDO 
ilm dos delegados oficiais do Brasil. 

— Primeira Renniao ban-Americana de consulta sobre Geo- 
gratia, reunida no Rio de Janeiro. 

CONFERENCIAS REALIZADAS. 

O professor e os assistentes realizaram, no pericdo em foco, as se- 
■guintes palestras e conferencias: 

1942 — 1. ARALJJO FILHO: "Andradina, uma cidade pioneira", na Associagao 
dos Geografos Brasileiros; 
2. AROLDO DE AZEVEDO: "Alguns aspec'os do ensino da Geografia 
superior", no I.D.O.R.T. • 

1943 - 3. AROLDO DE AZEVEDO: "Urn contin nte e urn so des'ino", na Fa- 
culdade de Filosofia, Ciencias e Letras de Crmoinas; 
4. AROLDO DE AZEVEDO: "Os suburbics de Sao Paulo e suas fun- 
goes", na Associagao dos Geografos Brasileiros; 
5. AROLDO DE AZEVEDO: "A imigragao no Brasil de apos-guerra", 
no I.D.O.R.T. 

1944 - 6. AROLDO DE AZEVEDO: "Aula inaugural" dos cursos da Facul- 
dade de Filosofia Sedes Sapientiae; 
7. AROLDO DE AZEVEDO: "Impressoes d uma viagem ao Nordes- 
te", na Faculdade de Filosofia de Camoinas; 
8. AROLDO DE AZEVEDO: "Contrastes da paisagem nordestina", na 
Faculdade de Ciencias Economicas de Sao Paulo. 

1945 — 9. AROLDO DE AZEVEDO: "Juazeiro e Petrolina, cidades gemeas", 
no Institute Historico e Geografico de Sao Paulo. 

1946 — 10. ANTONIO R. PENTEADO: "T ndencias da compcsigao da popu- 
lagao do municipio d? Sao Paulo", na Associagao dos Geografos Brasileiros; 
11. AROLDO DE AZEVEDO: "A regiao da Lapa, em Sao Paulo", na 
Assembleia Geral da A. G. B. realizada em Lorena; 
12. AROLDO DE AZEVEDO: "Consideragoes em torno da Geografia 
e do seu ensino", aula inaugural dos cursos da Faculdade de Filosofia, Cien- 
cias e Letras da Universidade de Sao Paulo. 
13. AROLDO DE AZEVEDO: "Dez anos de ensino de Geografia su- 
perior", no Conselho Nacional de Geografia (Rio); 
14. AROLDO DE AZEVEDO: "Um continente e um so destine", no 
Centre Academico Sedes Sapientiae; 
15. AROLDO DE AZEVEDO; "Generos d: vida na regiao do Sao Fran- 
cisco", na J. U. C. 

1947 - 16. AROLDO DE AZEVEDO: "Retra'o geo-economico do Brasil", co- 
mo paraninfo da turma da Faculdade de Ciencias Economicas de Sao 
Paulo; 
17. AROLDO DE AZEVEDO; "Cristovao Colombo, hcmem-problema", 
no Centro Academico Sedes Sapientiae; 
18. AROLDO DE AZEVEDO: "O problema da classificagao do relevo 
brasileiro", na Associagao dos Geografos Brasileiros. 
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I94S — 19. ANTONIO R. PENTEADO: "O homem no Baixo Amazonas na Ea- 
culdad de Filosofia Sedes Sapientiae; 
20. ANTONIO R. PENTEADO: "O que eu vi na Amazonia", na Ea- 
culdade de Ciencias Economicas de Sao F'aulc; 
21. AROLDO DE AZEVEDO: "Lapa, ba'irro-suburbio de Sao Paulo', 
na Associagao do§ Geografos Brasileiros. 

1949 - 22. AROLDO DE AZEVEDO: "O XVI.0 Congresso Internacional de Geo- 
grafia", na Associagao dos Geografos Brasileiros; 
23. AROLDO DE' AZEVEDO: "Os Sertoes", e a "Geogralia", cm Sao 
Jose do Rio Pardo. 

% 
CADEIRA DE GEOGRAFIA HUMANA. 

BIBLIOTECA. 

A cadeira de Geografia Humana possui cerca de 300 (trezentos) 
volumes especializados em assuntos de geografia humana e eccnomica, 
alem de contar com revistas especializadas do pais e do estrangeiro. 
Essas publicacoes fazem parte integrante da Biblioteca do Departa- 
mento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da 
Universidade de Sao Paulo, estando classificadas em conjunto com os 
das cadeiras de Geografia Fisica e Geografia do Brasil. A Biblioteca 
do Departamento empresta livros aos alunos e membros do Departa- 
mento, com exclusao dos tratados gerais e das colecoes de periodicos, 
que so pcdem ser consultados no recinto da propria Biblioteca, onde 
tambem sao atendidas as consultas de pessoas interessadas estranhas ao 
Departamento, em horarios pelas manhas e as noites. 

CORPO DOCENTE. 

Nos anos de 1938 a 1949 a cadeira de Geografia Humana contou 
com o seguinte corpo docente: 

Professores: 

1. Prof. Pierre Monbeig (1938-1946); 
2. Prof. Roger Dion (1947); 
3. Prof. Pierre Gourou (1948); 
4. Prof. Aroldo de Azevedo (1949). 

Assistentes: 

1. Maria Conceicao Vicente de Carvalho (1939-1945); 
2. Ary Franca (a partir de 1946). 

Auxiliares de ens/no: 

1. Renato da Silveira Mendes (desde 1938); 
2. Nice Lecocq Midler (desde 1941); 
3. Ary Franca (1943-1946). 
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TRABALHOS E PESQUISAS EFETUADOS PELA CADE1RA. 

1939 — Pierr? Monbeig — Un voyage c'e S. Paulo a Goiania, etude sur les zones 
d'influence pauliste — Bulletin de I'Association dts Geo- 

graph: s Franyais. 
Pierre Monbeig — Le Bresil, mise au point — L'information geographique. 

1940 — Pierre Monbeig — The colonial Nucleus of Barao de Antonina, Geographi- 
cal Review. 

Pierre Monbeig — Ensaios de Geografia Humana Brasileira, Sao Paulo, Li- 
vraria Martins Editora. 

1941 — Pierre Monbeig — O estudo geografico das cidades — Revista do Arquivo 
Municipal de Sao Paulo. 

Pierre Monbeig — Algumas cbservagoes sobre Marilia, cidade pioneira — 
Revista do Arquivo Municipal de Sao Paulo. 

1942 — Pierre Monbeig — O homem e as riquezas naturais — Observador Eccnonh- 
co e Financeiro. 

1943 — Ary Franga — Aspectos do povoamento da Noroeste: a regiao de Pirajui 
— Boletim da Associagao dos Geografos Brasileiros, n." 4. 

1944 — Pierre Monbeig — Observagoes relalivas a distribuigao das densidades de po- 
pulagac no Estado do Ceara — Boletim da Associagao 
dos Geografos Brasileiros n," 5. 

Pierre Mombeig — Estudos Geograficos — Boletim Geografico n.0 11. 

Pierre Monbeig e Joao Dias da Silveira — Seis anos de ensino de Geo- 
grafia na Universidade de Sao Paulo, Anais do IX Con- 
gresso Brasil iro de Geografia. 

Maria Conceigao Vicente de Carvalho — O porto de Santcs — Anais do 
IV Congresso Brasileiro de Geografia. 

Maria Conceigao Vic nte de Carvalho — O progress© t'a cultura e do co- 
mercio da banana no litoral paulista — Anais do IX Con- 
gresso Brasileiro de Geografia. 

Maria Conceigao Vicente de Carvalho — O pescador no litoral paulista — 
Anais do IX Congresso Brasileiro de Geografia. 

Ary Franga — Notas sobre a Geografia da Ilha de Sao Sebastiao — Bo- 
letim da Associagao dos Geografos Brasileiros, n." 5. 

Ary Franga — Freqiiencia dos ventc-j na regiao de Sao Paulo — Bole- 
tim da Associagao dos Geografos Brasileiros, n." 5. 

Ary Franga — Programas de geografia para colegios — Boletim da Asso- 
ciagao dos Geografos Brasileiros, n." 5. 

Nice Lecocq Midler — A exploragao da madeira na Alta Swocabana — 
Anais do IX Congresso Brasileiro d^ Geografia. 

Renato da Silveira Mendes — A conquista do solo na Baixada Fluminense — 
Anais do IX Congresso Brasileiro de Geografia. 

Renato da Silveira Mendes — As estradas de rc-dagem do Estado de Sao^ 
Paulo — Anais do IX Congnsso Brasileiro de Geografia- 
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Renato da Silveira Mendes — Viajantes antigos e paisagens modernas na 
Baixada Fluminense — "O Estado de Sao Paulo", 14-12- 

1944. 

1945 — Pi rre Monbeig — A zona pioneira do NE do Parana — Boletim Geogra- 
/ fico n." 25. 

Pierre Monbeig — Ptsquisas geograficas — Boletim Geografico n. 31. 

Pierre Monbeig — A geografia no cnsino secundario — Boletim Geogra- 
fico n." 26. 

Pierre Monbeie — Os prc-blemas do cacau no sul do Estado da Bahia — 
Boletim Geografico n." 24. 

1946 — Ary Fraruja — Es'.udo sobre o clima da bacia de Sao Paulo — Boletim 
LXX da Eaculdad, de Eiloscfia, Geografia n." 3. 

1949 — Nice Lecocq Miiller — Uma vila no literal paulista: Icapara — Boletim 
Paulista de Geografia n.0 1. 

Nice Lecocq Miiller — Oxford, cidade de ontem e de hoje — Boletim Pau- 
lista de Geografia n." 2. 

Renato da Silveira Mendes — Cultura e eomercio da laranja na regiao da 
Guanabara — Boletim Paulista de Geografia n." 1. 

O professor Pierre Monbeig tern, ainda, a sen credito, a colaboraeao prestada 
ao Handbook of Latin American Studies, ao Manual Bibliografico de Estudcs Bra- 
sileiros e a imprensa de Sao Paulo, onde publieou varios artigos sdbr assuntos 
geograficos. • ' 

Dentro do item dc pesquisas realizadas, com em indicar que todos os assis- 
tentes auxiliares da eadeira ja conqu'istaram o titulo de Doutor em Ciencias, Jendo 
sido aprovados na d'fesa das seguintes teses: Maria Conceigao \ ieente de Car\a- 
Iho, em 1944; Santos e a Geografia Humana do litoral paulista; An Eranga, em 
1945: Estudo sobre o clima da bacia de Sao Paulo; Nice Lecocq Miiller, em 1946: 
Sitifj c sitiantes no Estado de Sao Paulo; e Renato da Silveira Mendes, em 194S: 
Paisagtns culturais da Baixada Fluminense. 

COLABORACAO COM OUTRAS INSTITUigoES. 

Alem dos trabalhos publicadcs e das teses apresentadas por oca- 
siao des varios concursos de doutoramento, a eadeira distinguiu-se pe- 
la colaboragao prestada a varias instituigoes. Digno de nota foi o tra- 
balho desenvolvido na Associagao dos Geografos Brasileiros, onde todos 
os professores que estiveram na regencia da eadeira, os assistentes e 
auxiliares' de ensino, encarregaram-se das seguintes palestras: 

1939 — Pierre Monbeig — "A regiao da Noroeste em Sao Paulo e no sul de Malo 
Grosso"; 

Renato da Silveira Mendes — "A Baixada Fluminense". 

1941 — Nice Lecocq Miiller — "Industrias d: Sorocaba". 

1942 — Pierre Monbeig — "O recenseamento de 1940 no Estado de Siio Paulo"; 

Ary Franga — "Pirajui e o povoamenlo da Noroeste"; 
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Renato da Silveira M.ndes — "A contribuigao dos via]antes antigns para 
o estudo da geografia fluminense". 

1943 — Pierre Monbeig — "Evolugao da populac.ao do Estado de Sao Paulo"; 

Pierre Monbeig — "Os traballios praticos no ensino da Geografia"; 

Ary Franya — "Aspeetos da geografia fisica da ilha de Sao Sebastiao". 

1945 _ Pierre Monb.ig — "Impressoes de viagem a Aba Araraquarense"; 

Pierre Monbeig — "Impressoes de viagem a Alta Sorocabana"; 

Nice Lecocq Midler — "Generos de vida e regimes de propriedade rural 
na Al'a Araraquarense". 

1946 — Pierre Monbeig — "Impressoes de viagem a zona pioneira da Alta Pau- 
lista e da Noroeste". 

1947 — Roger Dion — "A estrutura agraria e o habitat rural na Franya"; 

Nice Lecocq Midi r — "Paisagens rurais de Campinas". 

1948 — Pierre Monbeig — "Problemas geograficos de Madagascar"; 

Pierre Gourou — "Problemas da geografia da Indochina oriental compa- 
rados com problemas da geografia brasileira"; 

Pierre Gourou — "Piano para uma pesquisa geografica na planicie do Pe- 
reque"; 

Ary Franya — "Paisagens do sudeste da Franya"; 

Renato da Silveira Mendes — "A cultura da laranja no baixada da Gua- 
nabara". 

1949 — Ary Franya — "Novas orientayoes da geografia humana"; 

Nice Lecocq Midler — "Algumas considerayoes sobre Oxford". 

Nas Assembleias Gerais da Associagao dos Geografos Brasileiros, 
ende varias teses e trabalhos de campo apresentados por membros de 
seu corpo doeente foram aprovadas em plenario, a cadeira de Geogra- 
fia Humana tern participado ativamente das pesquisas e trabalhos de 
campo. Professores, assistentes e auxiliares de ensino sao socios efe- 
tivos da A. G. B., sendo ainda socios, de identica categoria, do Instituto 
Historico e Geografico de Sao Paulo, os seguintes: Maria Conceicao 
Vicente de Carvalho, Ary Franca e Renato da Silveira Mendes. Estes 
mesmos docentes colaboraram com a Universidade Popular da Asso- 
ciagao Brasileira de Escritores, ministrando, a seu convite, cursos de 
extensao de Geografia Humana. Como colaboracao com outras insti- 
tuicoes, devem ainda ser lembrados o comparecimento de membros da 
cadeira aos Congresses Brasileiros de Geografia (em 1940 e 1944), a 
I Reuniao Pan-Americana de Consulta sobre a Geografia (em 1949y 

participandc Ary Franga e Nice Lecocq Miiller na qualidade de dele- 
gados brasileiros) e a tertulias do Conselho Nacional de Geografia (on- 
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de falaram o professor Pierre Monbeig e o assistente Ary Franca) . A 
convite de entidades locals ou sob o patrocinio da Reitoria da Univer- 
sidade de Sao Paulo, realizaram, tambem, conferencias no interior pau- 
lista. 

TITULOS, DISTINC6ES E PREMIOS CONFERIDOS A MEMBROS DO CORPO 
DOCENTE DA CADEIRA DE GEOGRAFIA HUMANA. 

Como ja foi dito anferionnenU, todos os assistentes e au.viliares de ensino da 
cadeira ja conquistaran) o ti'ulo de Doutor em Giencias. Alem disso, merecem sir 
citados: 

— a R.nato da Silveira Mendes — concessao de bolsa de estudos pelo goxerno fraiu^s 
(1939) e 3." premio Fabio Prado (1948); 

— a Ary Franga — concessao de l^olsa de estudos pelo governo frances (1946); 

— a Nice Lecocq Miiller — concessao de bolsa de estudos pela Escola de Sociologia. 
e Politica de Sao Paulo para estagio na Inglaterra (1948). 

EXCURS6ES. 

No periodo 1938-1949, a cadeira de Geografia Humana realizou 
varias excursoes de finalidades didaticas e de pesquisa cientifica, quer 
organizando e orientando a sua realizagao, quer em colaboracao com 
as demais cadeiras do Departamento de Geografia, 

— Excursoes da cadeira de Geografia Humana, com participacao- 
de alunos: 

Alem de uma excursao anual ao Pico do Jaragua, com finalidade exclusiva- 
mente didatica, foram realizadas as seguintes viagens de estudos: 

1938 — Triangulo mineiro e Goiania; 
Nucleo colonial Barao de Antonina. 

1939 — Rio Claro — Corumbatai — Araras; 
Baixada Fluminense. 

1940 — Regiao de Itii e Campinas. 

1941 — Ca'i iras. 

1943 — Cabo Frio — Campos — bacia media inferior do Paraiba. 

1945 — Alta Sorocabana. 

1946 — Alta Araraquarense. 

— Excursoes realizadas com a colaboracao das demais cadeiras do 
Departamento de Gsografia e com a participagao de alunos: 

1947 — Nor'e do Parana (que coutou ainda com a assistencia cienti- 
fica dos profs. Rawitscber e Caster, da Faculdade de Filosofn, 
Ciencias e Letras e Otavio Barbosa, da Escola Politecnica). 

1947 — Mantiqucira e-sul de Minas. 
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Excursoes de estudos realizadas por professores e assistentes 
•da cadeira de Geografia Humana, em conjunto ccm as demais cadei- 
ras do Departamento de Geografia: 

1944 — Nordeste do Brasil (patrocinada pelo Cons Iho Nacional de 
Geografia e Instituto do Agucar e do Alcool). 

.1947 — Ubatuba. 

1948 — Ribeira de Iguape; 
Itanhaem; 
111 la de Sao Sebastian; 
Ubatuba; 
Ribeirao Preto. , 

Merecem ainda ser citadas as lengas pesquisas que os membros da 
cadeira de Geografia Humana efetuaram para a elaboragao de teses: 

Prof. Pierre Monbeig: Zonas picneiras do Estado de Sao Paulo e do Norte 
do Parana. 

Ary Franya: Litoral paulista, especialmente a zona "nort " e a ilha de Sao 
Sebast'iao. 

Maria Conceiyao Vicente de Carvalho: litoral paulista. 
Renato da Silveira Mendes: Baixada Fluniinense. 
Aice Lecocq Miiller; Alta Sorocabana, Alta Araraquarense, Mantiqueira, Vale 

do Paraiba, Campinas e Ribeira dz Iguape. 

Merece ainda ser citada a representacao da Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras ao IX Congresso Brasileiro de Geografia, realizado 
em 1940 na cidade de Florianopolis, onde compareceu um grupo de nos- 
sos professores, assistentes e alunos, chefiadcs pelo professor Pierre Mon- 
beig. A representagao da nossa Faculdade teve 17 (dezessete) teses 
aprovadas em plenario. Ao Prof. Pierre Monbeig coube ainda a orga- 
aizagao e orientacao cientifica de excursao realizada pelos congressistas 
ao vale do rio Itajai. 



DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA. 

CRIACAO E ORGANIZACAO DO DEPARTAMENTO. 

O Departamento de Geologia e Paleontologia foi criado em 1937, 
no 2,° semestre, por desmembramento do Gabinete de Mineralogia e 
Geologia, dirigido ate entao pelo Prof. Ettore Onorato, da Universidade 
de Cagliari, Italia, onde exercia o cargo de Professor de Mineralogia. 

Como primeiro diretor e contratado para reger a Cadeira de Geo- 
logia e Paleontologia, foi nomeado o Prof. Ottorino de Fiore di Cropani, 
da Universidade de Catania, Italia. Organizou este titular as primei- 
ras colecoes do novel Departamento, constituidas de varias series; Se- 
rie 1, Petrografia Geral; Serie 2, Petrografia Brasileira; Serie 3, Estra- 
tigrafia Brasileira; Serie 4, Dinamica Terrestre; Serie 5, Geologia Eco- 
nomica; Serie 6, Paleontologia Geral; Serie 7, Paleontologia Brasileira; 
Serie 8, Sambaquis Paulistas; Serie 9, Malacologia Paulista; Serie 10, 
Minerais das Rochas. Foi, tambem, instalado um museu de Geologia 
e dada especial enfase a malacologia, objeto da principal atividade de 
pesquisa desse Professor. 

Ja em 1949 as colegoes primitivas foram reorganizadas, numeradas 
e catalogadas, consistindo nas seeuintes; I) Petrografia, II) Pesquisa, 
III) Estratigrafica, IV) Dinamica Terrestre, V) Geologia Economi- 
ca, VI) Paleontologia Geral, VII) Paleontologia Brasileira. 

A organizagao do Departamento em 1949 era a seguinte: 

1 — Laboratorio de Sedimentos 
2 — Secgao de Desenho 
3 — Secgao de Administracao 
4 — Laboratorio de Paleontologia 
5 — Biblioteca 
5 — Sala do Diretor 
7 — Sala do 1.° Assistente 
8 — Sala do 2.° Assistente 
9 — Sala do 3.° Assistente 

10 — Sala das Balangas 

CORPO DOCENTE. 
I 

O primeiro diretor do Departamento de Geologia e Paleontologia 
foi o Prof. Ottorino de Fiore di Cropani, coadjuvado pelo Assistente- 
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Cientifico Frederico Lange de Morretes. Em 1941, exonerando-se este 
Assistente, foi convidado para este lugar o Lie. Josue Camargo Mendes. 
Tambem exerceu as fungoes de Assistente-Tecnico, nessa epoca, a Lie. 
Maria Stela Guimaraes, que se exonerou em 1943. 

Deixando a diregao do Departamento em 1942,, foi o Prof, de Fiore 
substituido pelo Prof. Luciano Jacques de Moraes, Engenheiro de Mi- 
nas do Departamento Nacional da Producao Mineral, e um dos expoen- 
tes da Geologia brasileira. Em 1943 foi o Prof. Josue Camargo Mendes 
promovido a 1.° Assistente da Cadeira de Geologia e Paleontologia. Para 
o seu lugar foi proposto e nomeado o Lie. Ruy Ozorio de Freitas. Ambos 
os Assistentes exercem ate hoje esses cargos. 

Em 1944, tendo que reverter ao Departamento Nacional da Pro- 
dugao Mineral, perdeu o Departamento a precicsa colaboragao do Prof. 
Luciano Jacques de Moraes, tendo sido convidado para substitui-lo o 
Prof. Kenneth E. Caster, da Universidade de Cincinnati, Ohio, U. S. A. 
Preccupou-se este diretor com a deficiencia da biblioteca. 

Durante a gestao do Prof. Caster foi admitido como 3.° Assistente 
o Lie. Setembrino Petri. 

Em 1947, foi o Prof. Caster substituido pelo Prof. Dr. Viktor Leinz, 
Professor Catedratico em dezembro de 1949, apos concurso de titulos 
e provas. Deve-se a ele a iniciativa de aparelhar e reorganizar o Depar- 
tamento de Geologia e Paleontologia. As colejoes foram refeitas, re- 
numeradas, catalogadas e dispostas em novos armarios, adeqiiados a 
sua conservagao e uso. Foi montado um laboratorio complete de Se- 
dimentologia e a biblioteca se expandiu a ponto de se tornar uma das 
melhores equipadas na especialidade, em todo o Brasil. 

ORIENTACAO DIDATICA. 

Apos a gestao do Prof, de Fiore, nao houve praticamente altera- 
gao didatica no ensino da Geologia. Sob a diregao do Prof. Leinz as 
aulas de Geologia foram dadas na proporcao de 2 para 1 de Paleonto- 
gia, com duragao de quatro horas cada uma. O curso de Geologia e 
dado para o 3.° ano da Sub-Seccao de Historia Natural, e Elementcs de 
Geologia para o 1.° ano da Sub-Secgao de Gecgrafia e Historia. 

Presentemente o ensino da Geologia abrange os seguintes topicos 
gsrais: 1) Plutonismo, 2) Vulcanismo, 3) Te:tcnismo, 4) Dinamica Ex- 
terna, 5) Geologia Historica (com espe:ial referencia ao Brasil). 

O curso de Paleontologia abrange o classico esquema de 1) In- 
vertebrados e 2) Vertebradcs. 

Em ambas as disciplinas a parte pratica e dada intensamente na 
proporcao de tres horas de pratica para uma teorica, alem de excursoes 
periodicas para o exercicio da geologia de campo. 

BIBLIOTECA. 

Dentre os varies periodicos adquiridos e recebidos por doagao, ate 
1949, avultam o "American Journal of Science", completo, o "Journal 
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of Geology", o "Quarterly Journal of the Geological Society of Lon- 
don", publicacoes especiais do "Carnegie Institution of Washington', 
boletins da "Geological Society of America", o "Catalogue of Foramini- 
fera", o "Bulletin of the American Paleontology", toda a serie de publi- 
cacoes e boletins do "U. S. Geological Survey", bem como publicacoes 
de servigos geologicos estaduais dos Estados Unidos da America do 
Norte, e museus de Historia Natural. "Bollettino della Societa Geologica 
Italiana", de 1882 a 1932, "Bollettino del Real Comitato Geologico I'lta- 
lia", de 1870 a 1936, e o "Geolcgisches Centralblatt", de 1901 a 1938, to- 
dos encadernados e a partir do primeiro numero. 

Em 1938 os volumes existentes na biblioteca do Departamento, 
de acordo com os dados acessiveis, seriam cerca de 80 (O Departamen- 
to foi criado em 1937). Dessa data ate 1949, numerosos livros e re- 
vistas foram adquiridos ou obtidos por permuta. 

O material da biblioteca, existente em 1949, pode ser assim dis- 
criminado: 

A partir de 1944, desde a edigao do n.0 1 do Boletim de Geologia.. 
estabeleceu-se intercambio efetivo com instituigoes estrangeiras, princi- 
palmente norte-americanas; apos a guerra esse intercambio estendeu-se 
tambem a Europa, Asia, Australia, etc. 

LABORAT6RIOS. 

Em 1949 foi instalado o Laboratorio de Sedimentologia, com ma- 
terial doado, principalmente, pela Fundagao Rockefeller, e parte adqui- 
rido normalmente atraves do orgamento da Faculdade. 

O Laboratorio pode ser considerado o melhor equipado do Brasil 
na sua instalagao, possibilitando a nossa Faculdade o mais alto nivel de 
estudo e interpretagao dos sedimentos. 

ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO. 

Dentre as pesquisas efetuadas pelo Departamento, merecem ser 
citadas: a Geologia dos derrames basalticos do frapp do Parana; os es- 
tudos estratigraficos e paleontologicos da Serie Passa Dois, no Estado 
de Sao Paulo e Parana; Paleobotanica do Gondwana, estratigrafia da 
Serie Parana; Petrologia e Geologia de alguns macigos alcalinos, como 
a Ilha de Sao Sebastiao e Cananeia; Petrografia de sedimentos. 

Os Assistentes, Dr. Josue Camargo Mendes e Dr. Ruy Ozorio de 
Fceitas estagiaram um ano no United States Geological Survey, a con- 
vite do Departamento de Estado do Governo norte-americano, especia- 
lizando-se, o primeiro, em Paleontologia e Estratigrafia do paleozoico 

Avulsos (livros, separatas) 
Periodicos (volumes)   
Mapas   

1.774 
4.760 

603 



superior, e o segundo, em Te^tonica, durante os anos de 1948 e 1949, 
respectivamente. 

Por iniciativa do Departamento foi fundada a Sociedade Brasileira 
de Geologia, em 1947, cuja sede provisoria se acha localizada no Depar- 
tamento de Geologia e Paleontologia. 

O Departamento tern ainda mantido estreita colaboragao com o 
Conselho Nacional do Petroleo, Divisao de Geologia e Mineralogia do 
Departamento Nacional da Producao Mineral e Conselho Nacional de 
Pesquisas, etc. 



DEPARTAMENTO DE MATEMATICA. 

CADEIRAS DE ANALISE MATEMATICA; GEOMETRIA ANALITICA, PROJE- 
TIVA E DESCRITIVA; CRI'TICA DOS PRINCl'PIOS E COMPLEMENTOS 

DE MATEMATICA; COMPLEMENTOS DE GEOMETRIA E 
GEOMETRIA SUPRIOR; ANALISE SUPERIOR. 

CORPO DOCENTE E CURSOS REALIZADOS. 

1939 

Analise Matematica. Professor contratado: — Luigi Fantappie 
Assistentes: 1) Omar Catunda. 2) Candido Lima da Silva Dias, 

encarregado do curso do primeiro ano. 
Gecmetria. Professor contratado: Giacomo Albanese. 

Assistente: Narcisio Menciassi Luppi, 
Complementos de Matematica, Professor interino, Fernando Furquim 

de Almeida; curso para os alunos de Quimica. 

1940 

Analise Matematica. Professor interino, Omar Catunda, substituindo o 
prof. L. Fantappie, que voltou para a Italia em fins de 1939. 
Assistente: Candido L. S. Dias, encarregado do curso do primeiro 
ano, ^ 

Gecmetria. Professor contratado: Giacomo Albanese. 
Assistentes: N. Menciassi Luppi e Benedito Castrucci. 

Complementos de Matematica, para os alunos de Quimica, Ciencias So- 
ciais e Pedagogia. Professor interino, Fernando Furquim de Al- 
meida , 

No segundo semestre foi realizado urn curso sobre "Calcula das Varia- 
goes", pelo prof. Gabriele Mammana, professor contratado da Fa- 
culdade Nacional de Filosofia. 

Em novembro, foi realizado um seminario conjunto de professores de 
Matematica deste Departamento e da Escola Politecnica. 

1941 

Nas cadeiras de Analise Matematica e Geometria nao houve alteracao. 
Foi organizado um seminario semanal sobre Matematica Elementar, di- 

rigido pelo prof. Albanese. 
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1942 

Analise Matematica. Professor interino, Omar Catunda. 

Assistente: Candido L. S. Dias, substituido depois por Edison Farah. 
Analise Superior. Disciplina criada para o 3.° ano, a qual ficou a car- 

go do prof. Candido L. S. Dias. 
Geometria. Funcionou como anteriormente ate abril, quando se re- 

^ tiraram o prof. G. Albanese e o assistente N. Menciassi Luppi^A 
cadeira se desdobrou, em duas: 

1) . — Geometria Analitica, Projetiva e Descritiva. Professor Benedi- 
to Castrucci. 

2) . — Complementos de Geometria e Geometria Superior, sendo da- 
do no segundo ano o curso de Complementos, pelo prof. O. Ca- 
tunda, e no terceiro, o de Geometria Superior, pelo prof. Candido 
L. S. Dias. 

Critica dos Principios e Complementos de Matematica. Cadeira criada 
nessa ocasiao. Prof, interino, Fernando Furquim de Almeida. 

Doutoramento do prof. Candido L. S. Dias, em novembro. 
Em julho e agosto o prof. Acchile Bassi deu um curso sobre "Topologia 

Combinatoria". 
Em agosto, o Departamento mudou-se para a Rua Alfredo Ellis, 301. 

1943 

Nas cadeiras de Analise Matematica e de Geometria Analitica, Projetiva 
e Descritiva nao houve alteracao. 

Complementos de Geometria e Geometria Superior. Professor interino, 
Candido L. S. Dias. 

Critica dos Principios e Complementos de Matematica. Professor Fer- 
nando Furquim de Almeida. 
Assistente, Joao Batista Castanho, encarregado das aulas de Com- 
plementos de Matematica para os alunos de Quimica, Ciencias So- 
ciais e Pedagogia. 

Disciplina de Analise Superior. Professor, O. Catunda. 
Em agosto, doutoramento do prof. Benedito Castrucci. 
Foi realizado o primeiro concurso de ingresso ao Magisterio Secunda- 

rio, tomando parte na banca os professores B. Castrucci e F. Fur- 
quim de Almeida. 

1944 

Analise Matematica. Em setembro foi realizado o concurso para ca- 
tedratico, sendo aprovado e nomeado o prof. Omar Catunda. 
Assistente, Edison Farah. 

Complementos de Geometria e Geometria Superior. Professor, Can- 
dido L. S. Dias. 

Assistente, Luiz Henrique Jacy Monteiro. 
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Analise Superior. No primeiro semestre foi dado um curso sobre "Equa- 
coes Diferenciais", pelo prof. O. Catunda. No segundo semestre, 
o assistente Edison Farah deu um curso sobre "Series de Fourier", 

Fcram organizadcs varies seminaries de Analise Matematica. 

1945 

Analise Matematica. Professor catedratico, Omar Catunda. 
Assistente, Elza Gomide. 

Nas cadeiras de Gecmetria Analitica, Projetiva e Descritiva; Comple- 
mentos de Geometria e Geometria Superior e Critica dos Princi- 
pics e Gomplementos de Matematica nao houve alteracao. 

Analise Superior (disciplina) . Foi contratado o prof. Andre Weil, que 
deu um curso sobre "Formas Diferenciais, teoremas de De Rham e 
Espacos de Hilbert". 
Assistente, Edison Farah. 

Foi contratado o prcf. Oscar Zariski, para dar um curso de extensao 
sobre "Algebra Moderna e Intrcdugao a Geometria Algebrica". 
Auxiliar de ensino ccntratado: L. H. Jacy Mcnteiro. 

Foi realizada uma serie de seminaries sobre "Grupos Topologicos". 

1946 

Analise Matematica. Nao houve alteracao ate setembro, quando o prof. 
O. Catunda foi para os Estadcs Unidos com uma bolsa da Rocke- 
feller Foundation. 

Nas outras cadeiras nao houve alteracao. 

Analise Superior. O prof. A. Weil desenvolveu um curso sobre "Topo- 
logia Geral e Grupos Topologicos". 
Assistente, Edison Farah. 

Em maio, foi contratado o prof. Jean Dieudonne, que deu um curso de 
"Algebra Moderna e Grupos de Galois". 
Auxiliar de Ensino, L. H. Jacy Monteiro. 

1947 

Analise Matematica. O prof. O. Catunda, ausente, foi substituido no 
primeiro ano pela assistente Elza Gomide e no segundo pelo prof. 
F. Furquim de Almeida. O prof. O. Catunda voltou em setembro, 
retomando as aulas imediatamente. 

Geometria Analitica, Projetiva e Descritiva. Prof. Benedito Castrucci. 
Assistente, Geraldo dos Santos Lima Filho, 

Nas outras cadeiras nao houve alteracao. 
Na disciplina de Analise Superior, o prof. A. Weil deu um curso sobre 

"Integrals Abelianas", voltando para os Estados Unidos em se- 
tembro . 



— 616 — 

O prof. J. Dieudonne deu um curso sobre "Topologia Plana", voltando 
para os Estados Unidos em novembro. O seu auxiliar de ensino, 
L. H. Jacy Monteiro, foi contemplado com uma bolsa da Rocke- 
feller Foundation, indo para os Estados Unidos em setembro, 

Foi realizado em julho o primeiro curso de ferias. 
O professor Benedito Castrucci foi contratado para dar as aulas de 

Geometria Analitica e Projetiva na Escola Politecnica. 

1948 

Nas cadeiras de Analise Matematicc; Geometria Analitica, Projetiva e 
Descritiva e Critica dos Principios e Complementos de Matematica 
nao houve alteragao. 

Disciplina de Analise Superior. Professor contratado, Edison Farah. 
Complementos de Geometria e Geometria Superior. O prof. Candido 

L. S. Dias foi para os Estados Unidos, onde obteve uma bolsa de 
estudos da Fundagao Guggenheim. Foi substituido, na parte de 
Complementos pelo prof. Benedito Castrucci, e na parte de Geo- 
metria Superior, pelo prof. O. Catunda. 

Foi contratado como professor visitants o prof. Jean Delsarte, que de- 
senvolveu um curso sobre a "Teoria das Distribuicoes". 

O Departamento de Matematica foi transferido em agosto para o pre- 
dio da Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 1277. 

1949 

Nas cadeiras de Analise Matematica; Geometria Analitica, Projetiva e 
Descritiva e Critica dos Principios e Complementos de Matemati- 
ca nao houve alteragao. Idem na disciplina de Analise Superior. 

Complementos de Geometria e Geometria Superior. O prof. Candido 
L. S. Dias voltou dos Estados Unidos em julho, retomando o car- 
go de prof, interino; L. H. Jacy Monteiro, tendo voltado dos Esta- 
dos Unidos em margo, retomou as suas fungoes de assistente dessa 
cadeira. 

Foi contratado novamente como professor visitants o prof. Jean Del- 
sarte, que desenvolveu o curso sobre "Espacos Vetoriais Topo- 
logicos e Teoria da Integragao", 

Foi realizada uma serie de seminaries sobre "Geometria nao Desar- 
gueana". 

Foi realizado o segundo concurso de ingresso para o Magisterio Se- 
cundario, sendo nomeado como presidente da banca examinado- 
ra o prof. O. Catunda. 

Em agosto, o Dspartamento de Matematica mudou-se para a Rua Maria 
Antonia, 258, onde se acha instalado atualmente. 

* * 
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PUBLICAC6ES. 

Trabalhos do Professor Omar Catunda. 

1). — Sobre os sistemas de equagoes de variagoes totais em mais de um funcional 
incognito 

Anais da Academia Brasileira de Ciencias, t. XIV, 1942. 

2). — Sobre os Fundamentos da Teoria dos Funcionais lineares. 
Tese apresentada ao concurso para catedratico, 1944. 

3). — Sobre uma modificagao da formula de Cauchy. 
Summa Bras'iliensis Ma'hematicae, vol. I, fasc. 2, 1946. 

4). — Reda^ao da apostila do curso sobre "Equacoes Diferenciais", desenvolvi- 
do em Princeton pelo prof. Richard Bellman, 1947. 

5). — Matematica — 2a. serie Colegial — Analise Combinatoria, Binomio de Newton. 
Determinantes e Equacoes Lineares, 1948. 

6). — Estetica na Matematica — 4 conferencias pronunciadas no Clube dos Artistas, 
em novunbro e dezembro de 1949. 

* 

Trabalhos do Professor Fernando Furquim de Almeida 

1). — Os fundamentos da geometria de Hilbert e tstudo elementar da geometria de 
Lobatchefsky. 

Apostila do curso dc Critica dos Principios, dado no 3. ano. 
em 1943. 

2). — Tecria das congi-uencias. 
Apostila do curso de Critica dos Principios, d senvolv ido para 
o> 2." ano, no 1.° semestre de 1943. 

3). — A equagao da clivisao da circunferencia. 
Apostila do curso de Critica dos Principios lecionada no 2.° 
ano, durante o 2.° semestre de 1943. 

4). — Matematica — la. serie colegial — Editdra do Brasil. 
Livro de texto para os alunos da la. serie, tscrito em colabo- 
ragao com Benedilo Castrucci, Edison Farah e Joao Batista 
Castanho. 

5). — Os fundamentos da geometria. 
Anuario da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras Sedes 
Sapientiae, 1946. 

6). — Sobre uma formula de Cipolla. 
Summa Brasili nsis Matematicae — Ano 1, Vol. 1 — 1946. 

7). — Uma nova demonstra^ao da lei da reciprocidade quadralica. 
Boletim da Sociedade de Matematica de Sao Paulo — Vol. 3.". 
Fasc. 1 e 2 — Dezembro de 1948. 

Trabalhos do Professor Candido Lima da Silva Dias 

1). — Sobre o conceito de funcional analitico. 
Anais da Academia Brasileira de Ciencias. Tomo XV, n.0 1, 
(1943). 
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2). - Sobre os funcionais lineares definidos no campo das fungoes localmente ana- 
Hticas. 

Tese de doutoramento — Novembro de 1942. 

3). — Aplicagao da teoria dos funcionais analiticos ao esludo de uma solu^ac de uma 
cquacao diferencial de crdem infinita. 

Anais da Academia Brasileira de Ciencias. Tomo XV, n.0 3, 
(1943). 

4). — Ecpia^oes diferenciais ordinarias. 
Apostila de um curso (1943). 

5). — Grupos de Transformagoes. 
Apos'ila de um curso (1944). 

•6). — Estudcs sobre as homografias. 
Tese de concurso (1949). 

7). — Complemento ao trabalho de Cobn-Vossen: As colineagoes do espago prop- 
tivo complexo de n dimensoes. 

Boletim da Sociedade de Matematica de Sao Paulo — Vol. 2.", 
fasc. 2.°. Dezembro de 1947. 

8). — Bibliografia sobre cj teor^mas de existencia, unicidad? e dependencia de pa- 
rametrcs nas equago.s e sis'emas de equagoes diferenciais ordinarias. 

Boletim da Sociedade de Matematica de Sao Paulo. Vol. 4.°, 
fasc, 1-2. Dezembro de 1949. 

* 

Trabalhcs do Professor Benedito Castrucci 

1). — Sobre uma nova definigao de cubica plana. 
Tese de doutoramento — 1943, 

2). — Sobre uma geracao de uma curva plana de terceira ordem segundo o tipo 
Staudtiano. 

Anais da Acad mia Brasileira de Ciencias — 1943. 

B). — Matematica — la. serie Colegial — Capitulo die Geometria — 1944. 

4). — Apostila de Geometria Analitica — 1944. 

5). — Apostila de Trigonometria — 1945. 

C). — Apostila de Matematica Financeira — 1946. 

6). — Equivalencia de Poligonos. 
Conferencia do Curso de Ferias — 1947. 

7). — Medida da circunferencia. 
Conferencia do Curso de Ferias — 1947. 

8). — Matematica — 2a. serie — Capitulos de Geometria e Trigonometria — 1948. 

9). — O ensino da Matematica no curso secundario. 
Tese aprovada no 3." Congresso Nacional de Estabelecimentos 
Particulares de Ensino — 1948. 
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10). — A Matematica no Ensino SecuncVn'io. 
Tese aprovada no 4." Congresso Nacional de Estabelecimentos 
Particulares de Ensino — 1949. 

11). — Sobre a Congruencia na Geometria Enebdeana. 
Anais da Faculdade de Filosofia Sedes Spaientiae — 1948-1949. 

12). — Apostila de Espa^os Vectoriais — 1949. 

Trabalhos do Professor Edison Farah 

1). — Teorema de Zorn — Boletim da Socudade de Matematita de Sao Pau- 
lo. Vol. 1.", Fas. 1.°. Junho de 1946. 

2). —. Sobre a derivagao termo a temio de uma serie — Boletim da Sociedade de 
Matemalica de Sao Paulo. Vol. 2.", Fasc. 1.°. Junho de 1947. 

3). — Matematica. la. Serie Colegial — Editora do Brasil S. A. (Em colaboragao). 

4). — Matematica. 2a. Serie Colegial — Editora do Brasil S. A. (Em colabora^ao). 

Trabalhos do Assistente Luiz Henrique Jacy Monteiro 

1). — Teoria dos Ideais — Notas de aulas do Curso do Professor Oscar Zariski. 
(1945). 

2). — Teoria dos Corpos Comutativos — vols. I e II. Notas de aulas do Curso do 
Professor Jean A. Dieudonne. (1946). 

•3). — Derivagoes d,e um Corpo — Boletim da Sociedade de Matematica de Sao 
Paulo — vol. 2.", fasc. 2.°, 1947 (Trabalho apresentado a Sociedade de 
Matematica de Sao Paulo em novembro de 1948). 
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DEPARTAMENTO DE MINERALOGIA 
E PETROGRAFIA 

CRIACAO E ORGANIZAgAO. 

O E>epartamento de Mineralogia foi criado com o imcio das ati- 
vidades da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade 
de Sao Paulo, em 1934, como Gabinete de Mineralogia e Geologia, 
tendo a frente da organizacao e das aulas o Prof, Ettore Onorato, pro- 
fessor contratado, da Universidade de Roma, Italia. O Eng. Reynaldo 
Ramos de Saldanha da Gama, atual professor catedratico da Cadeira, 
foi sen primeiro assistente. Mais tarde o Gabinete de Mineralogia e 
Geologia se desdobrou em dois departamentos independentes: Minera- 
logia e Petrografia, a cargo do Prof. Onorato, e Geologia e Paleonto- 
logia, a cargo do Prof. Ottorino de Fiori. 

O Departamento de Mineralogia e Petrografia foi organizado e 
instalado, inicialmente, no predio da Faculdade de Medicina, tendo se 
transferido posteriormente para as atuais instalacoes na Alameda Glete, 
463, andar terreo. 

CORPO DOCENTE. 

A Cadeira inicialmente foi ocupada pelo Prof. Ettore Onorato, 
tendo como assistente o Dr. Reynaldo Ramos de Saldanha da Gama. 

Em 1937, foi contratado para auxiliar em trabalhos didaticos e 
de investigagao cientifica, como monitor, o entao aluno do curso de 
Historia Natural, Rui Ribeiro Franco. Com a indicagao do Prof. Ono- 
rato para catedratico de Mineralogia na Universidade de Roma, e com 
a nomeacao do Dr. Reynaldo Ramos de Saldanha da Gama para cate- 
dratico de Mineralogia e Petrografia da Universidade do Brasil, as- 
sumiu a chefia da Cadeira, interinamente, o licenciado Rui Ribeiro 
Franco, em 1939. 

Em 1941, voltou o Dr. Saldanha da Gama para o Departamento 
como professor contratado, tendo como assistentes, Dr. Rui Ribeiro Fran- 
co e Dr. William Gerson Rolim de Camargo. 

Em 1942, foi convidado o Lie. Ruy Ozorio de Freitas para ocupar 
o cargo de assistente, dispondo a Cadeira de 3 assistentes e um pro- 
fessor, tendo lotado o seu corpo. docente, de acordo com a legislagao 
vigente. 

Em 1944, deixou provisoriamente a Cadeira o Prof. Saldanha da 
Gama, em virtude de ter sido convocado para o servigo ativo do Exer- 
cito, para, no posto de capitao, servir junto a Diretoria do Material 
Belico e tratar de assuntos de materiais estrategicos. Assumiu interi- 



namente a Cadeira e a chefia do Departamento o assistente Rui Ri- 
beiro Franco. 

No mesmo ano, deixou a Cadeira o assistente Ruy Ozorio de Frei- 
tas, que se transferiu para o Departamento de Geologia e Paleontologia 
da mesma Faculdade. 

Em 1946, apos a volta do servigo ativo do Exercito, onde serviu 
tambem junto a Forga Expedicionaria Brasileira (F.E.B.) no posto 
de Major, o Prof. Saldanha da Gama prestou concurso para professor 
catedratico, conquistando a catedra com distincao. 

No mesmo ano de 1946, foi nomeado para ocupar o cargo de 3.° 
assistente o entao monitor Jose Moacyr Viana Coutinho. 

ORIENTACAO DIDATICA. 

Em tracos gerais e a mesma iniciada pelo Prof. Onorato, isto e, aque- 
la vigente nas Universidades europeias. Ligeiras modificagoes, entre- 
tanto, vem sofrendo os cursos, para melhor atender aos interesses do en- 
sino. Assim, tem-se dado enfase especial ao estudo pratico de minerais 
e rochas. 

ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO. 

O Departamento colaborou com os Departamentos de Quimica e 
Fisica da Faculdade, em pesquisas para a obtencao de cristais piezo- 
eletricos de sal de Rochelle. Tais pesquisas foram subvencionadas pe- 
los Fundos Universitarios de Pesquisas. 

Pesquisas rontgenograficas foram realizadas, principalmente pelo 
Prof. Onorato, que se tornara especialista no assunto. Outros traba- 
Ihos, no mesmo setor, foram realizadas pelo assistentes Rui Ribeiro 
Franco. 

Pesquisas atuais sobre a sintese dos silicates foram executadas pe- 
lo assistente Ribeiro Franco, e pesquisas em minerais opacos foram rea- 
lizadas pelo assistente William Gerson Rolim de Camargo, 

As principais pesquisas efetuadas no Departamento visavam mais 
a cristalcgrafia geometrica. Varies trabalhos originais, sobre o assunto, 
foram publicadcs em nosscs Boletins e revistas especializadas, pelo 
ccrpo docente. Pesquisas mineralogicas, investigando a genese dos mi- 
nerais, e efetuadas ora no campo, ora no laboratorio, foram as primei- 
ras realizadas. Varies trabalhos foram publicados sobre o assunto, des- 
tacando-se a tese para professor catedratico do Prof, Saldanha da Ga^- 
ma e as teses de doutoramento dos assistentes R. R. Franco e W. G. R. 
Camargo. 

MUSEU. 

O museu mineralogico foi criado com a doagao da colecao perten- 
cente ao Prof. Saldanha da Gama e pela aquisicao da colegao Araujo 
Ferraz. Desde entao, o museu tern crescido, tanto em numero de amos- 
tras como na qualidade de especies, contando mais de" 2.000 exemplares 
de minerais. As doacoes e as coletas feitas nas excursoes cientificas e 
que tern permitido este crescirnento rapido do museu. 
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Ao lado do mesmo foi criado o museu de Petrografia, com amos- 
tras de rochas do pais, principalmente. 

O ensino teorico tem sido auxiliado sempre pelos modelos dida- 
ticos confeccionados no proprio Departamento, por tecnico especializado 
sob a diregao do corpo docente. 

BIBLIOTECA. 

Desde a criagao do Departamento a sua biblioteca especializada 
vem aumentando com a aquisicao, tanto de livros didaticos como de 
livros especializadcs, e, especialmente, revistas especializada{3 ncrter- 
americanas e europeias. A biblioteca mineralogica rivaliza com qual- 
quer outra da mesma especie, de outras universidades do mundo. 

A colegao de livros de texto contem cerca de 700 volumes, em 
ingles, frances, espanhol, italiano, alemao e portugues. As colecoes de 
revistas especializadas elevam-se a 20. Sao dignas de registo as se- 
guintes colecoes: 

1) Zeitschrift fur Kristallographie. 
2) Neus Jahrbucli fur Mineralogie, Geologic und Paleontologie, 
3) Economic Geology. 
4) Mineralogical Magazine. 
5) American Mineralogist. 

Ha outras colecoes de revistas, porem, nao completas, pois estao 
em formagao. 

FUNDAgAO ROCKEFELLER. 

Da Fundagao Rockefeller o Departamento tem recebido subven- 
goes para aquisigao de material de laboratorio. Com a subvencao de 
4.000 dolares, concedida em abril de 1947, e pcsteriormente aumen- 
tada, foram adquiridos aparelhos valiosos para a pesquisa, tais como: 
microscopio para exame de substancias opacas; goniometro com dois 
circulos; maquina autcmatica para pclimento de minerals, para exame 
microscopico; prensa hidraulica; tubos de raio-x; acessorios mizrosco- 
picos com platina integradora. 

BOLSAS DE ESTUDO. 

Em 1940 o assistente Rui Ribeiro Franco foi contemplado com 
uma bblsa de estudo da Fundagao Antonio e Helena Zerrener, utili- 
zando-a na Universidade de Cornell, Ithaca, 

No mesmo ano recebeu outra bolsa, que nao pode utilizar, da Fun- 
dagao Rotellini, para Roma. 

No periodo de agosto de 1949 a julho de 1950, a convite do Go- 
verno Americano, trabalhou no United States Geological Survey, onde 
realizcu varias pesquisas. 

O assistente William Gerson R. de Camargo, em 1947, freqiien- 
tcu a Harvard University, em Cambridge, Mass., Estadcs Unidos, em 
gozo de uma bolsa da Fundagao Rockefeller. 





DEPARTAMENTO DE QUIMICA. 

CADEIRAS DE QUIMICA GERAL E INORGANICA E QUlMICA AXALlTICA; 
QUIMICA ORGANICA E BIOLOGIGA; EISIGO-QUIMICA 

E QUIMICA SUPERIOR. 

INSTALAQAO. 

No ano de 1939 o Departamento de Quimica foi transferido do 
predio da Faculdade de Medicina, orde fora instalado em 1934 na Sec- 
cao de Farmacolcgia, para o seu predio proprio, recentemenle cons- 
truido na Alameda Glete. Essa transferencia se tornou inevitavel de- 
vido ao grande numero de aluncs, pois na Faculdade de Medicina so 
havia uma sala para o curso pratico de tres turmas e falta completa de 
dependencias necessarias. Dispos o Departamento, no novo predio, de 
um amplo anfiteatro com uma grande mesa, especialmente provida de 
instalacoes para a execucao de experiencias didaticas, instalacoes para 
projecoes, e de uma pequena sala anexa para a preparacao das expe- 
riencias. Esse anfiteatro foi usado nos anos seguintes tambem por cu- 
tras seccoes da Faculdade e, em muitas ocasioes, para conferencias. 
Foram construidas no novo predio tres salas para os cursos praticos 
ias tres turmas, previstas cada uma para 25 alunos; dois laboratories 

de pesquisa, com anexos para balangas e estufas, um deposito para dro- 
gas; uma biblioteca e um escritorio. 

Em 1944-1945 o predio foi aumentado para corresponder as ne- 
cessidades das tres Cadeiras de Quimica. O aumento consistiu, essen- 
cialmente, na construcao de um grande labcratorio de pesquisas, e dois 
pequenos, para a Cadeira de Quimica Organica; de uma sala para o cur- 
so praticcda mesma Cadeira; de uma sala maior para a biblioteca; na 
ccnstrucao de uma sala de pesquisa com dois anexos e um escritorio 
para a nova Cadeira de Fisico-Quimica, e de um grande deposito para 
drcgas. Nos ancs seguintes foram instalados, ainda, uma oficina meca- 
nica, uma de vidreiro e um labcratorio micro-analitico com ar con- 
dicionado. 

ORGAXIZACAO DOS CURSOS. 

jAte 1942 a distribuicao do ensino era a seguinte; 
I. — Quimica experimental Geral e Inorganica, Quimicgi Anali- 

tica qualitativa e quantitativa (tres turmas), Quimica Organica e Qui- 
mica Superior, a cargo do professor Keinrich Rheinboldt. 

As aulas teoricas foram dadas rotativamente: num ano Quimica 
Inorganica e no seguinte Quimica Organica (para o 1.° e 2.° ano) e 
Quimica Superior, tendc sido o ultimo curso freqiientado em ccnjunto 
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pelo 2.° e 3.° anos. No ensino da Quimica Analitica introduziu-se, de 
comego o sistema do trabalho pratico individual, na base de um Guia 
especialmente elaborado e distribuido aos alunos, sendo a parte teorica 
ministrada em forma de coloquios. Consistiu o curso de dois periodos: 
1 1/2 ano de curso qualitativo e 1 1/2 ano de curso quantitative, mais 
alguns exercicios de quimica preparativa. 

II. — Fisico-quimica e Bioquimica, a cargo do professor Hein- 
rich Hauptmann. 

As aulas foram dadas rotativamente, de modo que coincidiu a 
Bioquimica com a Quimica Inorganica, e a Fisico-quimica com a Qui- 
mica Organica. Dessa maneira essas aulas eram ministradas sempre 
simultaneamente para as turmas do 2.° e 3.° anos, 

III. — Alem dessas aulas de Quimica os alunos tinham aulas de 
Fisica, Matematica e Mineralogia. 

Em 1942, de acordo com o padrao federal, o ensino foi assim dis- 
tribuido pelas tres Cadeiras: 

I. — Quimica experimental Geral e Inorganica, Quimica Anali- 
tica qualitativa e quantitativa, e Quimica Superior, a cargo do profes- 
sor Heinrich Rheinboldt. 

II. — Quimica Organica e Quimica Biologica, a cargo do profes- 
sor Heinrich Hauptmann. 

III. — Fisico-quimica . 
O primeiro curso de Fisico-quimica (1942) foi dado pelo Prof. 

G. R. Levi, catedratico de Fisico-quimica da Universidade de Milao, 
e o segundo (1944) pelo Dr. Milton do Amaral, livre-docente de Qui- 
mica Fisiologica da Faculdade de Medicina. A partir de 1946 o curso 
tern sido dado pelo Lie. Dr. Simao Mathias. anteriormente assistente do 
Departamento e que, em 1944-1945, se aperfeigou nessa materia, du- 
rante dois anos, nos Estados Unidos, com uma bolsa concedida pela 
Rockefeller Foundation. 

Com o aumento de mais uma serie, determinada pela reforma Scru- 
za Campos, introduziram-se, para o 4.° ano, um curso pratico de Qui- 
mica Organica e um curso de Quimica Industrial, ministrado pelos pro- 
fessores da Escola Politecmca. 

EIBLIOTECA. 

A biblioteca e essencialmente um orgao de consulta que se desti- 
na aos trabalhos de pesquisa do corpo docente e discente. E', porem, 
freqiientemente consultada per pesscas pertencentes a cutras Facul- 
dades da Universidade, por instituigoes estaduais e pela industria par- 
ticular. Se bem que as series das revistas originais sejam ainda muito 
inccmpletas, os lexicons e as series de revistas de relatorios possibili- 
tam o encontro da informagao bibliografica desejada, a partir de 1848, 
de modo que assim se pode prccurar o trabaiho original em outra bi- 
blioteca especializada (por exemplo, atraves de micro-filmes). Espe- 
ra-se, porem, peder completar lentamente, na medida das possibilidades 
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orgamentarias, as series mais importantes das revistas especializadas 
e preencher as lacunas oriundas da ultima guerra. 

Numero de volumes existentes e dados sobre o desenvolvimento 
da biblioteca ate 1949: 

Aquisigoes no ano de 1935 245 volumes 

1936 157 
1937 178 
1938 103 
1939 5 
1940 12 
1941 
1942 47 
1943 6 
1944 49 
1945 48 
1946 363 
1947 105 
1948 57 
1949 57 

1.432 

* * 
* 

CADEIRA DE QUlMICA GERAL E INORGANICA E QUlMICA ANALlTICA. 

CORPO DOCENTE. 

Em 1939 o corpo docente da Cadeira era assim constituido: 
Professor: Dr. Heinrich Rheinboldt 
1.° Assistente: Lie. Simao Mathias 
2.° Assistente: Lie. Pascoal Senise 
Auxiliar Tecnico: Dr. H. Stettiner e Elvira B. Bauer Berthold. 

Mais tarde, o bacharel Francisco Berti foi admitido como Assis- 
tente extranumerario. 

Em 1942 o Dr. H. Stettiner exonerou-se. 
Em 1944 o Dr. Francisco Berti, depois de seu doutoramento, dei- 

xou de ser Assistente extranumerario. 
Com a ausencia do pais do Dr. Simao Mathias, foi admitido em 

1944, como auxiliar de ensino, o bacharel Ernesto Giesbrecht, que se 
doutorou em 1947, 

Em 1945 o Dr. Simao Mathias deixou as funcoes de assistente da 
Cadeira, sendo nomeado professor interino da Cadeira de Fisico-Qui- 
mica. Nessa ocasiao o Dr. Pascoal Senise passou para o cargo de 1.° 
Assistente, o Dr. Ernesto Giesbrecht foi nomeado 2.° Assistente, e, co- 
mo 3,° Assistente foi indicada a Dra, Madeleine Perrier. 

Em 1948 exonerou-se Da. Elvira Bauer, cujo cargo, infelizmente, 
nao pode ser mais preeenchido. Em ccmpensagao, foi admitido como 
Auxiliar de Ensino o bacharel Marco Antonio Cecchini. 



— 628 — 

O corpo docente em 1948 ficou, pois, assim constituido: 

Professor: Dr. Heinrich Rheinboldt 
1.° Assistente: Dr. Pascoal Senise 
2.° Assistente: Dr. Ernesto Giesbrecht 
3.° Assistente: Dra. Madeleine Perrier 
Auxiliar de Ensino: Bel. Marco Antonio Cecchini. 

PESQUISAS E TRABALHOS 

As pesquisas efetuadas relacionam-se, principalmente, com o estu- 
do da isoformia de compostos organicos, de sistemas binaries de com- 
postos quimicos, e com a preparacao de derivados org&nicos dos ele- 
mentos enxofre, selenio e telurio. Os relates dessas pesquisas consti- 
tuem os trabalhos publicados nos Boletins do Departamento, em re- 
vistas especializadas, estrangeiras e nacionais, e em 11 teses para dou- 
toramento, executadas sob a orientacao do Prof. Heinrich Rheinboldt. 

SUBVENgoES. 

Em 1949 a Cadeira recebeu um auxilio da Comissao de Pesquisas 
Cientificas, na importancia de CrS 10.000,00, que foi usado para ati- 
var as pesquisas em andamento. 

A Fundacao Rockefeller concedeu ao Departamento o valioso au- 
xilio de US $ 9.000 para a aquisicao de material e drogas, compra- 
dos nos Estados Unidos, cabendo a cada Cadeira, aproximadamente, 
a terga parte. 

PUBLICAgoES 

RHEINBOLDT, 

RHEINBOLDT, 

RHEINBOLDT, 

RHEINBOLDT, 

RHEINBOLDT, 

19 3 9 

Heinrich e E, MOTZKUS: 
Alkyl-schwfel (II) jodide oder Sulfensiiurejodide, Ber. 72, 657-667. 

Heinrich e F. MOTT: 
Orientiercnde Versuche iiber die E.xistenz aliphatischer Sulfensa- 
urechloride und bromide, Ber. 72, 668-670. 

Heinrich e F. TAPPERMANN: 
Uljer Thionitrite, IV; Znr Geschichte der Nitrosylmercaptide oder 
thionitrit , Journ. prak1. Chem. [2] 153, 65-76. 

H inrich (com P. BRAUN, E. FLUME, O. KONIC e A. LAUBER); 
Ober Choleinsauren, V; Choleinsiiuren aliphatischer Kohlenwasser- 
stoffe, Journ. prakt. Chem. [2] 153, 313-3'26. 

Heinrich 
Ober das Mol kiilbindungsvermogen von Gallensauren und Steri- 
nen, IV. Cholcsterin, Zeitschr. physiol. Chem. 260, 279-284. 
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19 4 0 

RHE1NBOLDT, Heinrich e SIMAO MATHIAS: 
Zur isomorphen Vertretbarkeit der Chalcogene in organischen 
Verbindungen, Ber. 73, 433-435, 

19 4 1 

RHEINBOLDT, Heinrich 
John Mercer. Biographical sketch; Journ. Chem. Education 18, n.0 2 

RHEINBOLDT, Heinrich 
Os acidos coleicos e sen papel na ressorgao intes'inal, Arq. Cirur- 
gia e Clinica experimental, V, 217-226. 

RHEINBOLDT, Heinrich 
B merkungen zur Methodik der thermischen Analyse hinarer S\s- 
teme, Ber. 74, 756-758. 

RHEINBOLDT, Heinrich e Francisco BERTI: 
Zur isomorphen Vertretbarkeit der Chalkogene und Pseudochalko- 
gene in organischen Verbindungen, Ber. 74, 1046-1047. 

RHEINBOLDT, Heinrich 
Addition compounds of zinc, cadmium, cobalt and nickel halides 
with L4-dioxane, Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 2535, 

19 4 2 

RHEINBOLDT, Heinrich e Paschoal SENISE: 
Sobre um novo principio de classificayao dos compostos organicos 

moleculares, Bob QULMICA, n.0 1, 3-14. 

SENISE, Paschoal 
Sobre a natureza dos acidos coleicos. (Tese de doutoramento di- 
rigida pelo Prof. Heinrich Hheinholdt) in Bob QUlMICA, n.0 1, 
35-73 (1942). 

MATHIAS, Simao: 
Sobre mercaptanas bivalen'es e sulfetodmercaptanas (Tese de dou- 
toramento dirigida pelo Prof. H. Rheinboldt), Bob QLIMICA, n.0 

1, 75-140. 

RHEINBOLDT, Heinrich e H. STETTINER; 
Sobre o poder de combinayao de cin olo com iodetos organicos, 

Bob QUlMICA, nP I, 15-19. 

RHEINBOLDT, Heinrich e Francisco BERTI: 
Sobre a possibilidade da substituigao isomorfa do ciano-grupo pelos 
halogenios em compostos organicos. Bob QUlMICA, n.0 1, 21-26. 

RHEINBOLDT, Heinrich e H. STETTINER; 
Sobre os compostos de adiyao do ciclopentametileno-tetrazolo com 
sais inorganicos, Bob QUlMICA, nP 1, 27-34. 

BERTI, Francisco 
Estudos sobre sist mas binaries organicos. (Tese de doutoramento 

dirigida pelo Prof. H. Rheinboldt). 



— 630 — 

19 4 5 

RHEINBOLDT, Heinrich 
Balanga e pesagem na epoca preclassica da Quimica, SELECTA 
QUIMICA, n.03, 167 pag. 

RHEINBOLDT, Heinrich e Ernesto GIESBRECHT: 
The configuration of sulfoxides. Mixed crystals of sulfoxides with 
sulfones, Journ. Amer. Chem. Soc. 68, 973-978. 

RHEINBOLDT, Heinrich e Ernesto GIESBRECHT: 
The configuration of organic selenoxides. Mixed crystals of stleno- 
xides with sufoxides, Journ. Amer. Chem. Soc. 68, 2671-2673. 

RHEINBOLDT, Heinrich 
Dois grandes Quimicos Inorganicos: HENRI MOISSAN e AL- 
FRED WERER, SELECTA QUIMICA, n.0 5, 45-76. 

CILENTO, Giuseppe • 
Isosterismo, isologia e isomorfismo. (Tese de doutoramento dirigi- 
da pelo Prof. H. Hheinboldt). 

PREGNOLATTO, Waldomiro 
Analise termica de sistemas binaries de compostos organicos. (Te- 
se de doutoramento dirigida pelo Prof. H. Rheinboldt). 

NAZARIO, Germinio 
Estudo sobre a substituiyao isomorfa dos halogenios e pseudoha- 
logenios na posigao beta da molecula da naftalena. (Tese de douto- 
ramento dirigida pelo Prof. H. Rheinboldt). 

19 4 7 

RHEINBOLDT, Heinrich e Ernesto GIESBRECHT: 
Mixed crystals of sulfoxides, sulfones, selenoxides and selenones; 
Journ. Amer, Chem. Soc. 69, 644-646. 

RHEINBOLDT, 'Heinrich e Elli BAUER BERTHOLD: 
Relagoes cristaloquunicas de sulfonamidas com acido p-aminoben- 
zoico e benzocanina, Bob QUIMICA, n.0 2, 105-109. 

RHEINBOLDT, Heinrich e Madeleine PERRIER: 
Sobre a substituigao isomorfogenea de cloro, bromo e iodo em liga- 
^ao alifatica, Bob QUIMICA, n.0 2, 111-124. 

RHEINBOLDT, Heinrich e Madeleine PERRIER; 
Sistemas binaries das p-nitro e p-amino-halogenobenzenas, Bob 
QUIMICA, nP 2, 125-139. 

RHEINBOLDT, Heinrich e Francisco BERTI e K. SCHNEIDER: 
Estudos sobre a existencia de compostos de adigao de iodetos or- 

ganicos a compostos organicos do enMofre. Bob QUIMICA, n.0 2, 
145-151. 
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RHEINBOLDT, Heinrich e Francisco BERTI: 
Sobre a possibilidade da substiluigao isomorfa do ciano-grupo pelos 
halogen'ios em compostos organicos, II, Bob QUIMICA, n.0 2, 
141-144. 

RHEINBOLDT, Heinrich e Madeleine PERKIER: 
Preparation of p-phenvlphenacyl iodide and redetermination of the 
melting points of some phenacyl halides, Journ. Am r. Chem. Soc. 
69, 3148-9. 

RHEINBOLDT, Heinrich e Ernesto GIESBRECHT: 
The configuration of organic telluroxides. Mixed crystals of tellur- 
oxides with selenoxides; Journ. Amer. Chem. Soc. 69, 2310-13. 

RHEINBOLDT, Heinrich 
Chronica Chimica anni MCMXLII, SELECTA QUIMICA, n.3 6, 
63-74. 

RHEINBOLDT, Heinrich 
Chronica Chimica anni MCMXLIII, SELECTA QUIMICA, n.0 7, 
61-81. 

CIESBRECHT, Ernesto 
Estuoo sistematico sobre a isomorfia de Eteres, Sulfetos, Selene- 
cos e Teluretos Aciclicos. (Tese de doutoramento dingida p lo I rof. 
H Rheinbcldt — apresentada a Ccngregacao da Faculdcde de Fib 
Cien. e Letr. cm 22-11-1947). 

PERRIER,Madeleine 
Estudo sistematico sobr; a substituicao dos atomos e pseudoato- 
tomos halogenecs e de grupos pseudohalogeneos na posicao — 1 
da 2,4-dinitr6benzena. (Tese d dbutoramento dirigida pelo Prof. 
H. Rheinboldt — novembro de 1947). 

19 4 8 

RHEINBOLDT, Heinrich 
"Chemische Unterrichtsversuche" 2. Aufb, Theodor Steinkopff, 
Dresden u. Leipzig, XVIII — 352 pg. (com O. Schmitz Du Mont). 

LEVY, Alfredo 
Estudo sobre a influencia do comp'imento da cadeia carbon ica aa 
formayao de solugoes solidas em compostos organicos. (Tese de dou- 
toramento dirigida pelo Prof. H. Rheinboldt). 

LOEWENSTEIN, Walter 
Estudo sobre o ccnteudo em Hafnio dos minerals de zirconio da 
regiao de Poyos de Caldas — Minas Gerais (Tese de doutoramento 
dirigida pelo Prof. H. Rheinboldt). 

SAFFIOTI, Waldemar 
Sobre compostos de adigao d sulfoxidos e selenoxidos. (Tese de 
doutoramento dirigida p.lo Prof. H. Rheinboldt). 

19 4 9 

RHEINBOLDT, Heinrich e Ernesto GIESBRECHT: 
Sulfenyl Selenocyanates, Journ. Amer. Chem. Soc, 71, 1740-1. 
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RHEINBOLDT, Heinrich 
Joseph Black, CULTUS (Sao Paulo), vol. I, n.0 1, 7-14. 

RHEINBOLDT, Heinrich 
Chronica Chimica anni MCMIL, SELECTA QUIMICA, n.0 8^ 

^ 71-108. 

PREGNOLATTO, VValdomiro 
£-411(10 sohre a possibilidade da substituigao isomorfa dos haloge- 
nios e grupos pseudohalogenios na orto posi^ao d.; acido benzoico^ 
(parte da tese de doutoramento dirigida pelo Prof. Dr. H.RheinboldO 
— in Revista do Instituto Adolfo Lutz vol. 7, 85-149. 

NAZARIO, Germinio 
Sobre alguns sistemas binaries de be'a derivados da naftalena. 
(parte da tese de doutoramento dirigida pelo Prof. H. Rheinboldt)1 

in Revista do Instituto Adolfo Lutz, vol.8, •37-167. 

❖ * 
& 

CADEIRA DE QUIMICA ORGANICA E BIOL6GICA. 

CORPO DOCENTE: 

Professor Catedratico, Dr. Heinrich Hauptmann, 
Assistentes; Dra. Jandyra Franca Barzaghi. 

Dr. Marcello de Moura Campos. 
Dra. Lucy Lacerda Nazario. 

Auxiliares tecniccs, Dra. Hanna Rothschild (ate 1948). 
Dra. Blanka Wladislaw (a partir de 1948) . 

Em 1948 a Dra. Blanka Wladislaw foi nomeada assistente extranu- 
meraria. Em 1949 foi contratada como auxiliar de ensino. 

LABOR AT 6RIOS: 

A Cadeira de Quimica Organica e Biclogica comegou a existir em 
1942, ano em que foi criada na Faculdade de Filoscfia, em conseqiien- 
cia da reforma do ensino decorrente do decreto n.0 12.511, de 21-1-1942., 
Ate essa data a Quimica Biologica se achava reunida a Fisico-Quimica 
e a Quimica Organica a Inorganica. 

Inicialmente, um period© de 8 semanas, no fim do ultimo ano do 
curso, estava reservado ao ensino pratico de Quimica Organica. Em 
1945, com a cria^ao do curso de especializacao, foi introduzida no curri- 
culo a disciplina "Quimica Organica Preparativa", que se ensina com. 
20 boras semanais, durante o 4.° ano inteiro. Neste curso, o aluno tern 
oportunidade de se familiarizar com as tecnicas e metcdcs basicos da 
Quimica Organica Preparativa, e de conhecer alguns metodos do trabalho 
experimental em Quimica Biologica. 

A Cadeira dispoe, para o ensino pratico, de um laboratorio que, 
embora modestamente montado, possui o espago e aparelhamento ne- 
cessarios a execucao das experiencias. 
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Em vista das dificuldades na aquisicao de material, executam-se 
varias experiencias em escala semi-micro, familiarizando, destarte, os 
alunos com esta tecnica moderna. 

Alem de suas tarefas regulares, relacionadas com o curso de espe- 
cializagao, tern outras obrigagoes, decorrentes do curso de doutoramento. 
Cada tese necessita de um amplo trabalho de pesquisa original, experi- 
mental, com a duragao de pelo menos dois anos, e que e executado em 
geral num labcratorio a parte, devidamente aparelhado. Pertence, tam- 
bem, a Cadeira um laboratorio de semi-micro analises, que nao somente 
serve aos pesquisadores do Departamento, mas tambem esta a disposi- 
cao dos colegas interessados. 

I'ESSOAL E FUNQOES. 

Colaboram com o catedratico no ensino e nas pesquisas tres assis- 
tentes e um auxiliar de ensino, um tecnico de laboratorio e um servente. 
Aos assistentes compete, principalmente, o ensino pratico de laboratorio, 
estando a preparacao das demonstragoes das aulas teoricas a cargo do 
auxiliar de ensino. O tecnico, sr. T^ncredo Bizarro e a servente. Da. 
Jacyra Jeronimc, colaboram tanto na preparagao das aulas como na 
parte tecnica das pesquisas. 

PESQUISAS. 

As pesquisas executadas pela Cadeira datam de 1939, ano em que 
se iniciaram estudcs sobre a parte nao saponificavel do cafe. Mais 
tarde, outros produtos dos reinos vegetal e animal foram pesquisados. 
Alem disso, ini:iaram-se investigagces sobre compostos organicos sui- 
furados, especialmente sobre o seu comportamento em presenga de me- 
tais, bem como sobre as propriedades e reacoes de mercaptais e mer- 
captois. As pesquisas foram orientadas pelo catedratico, com quem co- 
laboraram os assistentes e doutorandos da Cadeira. Os resultados das 
pesquisas foram publicados nos boletins de Quimica, em revistas espe- 
cinlizadas nacionais e estrangeiras e em cinco teses: uma para provimen- 
to da catedra e quatro para doutoramento. Os titulos e lugares de pu- 
blicagao dos trabalhos de pesquisa executados na cadeira sao dados a 
seguir. 

1939 

1. Zur Konstitutionsaufklarime; des Cafesterols. I. — H. Hauptmann, e 1. Franca. 
- Z. phys. Chem. 259, 245 (1939). C. A. 33, 7813 (1939). 

1940. 

2. Novos caminhos das pesquisas do metabolismo. — H. Hauptmaun. — Rev. Fac. 
feil. Cien. e Letras 7, 82 (1940). 

1942 

3. Algumas experiencias fisiologicas com cafesterol e sens derivados. II. I lanpt- 
mann, P. Sawaya, L. Lacerda. — Bol. Fac. Fii Cien. Letras, Quini. 1, LSI 
(1942). C. A. 40, 392 (1946). 

4. Composigao do oleo do peixe Jaii. — H. Hauptmann. — Anais da Assoc. Quim. 
Brasil. 1, 96 (1942). 
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5. Sobre o cafesterol e al^uns de sens d rivadds. — Tese de doutoramento apres, 
per J. Franga a Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de 
Sao Paulo em 1942, e publicada no Bob de Quim, 1, (1942) 

1943 

6. A suposta aMvidade estrogenicai do cafesterol. — L. Lacerda, H. Hauptmann e 
J. Franga. - j. Am. Chem. Soc. G5, 993 (1943). C. 37, 4122 (1943). 

7. Em torno da agao estrogenica do cafesterol. — L. Lacerda, H. Haupetmann e 
J. Franga Anais da Assoc. Qmm. Bras. 2, 29 (1943). C. A. 38, 782 (1944). 

8. Cafesterol. H. — Hauptmann e J. Franga. — J. Am. Chem. Soc. 65, 81 (1943). 
9. Cafesterol. HI. — H. Hauptmann e J. Franga. — J. Am. Chem. Soc., 65, 993 

(1944). 
10. Um simples micro-extrator. — H. Hauptmann t J. Franga. — Anais da Assoc. 

Quim. Bras. 2, 126 (1943). 

1944 

11. A redugao das cetonas ciclicas (comunicagao previa). — H. Hauptmann. — Anais 
da Assoc. Quim. Bras. 3, 231 (1944). C. A. 40, 569 (1946). 

1945. 

12. Preparagao e agao biologica do acido anacardico e de alguns derivados. — H. 
Hauptmann, F. Eichbaum e H. Rothschild. — Anais da Assoc. Quim. Bras. 4, 83 
(1945). 

13. Fritz Ludwig Straus, 1877-1942. — H. Hauptmann. — Sel. Chim. 2, 5 (1945). 

1946 

t4. Sobre alguns mercaptois esteroidicos. — Tese para concurso de professor cate- 
dratico apr sentada pelo Dr. Heinrich Hauptmann a Faculdade de Filosofia e 
Ciencias e Letras da Universidade de Siio Paulo em 1946 e publicada no Bed. 
de Quim. 2, (1946). 

1347 

15. Some steroid mercaptois. — H. Hauptmann. — 1. Am. Chem. Soc., 69, 562 
(1947). 

16. O metabolismo dos lipidos. — H. Hauptmann. — Sel. Chim. 7, 21 (1947). 
17. Introdugao a Quimica Organica. — H. Hauptmann, — S. Paulo, 1947. 

1948 

18. Sobre alguns constituin'es das folhas de Cassia Alata L. — Tese de doutora- 
m nto apresentada por L. Lacerda a Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras 
da Universidade de Sao Paulo em 1948. 

19. Uber das Verhalten von Schwefelverbindungen in Gegenwart von Raneynickel. 
— H. Hauptmann, B. Wladislaw, P. F. Camargo. — Experientia, 4, 10 (1948). 
C. A. 43, .2597 (1949). 

1949 

20. Sobre o comportamento de compostos ds enxofre em presenga de nicjuel de 
Raney — Tese de doutoramento apresentada por Blanka W ladislaw a Faculda- 
de de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo em 1949. 

21. Sobre o acido anacardico, anacardol e substancias corr latas. — Tese de douto- 
ramento apresentada por H. Rothschild a Faculdade de Filosofia, Ciencias e 
Letras da Universidade de Sao Paulo em 1949. 
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Na ultima guerra coube a Cadeira a honrosa tarefa de poder coope- 
rar no esforco de defesa nacicnal, elaborando um processo para a ob- 
tencao de cristais grandes de sal de Rochelle, bem como de um para a 
preparacao de Wolframio espectrocopicamente puro a partir de Sche- 
elita. 

CONCURSO. 

Em 1946 o titular da Cadeira foi aprovado em concurso para 
catedratico. 

SUBVENqoES. 

Nos anos de 1940 e 1941, o Departamento Nacional de Cafe con- 
cedeu a Cadeira uma subvencao mensal de CrS 3.000,00, para incenti- 
var as pesquisas sobre a parte nao saponificavel do oleo de cafe esta 
subvencao foi aplicada parte na compra de aparelhamento, material de 
vidro e drogas, parte no contrato de pessoas para prestarem servicos 
lecnicos. As pesquisas para a defesa nacional foram custeadas pelos 
Fundos Universitarios de Pesquisa. Finalmente, a Fundacao Rocke- 
feller em 1947 concedeu ao laboratorio uma subvengao que se estendeu 
por dois anos, e que foi empregada na compra de drogas e material de 
vidro, e na aquisicao do aparelhamento necessario ao equipamento do 
laboratorio de micro-analise. As verbas da Faculdade foram concedidas 
em conjunto para todas as Cadeiras do Departamento de Quimica, ra- 
,zao pela qual nao podem ser discriminadas neste relatorio. 

BOLSA DE ESTUDOS. 

Em 1949 o titular da Cadeira foi executar pesquisas nas Universi- 
dades da California e de Harvard, em gozo de uma bolsa concedida pela 
Fundacao Rockefeller. 

SEMINARIO DE QUIMICA ORGANICA E BIOL6GICA 

Esta parte da atividade da Cadeira foi inieiada em 1942 no intuito de familia- 
rizar os assistent s e doutorandos da Cadeira, bem como os alunos mais adiantados 
com os resultados relatados na literatura quimica organica e biologica. A iniciafiva 
centou logo com o vivo interesse de colegas de institutes afins e da industria que nao 
sbmeute assistiram as reunioes, mas tambem colaboraram ativamente, encarregando-se , 
de relatorios. 

Lista dos assuntos relatados: 

1.° — 3-10-1942 — Lucy Lacerda. 
Sobre as substancias antraquinonicas e:traidas das fdlhas 
de Cassia Alata. 

,2.° — 21-11-1942 — Dra. Jandyra Franga. 
Sobre uma substancia obtida das folhas da Carqueja. 
Dr. H. Hauptmann. 
Semi-micro extratores. 

3.° — 29-3-1943 — Dra. Jandyra Franga. 
Reagbes de metilagao com tetraacetato de cluunbo. 

4." — 10-4-1943 — Walter Mors. 
Sobre o esclarecimento da estrutura do Toxicarol. 
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5." — 3-5-1943 — Lucy Lacerda. 
Sobre propriedad s inseticidas de alguns azo-derivados da 
3,2'-Nicotiryna. 
Dr. Heinrich Hauptmann. 
Sobre o metabolismo dos acidos graxos. 

6.° — 15-5-1943 — Dr. Heinrich Hauptmann. 
Sobre o Lavandulol, urn novo alcool monoterpenico do obo 
de lavanda. 

7.° -< 5-6-1943 — Dra. Jandyra Franga. 
Sobre preparagao e purificagao da Quassina e Neoquassvna 
com iuformagao solirc suas formulas moleculares. 

8.° - 12-6-1943 - Walter Mors. 
Sobre inseticidas em geral. 
Ayao de alcali sobre Rotenona e substancias rHacionadas. 

9.° — 26-6-1943 — Hanna Rothschild. 
Sobre metodos de dosagem de Cafeina. 
Dr. Heinrich Hauptmann. 
Sobre agao de acido perbenzoico em cetonas com formagao 
de lactonas. 

10.° — 21-7-1943 — Dra. Jandyra Franga. 
Sobre o esclarecimento da istrutura da Monocrotalina, alca- 
loide da Crotalaria Spectabilis e Crotalaria Retusa. 

11.° — 4-8-1943 — Lucy Lacerda. 
Sobre adigao de dienos a cumarina e acidos cinamicos subs- 
tituidos. 

12.° — 18-8-1943 — Dra. Jandyra Franga. 
Sobre estrutura e configuragao de acido podocarpico e ferru- 
ginol. 
Dr. Heinrich Hauptmann. 
Sobre proteinas iodadas e sua agao fisiologica. 

13.° — 1-9-1943 — Hanna Rothschild. 
Sobre o esclarecimen'o da estrutura das Pyrethrinas. 

14.° — 15-9-1943 — Dr Rubens Salome Pereira. 
Complexes do lerro no sangue e sua significagao fisiologica. 

15.° — 29-9-1943 — Dr. Paulo Sawaya. 
Transmissao quimica do impulse nervoso — Fisiologia da Ace- 
tilcolina. 

16.° — 13-10-1943 — Marcello de Moura Campos. 
Isomeros geometricos do Piperileno. 

17.° — 17-11-1943 — Dr. Heinrich Hauptmann. 

Sobre Cafestol. 

18." — 24-11-1943 — Dra. Jandyra Franga. 
Uma substancia com agao hemorragica extraida do trevo doce. 

19." — 16-2-1944 — Dr. Mauricio Rocha e Silva. 
Agao fisiologica dos fermentos proteoliticos e provavel na- 
tureza das ligagoes da histamina com as proteinas celulares. 

20." —J 1-3-1944 — Dr. Francisco Eichbaum. 
Quimioterapia da tuberculose. 
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21.° — 15-3-1944 — Paulo Camargo. 
Condensagao do -acetilpropionato de etila com clo- 
rofumarato de etila. 
Dr. Heinrich Hauptmann. 
Sintese de derlvados com agao estrogenica da Indena 
e observagoes sobre a configuragao do Stilbestrol. 

22.° - 5-4-1944 - Hanna Rothschild. 
Sobre o esclarecimento da estrutura da vitamina A2. 
Lucy Lacerda. 
Sintese de um analogo piridinico e um analogo tia- 

zolico do acido hidnocarpico. 

23.° — 26-4-1944 — Dra. Jandyra Franca. 
Sinteses de 4-hidroj:icumarmas. 

24.° — 10-5-1944 — Dr. Klaus Neisser. 
Sobre a Rela^ao entre o poder rotatorio e a constituigao dos 
esterois. 

25." — 24-5-1944 — Ernando Buratti. 
Nova sintese do Mentol racemico a partir do Timol. 
Germinio Nazario. 
Sobre Estrutura d: copolimeros da Isobutilona e Isoprena. 

26.° - 16-6-1944 - Blanka Wladislaw. 
Halogenagao e sulfonapao da piridina. 

27.° — 19-7-1944 — Dr. Klaus Neisser. 
Sintese total da quinlna. 
Dr. Heinrich Hauptmann. 
Algumas Quinolinas como modelos abertos da Atebrina. 

28." — 2-8-1944 — Marcello de Moura Campos. 
Biotina — prova de consbtuigao. 

29.° - 23-8-1944 - Walter Mqrs. 
Atividades' do laboratorio de Quimica do Institute) 
Agronomico do Norte. 

30.° — 30-8-1944 — Paulo Camargo. 
Deccmposigao termica de c.rtos carbinois poli-arilados. 
Jose Mauro Pontes. 
Sobre uma nova sintese da homocistina e um melhoramento 
na sintese da metionina. 

31.° — 13-9-1944 — Hanna Rothschild. 
Um novo metodo de preparagao de aldeidos a(5 insaturados 
Efraim Alfredo Spiguel. 
Dimerisagao do 6-meto.\i-3, 4 dihidro-naftaleno. 

32." — 27-9-1944 — Dr. Dieter Koch Weser. 
Valor e valorizagao das txpcriencias fisiologicas. 

33'.° — 11-10-1944 — Dr. Hans Stammreich. 
Sobre metodos de analise espectrog'afica aplicados a deter- 
minagao da estrutura quimica das substancias. 

34.° — 25-10-1944 — Germinio Nazario. 
Patulina — uma substancia anti-biotica do Penicillium Patulum. 
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35.° — 8-11-1944 — Dr. Hans Stammreich. 
Espectro Raman — teoria e aplica^ao a qmmica. 

/ 36.° — 22-11-1944 — Ernando Buratti. 
Pepsina — cinetica e dosagem. 

37° - 13-12-1944 - Blanka Wladislaw. 
Cloreto de sulfiirila em quimica organica. 

Lucy Lacerda. 
Sobre a estrutura da lactona do acido hidroxi-tetrahidro- 

abietico. 

38.° - 21-3-1945 - Dr. Simao Mathias. 
Dispersao dieletrica de alto-polimeros. 

39.° — 4-4-1945 — Marcello de Moura Campos. 
Sobre a sintese de compostos hidro-aromaticos contendo gru- 
pos metila angulares. 
Lucy Lacerda. 
Alicina — o agente anti-bactcriano de Allium saivum. 

40.° — 18-4-1945 — Dra, Jandyra Franya. 
Sobre uma nova sintese da Triptofana. 

41.° — 2-5-1945 — Paulo Ferreira de Camargo. 
Sobre novas smteses do Piceno 
Hanna Rothschild. 
Sobre "4, 4'diaminobenzila e sua agao sobre basterias e so- 
bre Salicila". 

42.° - 16-5-1945 - Jose Cilento. 
Cinetica e mecanismo do rearranjamento de Beckmann. 

43.° — 30-5-1945 — Germinio Nazario. 
Mecanismo da agao antibiotica de clavacina e acido peni- 
cilico e a inibigao do crescimento por hexenolactona. 

44.° — 13-6-1945 — Salomao Waitzberg. 
Agent'- s simpatomimeticos., 

45.° — 25-7-1945 — Hanna Rothschild. 
Sobre acido anacardico e outras substaneias naturais ana- 
logas. 

46.° — 8-8-1945 — Paulo Camargo. 
Sobre o rearranjamento do 3,3'5,5'-tetrametil hidrazobenzeno 
Dr. Heinrich Hauptmann. 
Sobre a agao do sodio sobre o dibrometo de o-xilileno. 

47.° — 22-8-1945 — Dra. Jandyra Franga, 
Aplicagao da r ac.ao de Hofmann a sintese de com 
postos heterociclicos. 
Marcello de Moura Campos. 

Sobre dietil-estilbestrol e seu eter metilico, 

48.° — 12-9-1945 — Dr. Mauricio Rocha e Silva. 
Coagulayao do sangue. 

49.° — 26-9-1945 — Lucy Lacerda. 
Sintese de urn isomero da Clavacina e compostos relacionados 
Alfredo Levy. 
Estudos acerca da reagao de Leuckart. 
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' 50.° — 10-10-1945 — Jose Cil nto. 
Alguns aspec*os da quimica organica do arsenico e fosforo. 

51.° — 24-10-1945 — Marcello de Moura Campos. 
Compostos de agao biotfnica e anti-biotinica. 

52.° - 7-11-1945 - Ernando Buratti. 
Gliotoxina — substancia anti-biotica dos cogumelos. 

53.° — 21-11-1945 — Dr. Simao Mathias. 
Sobre o conceito de ressonancia. 

54 0 _ 20-3-1946 - D. Ribeiro do Valle. 
Metabolismo dos hormohios esteroidicos. 

55." _ 2-4-1946 - Dr.Dieler Koch-Weser. 
Contribuigao ao conhecim nto dos lipidos hepaticos. 
Dr. Klauss Neisser. 
Sobre os acidos marrianolico e doisynolico e sens derivados. 

56." — 30-4-1946 — Dra. Jandyra Franca. 
Constituintes de gorduras e oleos que afetam o desenvolvi- 
mento do ran go. 
Dr. Heinrich Hauptmann. 
A quimica da penicilina. 

57." — 14-5-1946 — Marcello de Moura Campos. 
Piano para distincao entre cetonas com 5 e 6 membros. 

58." — 4-6-1946 — Lucy Lacerda. 
Quininona. 
Dr. Heinrich Hauptmann. 
Sobre aneis com tripla ligagao. 

59." — 6-8-1946 — Dr. Andre Dreyfus. 
Alguns aspectos das relagoes en re a g netica e a quimica. 

60." — 20-8-1946 — Dr. Francisco Berti. 
Novos anti-malaricos. 

61.° — 10-9-1946 — Paulo Camargo. 
Comunicagao de trabalhos executados na cadeira sobre "agao 
do niquel de Raney dessulfurante nao hidrogenolitica". 
Alfredo Levy. 
Mecanismo da copulagao. 

62." — 24-9-1946 — Dr. Alvaro Diffini. 
Uma nova man ira didatica de apresentar os hidratos de 
carbono. 
Blanka Wladislaw. 
Derivados de ciclopenteno-fenantreno, de ciclopenteno-naf- 

taleno, de fenantro- e naftofurano 
63.° — 8-10-1946 — Maria de Lourdes Pimentel Pinto 

A'ividade antibacteriana apres ntada por amino-esterois. 
Paulo Camargo. 
Sintese de uma serie homologa de oc-monogliceridos' alifd- 
dcos normais, oticamente ativos. 

64." — 22-10-1946 — Waldemar Safioti. 
PoHmorfismo dos hidrocarbonetos de Balatas. 
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€5.° — 12-11-1946 — Dra. Jandyra Franya. 
Reagoes de derivados de citral e citrcnelal com niqusl de 
Raney. 
Rubens Ferri. 
Relagoes de etileno termocromicos. 

66.° - 11-3-1947 - Dr. Karl Slotta. 
Sobre insulina. 

67.° — 25-3-1947 — Dr. Francisco Berti. 
Antagonismos quimioterapicos. 

68.° — 8-4-1947 — Dra. Jandyra Franca. 
Meilagao biologica. 

-69.° — 22-4-1947 — Paulo F.rreira de Camargo. 
Acidolise e um novo processo geral de preparagao de amidas. 
Marcello de Moura Campos. 
Derivados enolicos da colestenona. 

70.° — 6-5-1947 — Dr. Jose Cilento. 
Estereoquimica dos carotenoides. 

71.° — 20-5-1947 — Dr. Mario Ferri. 
Conversao enzimatica de triptofana cm auxina nas folhas 
de espinafre. 

72." — 10-6-1947 — Dr. Klaus Neisser, 
Substituigao alifatica. 

73." — 5-8-1947 — Dr. Hcinrich Hauptmann. 
In m moriam de V, M. Goldschmidt 
Dr. Klaus Neisser. 
Sobre acido folico. 

74.° — 18-8-1947 — Dr. H nrique Joseph. 
Sintese de nucleosidos 

75.° — 2-9-1947 — Banna Rothschild. 
Acidos graxcs heterociclicos. 
Walter Lowenstein. 

Transposigao benzidinica 

76.° — 16-9-1947 — Rainer Fried. 
Quimica e fisiclogia dos analogos nitrogenados do gas de 
mostarda. 

77.° — 30-9-1947 — Dr. Jcse Cilento. 
Carcinogenese quimica. 

78.° — 14-10-1947 — Lucy Lacerda Nazario. 
Mecanismo da reagao de Cannizzaro 
Paulo Ferreira de Camargo. 
Redugao " de compostcs organicos pelo hidreto de litio e 
aluminio. 

79." - 28-10-1947 - Alfredo Levy. 
Sobre o mecanismo da reagao de Sandm yer. 

80.° - 11-11-1947 - Blanka Wladislaw. 
Mecanismo enzimatico da assimilagao do dioxido de carbono. 

81.° — 30-3-1948 — Dr. Paulo Krumholz. 
Sobre Metalcarbonilas. 
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32.° — 13-4-1948 — Sr. Erwin Rahn. 
Metodos de preparagao c smtese de amino-acidos naturais. 

J 83.° — 27-4-1948 — Dr. Quintino Mingoja. 
Alguns trabalhos importantes de Quimioa Organica e Biolo- 
gica apresentados ao 4." Congresso Sul-Americano de Qui- 
mica reunido em Santiago do Chile. 

84.° — 11-5-1948 — Dra. Lucy Lacerda Nazario. 
Bioquimica das Quinonasl 

85.° — 1-6-1948 — Dr. Paulo Sawaya. 
Modo de ayao ds certos inseticidas sobre o axonio neivoso 
dos ar'ropodos. 

86." - 22-6-1948 - Prof. Drach. 
A nuda dos crustacics. 
(em conjunto com o seminario da Cadeira de Fisiologia). 

87." — 17-8-1948 — Rainer Fried. 
Quimica das Heminas. 

88.° — 31-8-1948 — Dr. Klaus Neisser. 
Sobre Poliur.tancs 

89.° — 14-9-1948 — Waldemar Saffiotti. 
Pesquisas sobre Lapacol e derivados em rela^ao ao desenvol- 
vimento da quimioterapia. 

90.° — 28-9-1948 — Dr. Germinio Nazario. 
Sobre lactonas oc 3 instauradas fisiologicamente ativas. 

91." — 19-10-1948 — Dr. Alberto de Carvalho Filho. 
Interrelayoes no mecanismo de ayao biologica de acido nico- 
tinico, triptofano e piridoxina. 

92 0 — 3-11-1948 — Dr. Jacques Trefouel 
Sobr; as pesquisas recentes no Ins'ituto Pasteur de Paris. 

93.° — 15-3-1949 — Dr Quintino Mingoia. 
Novidades quimico-famiaceuticas no ano de 1948. 

94.° — 29-3-1949 — Dra. Jandyra Franga Barzaghi. 
Progresses na quimica do ace'ileno. 

95.° — 19-4-1949 — Dr. Jose Cilento. 
Especiro infra-vermelho e estrutura quimica. 

96.° — 3-4-1943 — Sylvia de Oliveira Andrade. 
Crcmatcgrafia em papel de filtro 

97.° — 24-5-1949 — Dra. Lucv Lacerda Nazario. 
Sobre a lormagao de glicogenio a partir do acidos graxos, 

98.° — 7-6-1949 — Rainer Fried. 
Erperiencias modelo na molecula d: esteroes insaturados. 

99.,:, — 21-6-1949 — Ney Galvao da Silva. 
Sobre o ciclo-octatetraeno. 

Erwin Rahn. 
11-Dehydroprogesterona. 

100.° — 16-8-1949 — Dr. Klaus Neis r. 
Sint.se de substancias relacionadas com a Morfina. 
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101.° - 30-8-1949 - Dr. Joao Jaeger. 
Sobre acidos graxos ramificados e tuberculofce. 

102." — 13-9-1949 — Dr. Marcello de Moura Campos. 
Analgesticos smteticos. 

103.° - 27-9-1949 - Erwin Rain. 
Aliina 

104." - 18-10-1949 - Dra. Blanka Wladislaw. 
A cjuimica dos acidos reslnicos. 

105." — 25-10-1949 — Dr. Germinio Nazario. 
JLmpurezas de Pemcilma. 

106.° - 8-11-1949 - Dra. Hanna Rothschild 
bobre estrutura e sintese de Yobimbina. 

CADE1RA DE FlSICO-QUlMICA E QUlMICA SUPERIOR. 

CORIO DOCEN1E. 

Dr. Simao Mathias — professor 

Astrea Menucci Giesbrecht — 2.° assistente. 

LABOR AT6RI0S. 

Em 1945 foi iniciada a instalagao dos laboratories de Fisico-qui- 
mica deste Departamento. Estes laboratories ccupam quatro salas; 
uma, destinada a trabalhos gerais, uma sala escura para medidas oticas, 
um pequeno laboratorio para trabalhos especiais e uma sala para ba- 
lancas. 

ENSINO E PESQUISAS. 
\ 

O curso de Fisico-quimica e ministrado aos alunos do 2.° e 3.° anos 
e consta de tres aulas teoricas e uma de exercicios e problemas por 
semana. Nao se cogitou ainda de um curso pratico de laboratorio oe- 
vido a falta de espago e de material. 

O curso de Quimica Superior esta a cargo do Prof. Dr. Keinrich 
Rheinboldt, diretor do Departamento. 

As pesquisas efetuacias versam sobre o estudo da refratividade de 
ccmpcstos organicos do enxofre. 

PESSOAL E EUNICES. 

A Cadeira conta com a colaboragao de um assistente, um meca- 
nico e um tecnico de vidro. Estes dois ultimos funcionarios atendem 
tambem a todas as Cadeiras dos Departamentos de Quimica e de His- 
toria Natural, 



SUBVEXC6ES. 

A Fundacao Rockefeller doou em 1945 uma aparelhagem para a 
medida da constante dieletrica. Nos anos seguintes a Cadeira tem-se 
beneficiado do valioso auxilio que esta Fundacao tem dado ao Depar- 
tamento. 

I 
Publicacdes. 

1946: 

MATHIAS (Simao) — Refractivity and Molecular Structure. I. The Atomic Refrac- 
tivity of Sulfur in Organic Compounds. 
Anais acad. bias. dene. 18, 23 (1946). 
1948: 

MATHIAS (Simao) — R fractivity and Molecular Structure. II. The Refractivity of 
Aliphatic Sulfides. 
Anais acad. bras, cienc.20, 287 (1948). 

MATHIAS (Simao) — A refractividade de mercaptanas e sulfetos alifaticos. 
Cuarto Congreso Sudamericano de Quimica, \ol. I, p. 14, Santiago do 
Chile, 1948. 





DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA. 

. CADEIRAS DE SOCIOLOGIA I; SOCIOLOGIA II; ANTROPOLOGIA 
E POLITICA. 

CADEIRA DE SOCIOLOGIA (I). 

CENTRO DE PESQUISAS E DOCUMENTAgAO SOCIAL. 

Em marco de 1939, foi organizado, sob a direcao dos professores 
Paul Arbousse-Bastide e Roger Bastide, professores das duas Cadeiras 
de Sociologia, o Centre de Pesquisas e Documentagao Social, composto 
dos seguintes licenciados: Lucilla Hermann, Mario Wagner Vieira da 
Cunha, Gioconda Mussolini, Rita de Freitas, Cecilia de Castro Paiva 
e Nair Ortiz. 

Pesquisas no Campo da Sociologia Economica: 
Trabalho preparatorio: 

I. — Alteragdes territoriais ocorridas nos distritos agncolas do 
Estado de Sao Paulo hum pen'odo compreendido entre os 
dois ultimos r censeamentos, 1939. 

IL, — Alteragoes da istrutura demografico-profissional de Sao 
Paulo, da capital e do interior, num periodo de catorze anos 
- 1920-1934; 1939. 

III. — Estudo das aPeragoes demograficas e profissionais ocorri- 
das no Estado de Sao Paulo, tomando como tenno de com- 
paragao e medida seus distritos agricoias, 1939 . 

/ 
IV. — Areas culturais economicas do EsLado de Sao Paulo — 

Localizagao ecologica da populagao e das profissdes: ne- 
cessidades educacionais das areas ecologicas do Estado de 
Sao Paulo, 1940. 

V. — Pesquisa da taxa de transmissao da profissao de pais a 
filhos, atraves das escolas de carater profissional, em ela- 
bora^ao. 

i 
1940. 

Pesquisas e Trabalhos enviados ao Con^resso de Geogralia 
realizado em setemhro de 1940. 

I. — Estudo das areas ecologicas de Sao Paulo atraves -da ana- 
lise de uma radial — O Caminbo do Cafe — Estrada Sao 
Joao-Lapa — (Trabalho a ser publicado pela revista do 
Institute Historico e Geograbco). 
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II. — O conceito de crime nas areas urbanas e rurais. 

III. — A urbanizayao crescente e a industrializagao crescente do 
Estado de Sao Paulo. 

IV. — Mobilidade da populagao paulista em um periodo de 14 
anos. 

1941. 
' 

I. — Pesquisas sobre o Folclore brasileiro e paulista — Tra- 
balho real'izado ptlos alunos do 1." ano, sob a diregao da 
professora Lavinia da Costa Vilela. 

II. — Pesquisas sobre a criminalidade infantil — Trabalho rea- 
lizado pelos alunos do 2." ano, sob a diregao da pro- 
fessora Gioconda Mussolini. 

III. — Doutrinas socilogicas modernas — Trabalho bibliografico 
real'izado pelos alunos do 1.° ano, sob a orientagao da 
professora Lucila Hermann. 

- 
IV. — Pesquisa sobre o "turn-over" ou flutuagao profissional dos 

operarios das industrias de Sao Paulo — Trabalho reali- 
zado pelos alunos do 2.° ano, sob a orieiPayao da profes- 
sora Lucila Hermann. 

V. — Sociologia mitologica — Trabalho bibliografico realizado pe- 
los alunos do 9." ano, sob a orientagao da professora Gil- 
da de Morais Rocha. 

ATIVIDADES DIDATICAS. 

1939. 
- 

Cursos do Prof. Roger Bastide: 

1.° ano: Metodologia. 
2.° ano: Sociologia Estetica. 
3.° ano: Sociologia Economica. 

Cursos do Prof. Arbousse-Bastide: 

1.° ano: Introdugao a Sociologia. 
2.° ano: Sociologia Mental e Inter-mental (2.° Ano de 

Ciencias Sociais). 
3.° ano; Sociologia Politica. 

Seminarios pelos Assistentes Lourival Gomes 
Machado e Lavinia da Costa Vilela. 

1940. 

Cursos do Prof. Roger Bastide: 

1.° ano: Sociologia Geral. 
2.° ano: Sociologia Estetica. 
3.° ano: Sociologia e Psicanalise. 
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CursOs do Prof. Arbousse-Bastide: 

1.° ano: Intrcdugao a Sociologia. 
2.° ano: Historia da Sociologia. 
3.° ano: Sociologia Politica. 

Seminarios pelos Assistentes Lourival Gomes 
Machado e Laxinia da Costa Vilela. 

1941. 

Cursos do Prcf. Roger Bastide: 
1.° ano: Psicologia Social. 
2.° ano: Sociologia Eccnchnica. 
3.° ano: Sociologia dos Mi cs. 

Seminaries a cargo- dos Assistentes Gioconda 
Mussolini, Lucila Hermann e Gilda de 

Morais Rocha. 

Curses do Prof. Arbousse-Bastide: 
1.° ano: introdugao a Sociologia. 
2.° ano: Sociologia Mental e Inter-mental. 
3.° ano: Sociologia Economica 

Seminarios pelos Assisten'es Lourival Gomes 
Machado e Laxinia da Costa Vilela. 

3 942. 

Cursos do Prof. Roger Bastide: 

1.° ano: Teorias Sociologicas. 
2.° ano: Rela<j5es entre a Psicologia e a Sociologia. 
3.° ano: Sociologia Economica. 

St minarios: 

As istente Laxinia C. Vilela: 1.° ano — Sociologia 
Geral — 2.° ano — Folclore. 

Assistcnte Gioconda Mussolini; 2.° ano — Orienta- 
^oes de Leitura. 

Assistente Lucila Hermann; 2.° ano — Ecolcgia. 

Assistente Gilda de Morais Rocha : 1.° ano — So- 
ciologia Geral. 

1943. 

Cursos do Prof. Roger Bastide: 

2.° ano: As relagoes tntre a Psicologia e a Sociologia. 
3.° ano: Sociologia Economica. 

Seminarios: 

Assistente Gilda de Morais Rocha: \ ar'e e a xida 
social. 
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Assistentes Gioconda Mussolini e Lucila Hermanns 
Pesquisas sobre vizinhangas. 

1944. 

Cursos do Prof. Roger Bastide: 

2.° ano: Pa'ologia Social. 
3.° ano: Sociologia do Misticisnio. 

Seminarios: 

Assistente Gioconda Mussolini: Desordens mentais 
— Analise sociologica. 

Assistente Lucila Hermann: Ecologia. 

1945. 

Curses do Prof. Roger Bastide: 

2.° ano: Sociologia Dome4ica. 
3.° ano: Sociologia do Conhecimento. 

Seminarios: 

Assistente Lucila Hermann: Estrutura Social. 
Areas Ecologicas. 

Assisten'e Mario Wagner: Metodos de Pesquisa (2." 
, ano.) 

Assistente Gilda de Mello e Souza: Pesquisa sobre 
o gosto brasileiro no 2.° Rei- 

nado, atraves de anuncios de 
jornais (2." ano). 

1946. 

Cursos do Prof. Roger Bastide: 

2.° ano: Metcdologia das Ciencias Sociais. 
3.° ano: Sociologia Religiosa. 

Seminarios: 

Assist nte Mario Wagner Vieira da Cunha. 

Assistente Lucila Hermann — (Especializagao) Pesqui- 
sa sobre contos infantis. 

Assistente Gilda de Mello e Souza: 3.° ano — So- 
ciologia Religiosa. 

1947. 

Cursos do Prof. Roger Bastide: 

2.° ano: Sociologia Primitiva. 
3.° ano: Totemismo. 
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Seminarios: 

Assistente Gilda de Mello e Souza: 2.° ano — Sa- 
ciedades primltivas. 

Assistente Lucila Hermann: Ecologia. 

1948. 

Cursos do Prof. Roger Bastide: 

2.° ano: (1.° Semestre): Sociologia dos Contactos eco- 
nomicos. 

2.° ano: (2.° Semes're): As Relagoes ntre a Sociologia. 
e a Psicologia. 

3.° ano: Sociologia dos Fenomencs Misticos. 

4.° ano: Sociologia do Conhecimento (O Espago e o 
Tempo sociais). 

Seminarios; 

Assistente Gilda de Mello e Souza: 2.° ano — 1 ec- 
nica de Historias de vida. 

1949. 

Cursos do Prof. Roger Bastide: 

2.° ano: Sociolcgia Economica — Simiand e Max \\ eber^ 
Seminario de Sociologia 
Estetica. 

3.° ano: Sociologia Religiosa (O Sincretismo reliigcso). 

4.° ano: Sociologia do Folclore, em colabcragao com 
professor Flor stan Fer- 
nandes. 

Seminarios: 

Assisten'e Florestan Fernandes: 2." ano — Scciologu 
Economica. 

" Assistente Gilda de Mello e Souza: 3.° ano — Sincre- 
tismo religioso no Brasil 

4.° ano — Sociologia 
da moda. 

PUBLICAC6ES. 

Prof. Roger Bastide 

Obras Fublicadas. 

Psicanalise do Cafune e Ensaios de Sociologia Estetica Brasileira. — Curi- 
tiba, I vol., Col. Caderno Azul, n." 3, 1941. 
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A Poesia Afro-Brasileira. - Martins ed., Sao Paulo, Col. Mosaico, n.0 4, 
1943. 

I Congresso Brasileiro de Geografia — Anais. — Conselho National de Geo- 
■grafia, Rio de Janeiro — Contribuigao ao estudo da geografia religiosa no Estado de 
Sao Paulo, 1944. 

Arte e Sociedade. — Livraria Martins, Sao Paulo, 252 pags., 1945. 

Imagens do Ncrdeste em branco e preto, — O Cruzeiro, Rio de Janeiro, 
Gapa de E. Bianco, 8 paginas "hors-texte" de 'otografias, 248 pgs. 1945. 

Pcetas do Brasil. — Curitiba, Guaira ed., Col. Caderno Azul, n." 24, 148 
pgs., 1946. 

Sociology in Latin America. — In G. Gurvitch and W. E. Moore ed., Twen- 
tieth Century Sociology Th. Philosophical Library, New York, 1945 (Chapter XXI, 
pgs. 615-617). 

Estudcs Afro-Brasileiros. — (I — Cont ibuigao ao estudo do sincretismo ca- 
l61ico fetichista — 11, A cadeira do Ogan e o Pcste central — III, \ Macumba pau- 
lista). — Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras, Boletim LIX, Sociologia n." I. 

Elements de Sociologie Religieuse. — Segunda tdiyao — Paris, A. Colin, 
1947 — 204 pgs. 

La Sociologie au XXe. Siecle. — Tome II — La Scciclogie en Amerique 
Latine — Versao francesa do livro ingles citado mais em cima. (Paris, Presses 
Universitaires de France). 

Sociologia e Psicanalise. — Sao Paulo, Ipe, 277 pgs. 

Segunda edi^ao de Les Prcblemes de la Vie Mystique. — Paris, A. Colin, 
.214 pgs. 

Arte y Sociedad. — Fondo de Cultura Eccnomica, Mexico, 25'1 pgs. 

Prefacio ao Livro de J. Klabin Segall, Tres tragedias de Racine. 

A Travers ks Ameriques Latines. — Cahiers des Annales de L. Febvre, n,0 

4 — Paris, A. Colin, 1949 — Dans les Ameriques noires: Afrique ou Europe? (pgs. 
17-34). 

IntroJuccion a !a Psiquiatria Social. — Universidad National, Mexico — Col. 
•Cuadernos de Sociologia — (117 pgs). 

Ensaios e Artigos. 

Revue Internationale de Sociologie. — Etat actuel des etudes afro-bresilien- 
nes — N." I-II, janvier-fevrier 1939. 

Idem — Chronique des livres de Sociologie bresilienne — N." I-II, janvier- 
fevrier, 1939. 

Revista do Arquivo Municipal. — Metodologia afro-brasileira — Ano V, vol. 
LIX. 

Sociologia — Gaston Richard — Vol. I, n.0 3, 3.° trimistre, 1939. 

Revista Universitaria. — A Magia — Fevereiro-margo, 1940. 

Sociologia. — A Sociologia de Cournot — Vol. II, n." I, 1." trimestre, 1940. 

Revue de L'Alliance Frangaise. — Anthologie des ecrivains paulistes de lan- 
gue frangaise, I, mars, 1940. — II, avril, 1940. — III, mai, 1940. 

Idem. — Racine et le Bresil — avril, 1940. 
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Idem. — Deux victoir s de I'amour, Juqueri et les leproseries paulistes 
- mai, 1940. 

Idem. — Presence de I'Afiique dans la peinture frangaise du XlXe. siecle 
— septembre, 1940. 

Revue Franco-Bresilienne. — Rio de Janeiro — Le Livre fran^ais dans 1 Etat 
de S. Paulo, e'ude statistique, I, mai, 1940. — II, iuillet, 1940. 

Revista do Arquivo Municipal. — A sociologia de Georges Gurvitch — Ano 
VI, vol. LXVIII. 

Filosofia, Ciencias e Letras. — Re\ ista do Gremio da Faculdade — Kan- 
tismo e Sociologia, agosto d 1940. 

Revista do Brasil. — Machado de Assis, paisagista — novembro de 194(). 

Revista do Arquivo Municipal. — Psicanalise do cafune — Ano \ I, Vol. LXX 
(Separata). 

Revista do Arquivo Municipal. — A Monografia Familiar no Brasil — Ano 
VII, vol. LXXVIII (Separata). 

Judaica. — Buenos Aires — Un episodic judio en la poesia afro-brasilena 
A no IX, n.0 97-98, Julio-agosto de 1941. 

Revista do Brasil. — Paul Claudel e a America — dezembro de 1942. 

Estudos Educacionais. — Flcrianopolis — A Educayao dos educadores — ju- 
Iho, 1943, Ano VIII. 

Revista do Institute Historico e Geografico de Santa Catarina. — O lugar 
de Cruz e Souza no movimento simbolista — 1." semestre d,^ 1943, Florianopolis. 

Revista do Arquivo Municipal. — Introducao ao estudo de alguns comple- 
xos afro-brasileiros — Ano VIII, vol. XC. 

Sociologiai — Introducao a um curso de Sociologia economica — Vol. IN , n." 4. 

Rumo. — Rio de Janeiro — O bomem disfarcado em mulher —- 3a. fase 
— Ano I, vol. I — 4.° trimestre de 1943. 

Fe e Vida. — Sociologia do Natal — dezembro de 1943. 

Revista do Brasil. — O Carnaval do Recife — Nova fase, n." I. 

Revista Franco-Brasileira. — Impressoes do Nordeste — abril de 1944. 

Bclelim Bibliografico. — Biblioteca de S. Paulo — Mont iro e o p elo 
manual — n." III. 

Idem. — A evolugao religiosa de Andre Gide — n." V. 

Idem. — Bergson e Sao Tomaz — n." IV. 

Sociologia. — A teoria sociologica do conhecimenfo — Vol. \ l, n." 4. 

Revista do Arquivo Municipal. — Ties estudos afro-brasileiros (I — Mono- 
■arafias d? Candombles — II, O Ceremonial da polidez — III, O lundum do Padre) 
- Ano X, vol. XCVIII. 

Renaissance. — Revue trimestrielle de I'Ecole libre des hautes etudes do 
New York — Structures sociales et religions afro-bresiliennes — Vol. II et III, 
New York, 1945. 

Boletim del Instituto de Sociologia, Universidad de Buenos Aires (com 
Fernando de Azevedo). La tnsenanza de la sociologia en San Pablo — n.0 4, 1945. 
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Boletim Bibliografico. — Bibliografia da Sociologia Francesa contempo- 
ranea. 

Boletim Bibliografico. — As publicagoes cientificas da Escola Livre de 
AlLos Estudos no Brasil — Ano II, vol. VII, abril-junho de 1945. 

Revista Brasileira de Estatistica. — Institute Brasileiro de Geografia e Es- 
tatistica — Rio de Janeiro — A Estatistica e a Historia — Ano VI n." 23. 

Revista do Arquivo Municipal. — N." de bomenagem a Mario de Andrade 
— Macunaima visto por um frances — Ano XII, vol. CVI. 

Revista Academica. — N." sobre a Franga — Franga e Brasil misturados 
— dezembro d 1946. 

Bulletin des Etudes Portugaises et de I'lnstitut Francais au Portugal. — 
Etudes afro-bresiliennes (etudes bibliographiques: 1939-1944) — Nile serie, Tome 
X, fasc. I, 1945, Coimbra ed. 

Cabiers Internationaux de Sociologie — Sociologie et Psycbanalyse — Vol. 
II, 1947. 

Revista Academica. — Um Racine portugues — Rio, setembro de 1947. 

Le Monde Francais. — Le probleme japonais au Bresil — Paris, septem- 
bre, 1947. 

Revista Mexicana de Sociologia. — El Positivismo Brasileno y la Incor- 
poracion del Proletariado de Color a la Civilizacion Occidental — Merico, Ano VIII, 
vol. VIII, n." 3. 

Cabiers du Sud. — Cinq reves d'Andre Gide — 34 Annee, n." 285 (1947). 
Marseille et Paris. 

Provincia de Sao Pedro. — Porto-Alegre — n." 10 — As Congadas do sul 
do Brasil. 

Provincia de Sao Pedro. — n." II — A proposito da edigao brasileira da 
Comedia Humana: Balzac, o bomem e a obra. 

Cabiers Internationaux de Sociologie. — Sociologie de I'AU — 3me. An- 
nee, vol. IV, 1948. 

Bulletin du Bureau d'EthnoIogie. — Port au Prince, Haiti — Serie II, n." 
5 — Introduction a I'etude de quelques complexes afro-bresiliens. 

Boletim Bibliografico. — Vol. XI, 1948 — Alfred Vigny pai da poesia 
modern a. 

Meceure de France. — Paris — n." 1023, novembre, 1948 — Lettre du 
Bresil. 

Unilas. — Sao Paulo — XI n.0 2 — Protestantismo e li eratura. 

Revue de Psychologic des Peoples. — La psycbologie etbnique en Ameri- 
que du Sud — 3me. annee, n." I, janvier, 1948. 

Mtrcure de France. — La poesie africaine du Bresil — n." 1031, juillet, 1949. 
Mercure de France. — Lettre du Bresil — n.0 1032, aoiit, 1949. 
Revista Mexicana de Sociologia. — Ano X, vol. X, n." 3 — El Durkbeimismo 

y los Problemas de los Contactos Culturales. 

Sociologia. — Livres afro-americains — Vol. XII, n." 2, 1949. 
Psyche. — Paris — Transmission des legendes et groupes sociaux — N.0 

34, aout, 1949. 
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CADEIRA DE SOCIOLOGIA II. 

HISTORICO. 

Em 1939 o ensino de Scciologia era ministrado pelcs professores 
Paul Arbcusse-Bastide (la, cadeira de Sociologia), Roger Bastide (2a. 
Cadeira) e Fernando de Azevedo (Sociologia Educacional) . Em 1941, 
devido as necessidades de ajuste ao padrao federal, foram as duas ca- 
deiras de Sociologia reunidas numa so, passando o Prof. Paul Arbousse- 
Bastide a ocupar a Cadeira de Politica. Em 1942 foi extinta a de So- 
ciologia Educacional, criando-se pelo mesmo decreto-lei uma nova, de 
Scciologia, para a qual foi nomeado o titular daquela, Prof. Fernando 
de Azevedo. O ensino passou entao, a ministrar-se em duas cadeiras, 
dsnominadas respectivamente Sociologia (I) e Sociologia (II), sendo 
seus ocupantes os Profs. Roger Bastide e Fernando de Azevedo. 

Era Assistente e Livre-Dccente da Cadeira de Sociologia Edu- 
cacional, de 1939 a 1941, o Prof. Emilio Willems, e auxiliares de ensi- 
no as professoras Annita Castilho Cabral e Stella Guimaraes. Em 1942, 
ocupavam o cargo de 1.° Assistente substitute o Prof. Antonio Candido 
de Mello e Souza e o de 2.° Assistente o Prof. Jose Francisco de Ca- 
margo. Tendo este se exonerado a pedido em 1944, foi nomeado para 
este cargo o Prof. Florestan Fernandes. De 1936 a 1946 foi auxiliar 
de ensino a Profa. Lourdes Santos Machado. 

A Cadeira de Sociologia (II) foi posta em regime de tempo inte- 
gral em 1947. Em 1948, passou a primeiro Assistente o prof. Antonio 
Candido de Mello e Souza. Nesse mesmo ano foi criado o Departamen- 
to de Sociologia e Antropologia que congrega as seguintes cadeiras; So- 
ciologia (I), Sociologia (II), Politica e Antropologia. O Departamento 
e dirigido pelos professores e assistentes das diversas cadeiras que o 
ccnstituem, reunides em um conselho, denominado Conselho de Pro- 
fessores. Esse Conselho e presidido por um professor eleito anualmen- 
te que exerce a funcao de Chefe do Departamento. Desde 1947 ate o 
presente ano esse cargo tern sido ocupado pelo prof. Fernando de 
Azevedo. 

ATIVIDADES DA CADEIRA DE SOCIOLOGIA EDUCACIONAL. 

1939. 

Cursos do Prc-f. Fernando de Azevedo: Sociologia Educacional (Cu:so de 
didatica). Seminarios pelo Assistente Emilio Willems. 

1940. 

Cursos do Prcf. Fernando de Azevedo: 1) Int^odugao a Sociologia (1.° Ano 
de Ledagogia); 2) Sociologia Educacional (Curso de Didatica). Seminarios pelo Prof. 
Emilio Willems. 

1941. 

Cursos do Prof. Fernando cis Azevedo: 1) In'rodugao a Sociologia (1.° Ano 
de Pedagogia); 2) Sociologia Educacional (Curso de Didatica). Seminaric>3 pelo Prof. 
Emilio Willems. 



Cursos do Prof, Fernando die Azevedo; 1) In'rodugao a Sociologia (1.° Ano 
de Pedagogia); 2) Sociologia Educacional (2.° Ano ds Pedagogia, curso de Didatica), 
Seminarios pelos Assistentes Antonio Candido de Mello e Souza e Jose Francisco de 
Camargo. 

ATIVIDADES DA CADEIRA DE SOCIOLOGIA (II). 

1943. 

Cursos do Prof. Fernando de Azevedo: 1) In'rodugao a Sociolcgia (1.° Ano 
de Ciencias Sociais, 1." Ano de Pedagogia, e 2.° Ano de Filosofia); 2) Sociologia Edu- 
cacional (2." Ano de Pedagogia e Curso de Didatica). Seminarios pelos Assistentes 
Antonio Candido de Mello e Souza e Jose Francisco de Camargo. 

1944. 

Cursos do Prof, Fernando de Azevedo: 1) In'rodugao a Sociologia (1." Ano 
de Ciencias Sociais, 1." Ano de Pedagogia, 2." Ano de Filosofia); 2) Sociologia Edu- 
cacional (2.° Ano de Pedagogia e Curso de Didatica). Seminaries pelos Assistentes 
Antonio Candido de Mello e Souza e Jose Francisco de Camargo. 

1945. 

Cursos do Prof. Fernando de Azevedo: 1) In'rodu^ao a Sociologia (1.° Ano 
de Ciencias Sociais, 1." Ano de Pedagogia, 2." Ano de Filosofia); 2) Sociologia Edu- 
cacional (2." Ano de Pedagogia e Curso de Didatica). Seminarios pelos Assistentes 
Antonio Candido de Mello e Souza e Flortstan Fernandes. 

1946. 

Cursos do Prof. Fernando de Azevedo: 1) O Fositivismo e Neo-Positivismo 
em Sociologia (1.° Ano de Ciencias Sociais, 1.° Ano de Pedagogia, 2.° Ano de Filo- 
sofia); 2) Sociologia Educacional (2.° Ano de Pedagogia e Curso de Didatica). Se- 
minaries pelos Assistentes Antonio Candido de Mello e Souza e Florestan Femandes. 

1947. 

Curses do Prof. Fernando de Azevedo: 1) O Positivismo e Neo-Posith ismo 
em Sociologia (1.° Ano de Ciencias Sociais, 1.° Ano de F'edagogia e 2." Ano de 
Filosofia); 2) Sociologia Educacional (2." Ano de Pedagogia); 3) Sociologia da Tec- 
nica (Curso de Didatica). Curse do 1." Assistente de Antropologia Prof. Egon Scha- 
den; Introdugao ao estudo das sociedades arcaicas. Seminarios pelos Assistentes An- 
tonio Candido de Mello e Souza e Florestan Fernandes. 

1948. 

Cur es do Prof. Fernando dc Azevedo: 1) Sociedades rurais e urbanas (2.° Ano 
de Ciencias Sociais); 2) Organizayao e desorganiza^ao social (3.° Ano de Ciencias So- 
ciais). Cursos do 1.° Assisten" e Antonio Candido de Mello o Souza: 1) Sociologia Edu- 
cacional (2.° Ano de Pedagogia); 2) Morfologia Social, 1 sem-stre (1.° Ano de Cien- 
cias Sociais); Seminarios e coloquios (2." Ano de Ciencias Sociais). Cursos do 2." As- 
sistente Florestan Fernandes: 1) Introdugao a Sociologia (1." Ano de Ciencias So- 
ciais, 1." Ano de Pedagogia e 2." Ano de Filosofia); 2) Metodos e Tecnicas de P s- 
qnisa, 1 semestre (1.° Ano de Ciencias Sociais); Seminarios (3.° Ano de Ciencias 
Sociais). 

1949. 

Cursos do Prof. Fernando de Azevedo: 1) Sociedades Rurais e Urbanas (2.° 
Ano de Ciencias Sociais); 2) Organiza^ao e Desorganizagao Social (3.° Ano de Ciencias 
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Sociais). Cursos do 1.° Assistente Antonio Candido de Mello e Souza: 1) Substitui'f. > 
dos cursos do professor cat dratico no 1.° semestre: 2) Sociologia Educacional (2.° Amo 
de Pedagogia); Seminarios (2." Ano de Ciencias Sociais). Cursos do 2." Assistente Flo- 
restan Fernandes: 1) Introdugao a Sociologia (1.° Ano de Ciencias Sociais, 1.° Ano 
de Pidagogia, 2." Ano de Filosofia); 2) Sociologia e Folclore (4.° Ano de Giencia- 
Sociais, em colaboragao com o professor Roger Bastide); 3) Seminario (3.° Ano de 
Ciencias Sociais). 

CURSOS EXTRA-CURRICULARES E CONFERfiNCIAS. 

Professor Fernando de Azevedo: 

1) As crises sociais e as varia^oes semanticas ou mudangas de stn- 
tido das palavras. Conferencia proferida em 1947 na Faculdade 
de Filosofia, no curso de ferias para os professores de ensino sc- 
cundario, promovido pela Secretaria da Educagao, em colabora- 
gao ccm a Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Univer- 
sidade de Sao Paulo. 

2) Na batalha do humanismo — Estudo sobre o humanismo e o nco- 
humanismo — Conferencia pronunciada tm 25 de fevereiro de 1948, 
na Unixersidade de Minas Gerais na Sessao Solene de encerranv.n- 
to do curso de ferias, para professores do ensino secundario, pi d- 
dida pelo Sr. Dr. Milton Campos, Governador do Estado (18 pa- 
ginas datilografadas). 

3) Posi^ao e perspectivas teoricas em face do ensino secundario. Con- 
ferencia proferida a 23 de fevereiro de 1948, em Belo Horizonte . 
a conxite do goxerno de Minas Gerais, no curso de ferias para pro- 
fessores de ensino secundario (18 paginas datilografadas). 

4) Almas sem bussola ou o conflito das g.racoes e as lutas pcliticas. 
Conferencia pronunciada em 1948 na Assooiagao dos Medicos de 
Santos, em Sao Paulo (27 paginas datilografadas). 

5) A ideia de gcragao e as ralagoes cntre mestres e discipulos. Cc .i- 
ferencia pronunciada em Santos em 1948 na ArsociagSo Civica Fe- 
rn in iha (17 paginas datilografadas). 

6) Criancas, nossc-s mestres — A reeducagao dos pais pelos filbos ou 
a influencia dos filbos na re:ducagao dos pais. Conferencia pro- 
nunciada em San'os, em 1948, a convite da Agao Educacional Br. - 
silcira, de Santos (19 paginas datilografadas). 

7) Discurso sobre a crianca — Entre as fronteiras da ciencia e do co- 
rayao. Estudo sociologico sobre o mox imento de interesse pela crian- 
ca e s us prcblcmas no seculo XX. Conferencia pronunciada a 27 
de maio de 1949 no Consistorio da Santa Casa de Misericordi . I 
Santos, por ocasiao da inaugurayao da escola para a crianca t;sk - 
mente incapacitada, anexa ao Servigo de Ortopedia e Traumatoio- 
gia daquele hospital (20 paginas datilografadas). 

8) Rui e o humanismo — Conferencia pronunciada a 10 de nox mbro 
de 1949, em Salvador, no Forum Rui Barbosa, nas festas comemo- 
rativas do centenario do nascimen'o do grande brasileiro (28 pagi- 
nas datilografadas). Publicada em folbeto pelo Goxerno do Estadca 
da Bahia, Imprcma Oficial da Bahia, Salvador, 1950, 32 paginas. 
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1.° Assistente Dr. Antonio Candidc de Mello e Souza. 

1) 1947: A Sociologia de Euclides da Cunha — Semana Euclidiana 
de Sao Jose do Rio Pardo. 

2) 1948: Intrcduyao a Sociologia (8 aulas). Sede do Partido Soeia- 
lista Brasileiro. 

3) Curso de Sociologia no Curso de Ferias promovido pela 
Reitoria da Universidade para professores do interior (5 
aulas e 5 seminarios) — Faculdade d- Filosofia, Ciencias 
e Letras. 

■i) Estudo Sociologico da Educacao (6 aulas). Institute de Edu- 
cagao de Belo Horizonte. 

5) Uma comunidade rural paulista — Seminario de Sociologia e 
An' ropologia. 

6) Estudo Sociologico dos sertoes — Casa de Cultura de Pi- 
racicaba. 

7) Estrutura Social da Escola — Casa de Cultura de Sao Joao 
da Boa Vista., 

8) Problemas de Sociologia Rural Paulista — Faculdade de Fi- 
losofia da Universidade d Minas Gerais. 

9) 1949: Posi^ao cultural da scciologia — Jundiai. 

2." Assistente Dr. Florestan Fernandes: 

1) 1947: Couvade e os ritos de nascimento na Sociedade Tupinamba. 
Seminario de Soc'iclotpa e Antropologia. 

2) " Vida, usos e costumes dos Tupinambas — Auditorio dos ex- 
alunos Salesianos. 

3) " A fungao tcologica e social da guerra na Sociedade Tupi- 
namba — Seminario de Etnologia Brasileira na Escola Livre 
de Sociolcgia e Politica. 

4) 1948; Contribuigao da sociologia ao esTido dos ajustamentos de 
controle social na Escola Secundaria Brasileira (6 aulas), no 
Curso de Orientagao Educacional promovido pela Cadeira de 
Administragao Escolar em colaboragao com o Departamento 
Cultural da R itoria e o Departamento de Educagao. 

5) " Objeto de folclore — Cole^io Rio Bianco. 

6) " Aspecto do pevoamento de Sao Paulo no seoulo XVI — Ins- 
titute Historico e Geograficc de Sao Paulo na serie pro- 
movida pelo Institute de AdminisTagao. 

7) " Problemas de aplicagao dos conhecimentos antropologicos 
— Semana Euclidiana em Sao Jose do Rio Pardo. 

8) " Analise da economia de uma soci dade tribal (Tupinamba) 
— Casa de Cultura de Sao Joao da Bca Vista. 
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J'ESQUISAS 

Professor Fernando de Azevedo em colaboracao com os 
assistentes da Cadeira: 

1942-43 — A democratizagao do ensino em Sao Paulo (nao elaborada). 1946- 
47 — O PosMvismo em Sao Paulo (nao elaborada). 1947-48 — A civilizaeao do cafe 
em Sao Paulo: planejamenlo, coleta e mat rial bibliografico e icono^rafico, realiza- 
^ao da primeira excursao ao Vale do Paraiba. 1948 — Orientagao das investigagoes 
do Departamento de Sociologia e Antfopologia, em Sao Paulo, Minas, Rio de Ja- 
neiro, Estados do Sul e do Nordeste, para coleta de material subsidiario do "Ten- 
sions proiets" da UNESCO. 

Pesquisas pessoais do Professor Fernando de Azevedo: 

O elemento politico na civilizagao do agucar (para o trabalho "Canaviais e 
Engenhos na Vida Politica do Bras'il"). 

As comunicacoes ferroviarias no Brasil Central (para o trabalho "um Trem 
Corn para o Oeste"). 

Preparacao de um estudo sociologico sobre a guerra e a revolucao. 

Pesquisas do 1." Assistente Dr. Antonio Candido de Mello e Souza: 

1943 — Correlagao entre opiniao publica e estratificagao social na cidade 
de Ti te (elaborada e publ'icada). 1947-48 — Uma seita pentecos'al em Piracicaba, 
sob a dregao do Prof. Roger Bastide (Material apresentado a este professor e em 
parte utilizado e interpretado pelo Prof. Emile Leonard no livro L'illuminisme dans 
un protestantisme de constitution recente (P. U. F., 1925). 1947-49 — A correlagao 
entre praticas folcloricas e a desintegragao da cultura rural paulis'a (Material (da- 
borado e em vias de publ'icagao, colhido em Piracicaba, sua zona rural, Tiete, Con- 
chas, Bofete, Pdrto-Feliz e arredores de Sao Paulo). 

1948 — Os meios de vida num grupo rural do municipio de Bofete (em 
elaboragao). 

Pesquisas do 2." Assistente Dr. Flcrestan Fernandes: 

Pesquisa bibliografica e documentaria sobre a economia e a organizagao so- 
cial dos Tupinambas. 

Pesquisa em andamento desde 1945 sobre a aculturagao dos sirios em Sao 
Paulo (material em poder do autor para trabalho a ser escrito). 

Pesquisa bibl'iografica e dccum ntaria em andamento desde 1947 sobre a 
guerra nas Sociedades Tupinamba (ma'erial em poder do autor para trabalho em 
elaboragao): 

PUBLICACOES. 

Prcf. Fernando de Azevedo: 

1) Principios de Sociologia — Pcquena Introdugao ao estudo de sociologia ge- 
ral. Companhia Editdra Nacional, Sao Paulo, la. edigao, 404 pags., 1935; 2a. edi- 
cao, 193'6, 3a. edigao, 1938; 4a. edigao, 446 pags., 1944. 2) A educagao pii- 
biica em Sao Paulo — Problemas e discussois, in "Brasiliana", Companhia Edi- 
tdra Nacional, Sao Paulo, 1937. 3) A educagac e sens problemas. Companhia 
Editdra Nacional, Sao Paulo, 1937, 359 pags.; 2a. ed. Companhia Editdra Na- 
cional, Sao Paulo, 1945. 4) Sociologia Educacicnal — Intrcdugao ao estudo dos 
fcnomencs educacionais e de suas relagoes com os outros fendmenos sociais. Com- 
panhia Editdra Nacional, Sao Paulo, 1940, 474 pags.; Sociclogia de la educa- 
cidn, la. digao em espanhol, trad, de Ernestina Champourein. Fondo de Cultura 
Economica. Panuco, 63 — Mexico, 1942; 2a. edigao em espanhol. Fondo de Cultura 
Economica, Mexico, 1946, 454 pags.; 5) Velha c nova politica. Aspectos figuras 
da educagao nacional. 1 vol. Companhia Editdra Nacional, Sao Paulo, 1942, 188 
pags.; 6) A cultura brasileira — Introdugao ao estudo da cultura no Brasil. Recensea- 
mento Geral do Brasil. Serie Nacional. Vol. I. Introdugao. Servigo Grafico do Ins- 
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tituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. 1 vol. 535 paginas e 418 gravuras fora 
do texto, 1943; 2a. ediyao Companhia Editora Nacional, 1944, 529 pags.; Obra dis- 
tinguida com o premio Machado ds Assis, na Academia Brasileira de Letras; edigao 
em ingles, "Brazilian Culture", trad, do Prof. William Rex Crawford. The Macmillan 
Company, New York, 1950, 562 pags.. 7) "Seguindo meu caminho" — Conferen- 
cias sobre educayao e cultura. Companhia Editora Nacional, Sao Paulo, 1945, 215 
pags.. 8) "As Universidatles no Mundo de amanha" — Sua missao, seus problemas 
e suas perspectivas a'uais. Companhia Editora Nacional, Sao Paulo, 1947, 284 pags.. 
9) Canaviais e engenhos na vida politica do Brasil — Ensalo sociologico sobre o 
elemento politico na civilizagao do agucar — Obra premiada e editada pelo Insti- 
tuto do Agucar e do Alcool. Rio de Janeiro, 1948, 243 pags.. 

1.° Assistente Antonio Candido de Mello e Souza: 

.1943 — 1) 48 artigos na "Fblha da Manha", Sao Paulo; 1944 — 1) artigos na 
''Fblha da Manha"; 2) ar'igos e ensaios em "Clima"; 1945 — 1) Introdugao ao- 
me'odo de Silvio Romero (tese), EGRT, Sao Paulo; 2) Brigada Ligeira (ensaios), Mar- 
tins Editora, Sao Paulo; 3) — 14 artigos no "Diario de Sao Paulo"; 4) "Ega de Queiroz 
entre o campo e a cidade", Livro Comemorativo do Centenario de Ega ds Queiroz, 
Editora Dois Mundos, Lisboa, 1945; 1946 1) — "Las influencias francesas sobre la cul- 
tura brasilena". Afinidad.s, Montevideu; 2) 40 artigos no "Diario de Sao Paulo", etc.; 
1947 — 1) "O Critico", introdugao ao livro dc Critica, 5.a serie, de Alvaro Lins, Jose 
Olympic Editora; 2) Ensaios na Revista Brasileira dc Poesia. 3) 8 artigos no "Diario 
d'j Sao Paulo". 4) Opiniao e classes sociais em Tiete, "Sociologia", vol. IX, n.0 2; 
1948 1) — "O Nobre: contribuigao para o sou estudo", Sociologia (Symposium sobre 
classes sociais), vol. X, nos. 2-3; 1949 — 1) "Sociologia: ensino e estudo", Sociologia 
(Symposium sobre ensino de sociologia e etnologia) vol. XI, n.0 3 

2.° Assistente Florestan Fernandes: 

1942 — Folclore e Grupos Infantis, in Revista Sociologia, vol. IV- N." 4, Sao Pau- 
lo, 1942, pags. 396-406. 1943 — Educagao e Cultura Infantil, in Revista Sociologia, 
\ ol. V-N." 2, Sao Paulo, 1943, pgs. 132-146; Congadas e Batuques em Scrocaba, m 
Revista Sociologia, Vol. V-N." 3, Sao Paulo, 1943, pgs. 242-254. 1944 - Aspeclos Ma- 
giccs do Folclore Paulistano, in Revista Sociologia, Sao Paulo, 1944, vol. VI-N.0s 2 e 
3. pgs. 79-100 e 175-196, respectivamente. 1945 — Sobre o Folclore, in Filosofia, Cien- 
cias e Letras. N.0 9. Sao Paulo, 1945, pgs. 59-66. 1946 — Tradugao d Contribuigao a 
Critica da Economia Politica, de Karl Marx, com uma analise da contribuigao de Marx 
a metodologia da sociologia, a sociologia economica e a sociologia do conhecimento 
(pgs. 7-28), Editora Flama L'da. Sao Paulo, 1946 Mario de And.rade c o Folclore Bra- 
siieirc, separata da Revista do Arquivo Municipal, N.0 XCI, Sao Paulo, 1946, 24 
pgs.; Tiago Marques Aipobureu: um Bororo Marginal, s parata da Revista do Arqui- 
vo Municipal, Vol. XC1I, Sao Paulo, 1946, 24 pags. e 4 gravuras fora do texto. 1947 
— O Problema do Metodo na Invcstigagao Sociologies, in Revista Sociologia, Vol. 
X-N." 4, Sao Paulo, .•947, pgs. 332-345; As "Trocinhas" do Bom Retiro. Contribui- 
gao ao estudo folclorico e sociologico da cultura e qoj grupos infantis, separata da 
Revista do Arquivo Municipal, N." XCIII, Sao Paulo, 1947, 124 pgs. 1948 — Fatdres 
Eccncmicos da Colonizacao de Sao Paulo, in Paulhtania, se'embro-outubro de 1948, 
N." 25, pgs. 18-21 e 46; O Estudo Sociologico da Economia Primitiva, in Filosofia, 
Ciencias e Letras, Ano XII-N." 11, Sao Paulo, 1948, pgs. 107-117; Aspectos do Po- 
vcrmento de Sao Paulo no Seculo XVI, clicao do Institute de Administ agao da Uni- 
ver. idade de Sao Paulo, 1948, 34 pgs.; A Analise Sociologica das Classes Sociais, se- 
parata da Revista Sociologia, Sao Paulo, 1948, Vol. X-N.0s 2 e 3; 24 pgs., 1949 — 
A Economia Tupinamba. Ensaio de interpretagao sogiologica do sistema economica 
de uma sociedade tribal, separata da Revista do Arquivo Municapl, Sao Paulo, 1949, 
N." CXXII, 78 pgs. e 15 gravuras fcra do texto; A Revolugao Constitucionalista e 
o Estudo Sociologico da Guerra, separata da Revista do Arquivo Municipal, vol. 
CXXIII, Sao Paulo, 1949, 16 pgs.; A Analise Funcivnalista da Guerra: possibilidades 
de Aplicacao a Scci:dade Tupinamba. Ensaio de analise sociologica c a contribui- 
gao etnografica dos cronistas para o estudo sociologico da guerra entre pcpulagoes 
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aborfgenes do Brasil quinhentista e seiscentista, separata da Revista do Museu Pau- 
lista, N. S., Vol. Ill, Sao Paulo, 1949, 128 pgs., 2 tabelas e 8 pranchas fora do texto; 
A Organizacao Social dos Tupinamba, prefacio de Herbert Baldus, com vinte gra- 
ticos no texto. Institute Progresso Editorial, S. A., Sao Paulo, s. d. 328 pgs. 

CADEIRA DE ANTROPOLOGIA. 

HIST6RICO. 

Pelo artigo 25 do Decreto n.0 12.038, de 1.° de julho de 1941, foi 
introduzido o ensino da Antropologia nos cursos de Ciencias Sociais e 
Geografia e Historia da Faculdade. Convidado, pela direcao da Facul- 
dade, a lecicnar a nova materia, o Professor Emilio Willems deixou as 
fungoes de primeiro assistente da Cadeira de Sociologia Educacional, 
iniciando o primeiro curso de Antropologia em agosto de 1941. 

Dada a natureza dos curriculos em que a materia se devia enqua- 
drar, ficou assentado, desde o comego, que "Antropologia" devia ser 
compreendida no sentido lato, como Antropologia Cultural e Fisica. 
Todos os programas posteriormente sancionados pelo Conselho Tecnico 
Administrative e pela Congregagao foram concebidos sobre essa base. 
Em uma de suas sessoes, o C. T. A. resolveu estabelecer esse princi- 
pio para efeito de organizagao de cursos e realizacao de concursos. Pa- 
ra a organizagao de programas, selecionaram-se, no vasto campo da An- 
tropologia Cultural, os temas que mais intimamente se relacionassem 
com a realidade do pais. 

Em Antropologia Fisica as atividades didaticas da Discipline foram 
prejudicadas nos pnmeiros anos (1941, 1942 e 1943) pela falta absolute 
de instrumentario de antropometria e pecas osteologicas. A medida que 
esta falha pode ser corrigida, as condicoes gerais de ensino e de pes- 
quisa melhoraram consideravelmente. Embora nao tivesse sido possi- 
vel instaiar um Gabinete de Antropometria, adquiriram-se pelo menos 
alguns compassos e aparelhos de medigao indispensaveis aos exercicios 
praticos que deviam acompanhar os cursos da Disciplina. 

Em 1947, a Disciplina passou a constituir parte integrante do "De- 
partamento de Sociologia e Antropologia", aa Faculdade, criado naquele 
ano, Finalmente, a Lei n.0 231, de 23 de dezembro de 1948, transfor- 
mou a Discipline na 49a. Cadeira da Faculdade. 

Prof. Emilio Willems. 

Cursos. 

Desde que cojnecou a lecionar a materia, Emilio W illems minis- 
trou paralelamente cursos de Antropologia Cultural e Fisica, tanto pa- 
ra os alunos de Ciencias Sociais, como para os de Geografia e Historia. 

Diante da importancia crescente dos contactos sociais que se es- 
tabelecem entre povos racial e culturalmente diversos, desenvolveu um 
vasto programa, visando o estudo objetivo dos contactos raciais e cul- 
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turais. Foram examinados, em aulas e seminarios, aspectos gerais do 
problema, sobretudo as questoes de conflito, preconceito racial, misce- 
geracao, aculturacao e assimilacao. Permanecendo relativamente cons- 
tante esta parte do programa, a outra, dedicada ao estudo de determi- 
nadas areas de contacto, variou de ano para ano, visando a apresentagao 
de novos resultados de pesquisa, a medida que se tornavam publicas. 
Examinou a situacao cultural e racial do Negro em diversos paises da 
America, principalmente nos Estados Unidos e Brasil. As areas de con- 
tacto da Africa meridional e oriental foram estudadas mormente sob o 
ponto de vista da industrializa^ao e destribalizagao dos natives. Grande 
parte do curso foi dedicada a analise da situagao do mestizo na India 
e nas colonias holandesas. A aculturacao multilateral no arquipelago de 
Havai e entre os Maori da Nova Zelandia constituiu outra parte do pro- 
grama desse curso. Finalmente, por diversas vezes, estudaram-se os 
problemas principais da aculturacao do imigrante, do indio americano 
e do judeu, em diversas areas de contacto. 

No ensino da Antropologia Fisica visou sobretudo tres grupos de 
problemas: o homem fossil, o condicicnamento genetico da evolugao hu- 
mana e a divisao racial da humanidade atual. Em 1947, dedicou grande 
parte do curso as praticas de Antropometria e a elaboragao estatistica 
das medidas, considerando principalmente a questao da variabilidade 
dos dados (desvio padrao e coeficiente de variagao). Em 1948 deu 
maior atencao ao estudo do homem fossil e a questao da evolugao 
humana. 

Pesquisas. 

Realizou uma serie de pesquisas em campo, todas relacionadas 
com os assuntos basicos do curso. Em 1941 investigou a aculturacao dos 
imigrantes japoneses no vale do Ribeira. No mesmo ano levou a cabo 
um inquerito, sobre o mesmo assunto, em 220 escolas publicas situa- 
das nas principais areas de colcnizacao japonesa do Estado de Sao Pau- 
lo. Durante a guerra, que impediu o prosseguimento de tais estudos, 
elaborou um vasto acervo de dados acumulados anteriormente sobre a 
aculturacao dos imigrantes alemaes e seus descendentes. Os dados do 
inquerito sobre a aculturacao dos japoneses, elaborados posteriormente, 
fcram public ados em forma de boletim da Cadeira, sob o titulo: "As- 
pectos da aculturagao des japoneses no Estado de Sao Paulo". 

Pela resolucao n.0 144, de 15 de Janeiro de 1945, foi nomeado, 
pelo governo do Estado, membro de uma comissao incumbida de es- 
tudar as "condigoes da habitagao rural no Estado de Sao Paulo". Assis- 
tido pelos demais membros da comissao, confeccionou um questionario 
que foi distribuido em todas as escolas publicas do Estado. Os resul- 
tados foram elaborados em colaboragao com o Departamento Estadual 
de Estatistica. 

Em 1945 realizou cinco viagens a regiao de Cunha, uma das mais 
isoladas do Estado, com vistas ao estudo de mudanga cultural que es- 
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ta zona esta sofrendo. Colheu ai medidas antropometricas de cerca de 
300 individuos de ambos os sexos. Os resultados desse trabalho foram 
publicados em 1948. 

Grande numero de viagens foi dedicado ao estudo do caigara do 
literal paulista. Tres viagens destinadas a um estudo exploratorio e a 
aquisigao de uma visao de conjunto cobriram toda a extensao do literal 
paulista, desde Ariri ate Ubatuba. Trabalhos de campo, de natureza 
intensiva, foram realizados na Ilha dos Buzios. Os estudo's abrangeram 
tambem a parte relativa ao tipo fisico do caigara. 

Em 1946 eiaborou os dados antropometricos eolhides pelo Dr. 
Ettore Biocca entre os indios do Alto Rio Negro. Os resultados foram 
publicados em boletim da Cadeira sob o titulo: "Contribuigao para o 
estudo antropometrico dos indios Tukano, e Maku, da regiao do Alto 
Rio Negro (Amazonas)", 

Em 1947 eiaborou dados antropometricos sobre indios Aruak, ob- 
tidos em diversos postos do Servigo de Protegao aos Indios dos Estados 
de Sao Paulo e Mato Grosso. Em margo desse ano iniciou tambem em 
colaboragao com Egon Schaden, um estudo sobre os cranios de sam- 
baquis pertencentes ao Museu Paulista. 

Realizou um inquerito sobre o preconceito racial no Estado de 
Sao Paulo. A elaboragao desse material, parcialmente concluida. foi 
suspensa per falta de recursos de pessoal e material. 

Colaboragao com outros institutos. 

Em Janeiro de 1946 participou, como examinador, do concurso a 
Cadeira de Antrcpologia e Etnografia da Faculdade Nacional de Filo- 
sofia da Universidade do Brasil. 

Em agosto de 1946 fez uma conferencia sobre problemas de Acul- 
turacao da Universidade do Parana, realizando tambem uma viagem de 
explcragao cientifica ao literal paranaense e parte meridional do Es- 
tado de Sao Paulo, desde a Baia de Guaratuba ate a Ilha Comprida 
e a foz do Ribeira. 

Em setembro de 1948 foi convidado pelo governo do Estado de 
Mmas Gerais para ministrar um curso sobre Antropologia e Educagao 
no Institute de Educagao de Belo Horizonte. 

Em fevereiro de 1949, novamente convidado pelo governo de Mi- 
nas, deu um curso de extensao universitaria em Belo Horizonte sobre 
problemas antropologicos de educagao. 

Em junho-julho de 1949, lecionou, como Professor-visitante no 
Instituto de Estudos Brasileiros da Vanderbilt University, Nashville, 
Tennessee, U. S. A.. Ministrou um curso sobre "Ragas e Culturas no 
Brasil", um seminario sobre problemas de aculturagao e uma confe- 
rencia sobre "Festas Populares no Brasil". Na mesma epoca proferiu 
uma conferencia na Fisk University (Nashville, Tennessee) sobre "Ati- 
tudes Raciais no Brasil". A convite da Universidade de Michigan (Ann 
Arbor, Michigan) deu duas aulas sobre "A colonizagao japonesa no 
Estado de Sao Paulo", 
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Como Professor-Visitante de Antropologia, desde setembro de 1949, 
na Vanderbilt University, suas atividades didaticas e cientificas esti- 
veram intimamente ligadas as do Institute de Estudos Brasileiros, man- 
tido pela mesma universidade; administrcu os seguintes cursos: 

Ragas e culturas do Brasil; 
Instituigoes brasileiras; 
fndios da America do Sul; 
Aculturagao dos imigrantes europeus e asiaticos no Brasil. 

Em 1949, convidado pela Universidade de Boston, participou da 
inauguragao de um programa de estudos de areas na America Latina, 
apresentando um trabalho sobre "Mudanca cultural e social em Sao 
Paulo". 

Congresso. 

Em setembro de 1949 participou do Congresso Internacional dos 
Americanistas, realizado em Nova York, apresentando um estudo sobre 
"Culturas Caboclas do Brasil". 

Publicacdes 

Livros. 

Dicionario de Etnologia e Sociologia (un colaboragao com Herbert Baldus). 
Companhia Editora Nacional, Sao Paulo, 1939. 

Leituras Sociologicas (em colaboragao com Romano Barreto). Revista So- 
ciologia, Sao Paulo, 1940. 

Assimilagao e Popula^oes Marginais no Brasil. Companhia Edi'bra Nacional, 
Sao Paulo, 1940. 

O Problema rural brasileiro do ponto de vista antrcpologico. Secretaria da 
Agricultura do Estado de Sao Paulo, Sao Paulo, 1944. 

A aculturagao dos alemaes no Brasil. Companhia Editora Nacional, Sao 
Paulo, 1946. 

Contribuicao para o estudo antrcpometrico dos hulios Tukano, Tariana e 
Makii, da regiao do Alto Rio Negro (em colaboragao com Ettore Biocca). Boletim 
LXXVII da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo, 
Sao Paulo, 1947. 

Aspectos da aculturacao dos japoneses no Estadio de Sao Paulo. Boletim 
LXXXII da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo, 
Sao Paulo, 1948. 

Cunha: tradigao e transigao em uma cultura rural do Brasil. Secretaria da 
Agricultura do Estado de Sao Paulo, Sao Paulo, 1948. 

Artigos: 

"Ensaio sobre a diferenciagao dos orocessos de selegao e eliminagao na po- 
pulagao de Sao Paulo", Rev. do Arq. Munic., Vol. LXVI, pgs. 89-96, 1940. 

"Assimilation of German Immigrants in Brazil", Sociology and Social Re- 
search, Vol. XXV, pp. 125-135, November-December, 1940. 

"Problemas de uma sociologia do peneiramento", Rev. do Arq. Munic., Vol. 
LXXV, pgs. 5-63, 1941. 

Em colaboragao com Herbert Baldus, "Casas e tumulos de japoneses no 
Vale da Ribeira de Iguape", Rev. do Arq. Munic., Vol. LXXVII, ps. 121-136, 1941. 
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"I'roccsos de cul uralizac.on linguistica entre pcblacion s brasilenas de ' r- 
gen germanico", Revista Mexicana de Sociqlcgia, Vol. Ill, pgs. 35-45, 1941, \T.0 1. 

"Recrea^ao e Assimilagao", Sociofcgia, Vol. Ill, ps. 302-310, oul'ubro de 
194]. 

"Subsidies b'ibliograficos para uma sociologia da guerra", Sociologia, Vol. 
III, ps. 227-233, sg6sto de 1941. 

*'0 desenvolvim nto economico como fator de aculturagao", Revista de 
Imigracao e Colonizaga •, Vol. II, ps. 799-811, ibril-iulho, 1941. 

Em colaborapao com Herbert Baldus. "Cultural Change among Japanese 
Immigrants in Brazil ".Sociology and Social Research, Vol. XXVI ps. 525-537, Julv- 
August, 1942. 

Som^ Aspp^t* of Ojlpiral ConHiptc and Acculturation in Southern Rural 
Brazil", Rural Sociology, Vol. 7, ps. 375-384, December, 1942. 

"A emancipagao economica das colonias germanicas no Brasil", Revista 
de Imigracao e Colonizacao, Vol. Ill, ps. 71-88, abril, 1942 

"Linguistic Changes in German-Brazilian Communities", Acta Americana, 
Vol. I, ps. 448-463, October-December, 1943. 

"Alguns trabalhos rec rites sobre acultnracao", Boletim Bibliografico, Vol. 
I, ps. 13-19, ontubro, ncvembro, d zembro, 1-943. 

"Accul'uraticn and the Horse Complex Among German-Brazilians", Ame- 
rican Anthropologist, Vol. 46, ps. 153-161, April-June. 1944. 

"Alguns aspectos ecologicos da colonizagao germanica no Brasil", Bole- 
tim da Associacao des Geografos Brasileiros, N." 4, ps. 41-58, 1944. 

"O estado atual dos estudos antropologicos e sociologicos sobr a edu- 
cagao", Be-'etim Bibliografico, Vol. H, ps. 7-16, janeiro, fevereiro, marco, 1944. 

"Asimilacion y aculturacion", Revista Mexicana de Sociologia, Vol IV, 
N." 3, ps. 293-314, setembro-dezembro, L^44. 

"Assimilagao e educacao", Revista Brasileira de Estudos Pedagogicos, \7ol. 
IV, ps. 3-11, maio, 1945. 

"Burccracia e patrimoniabsmo", Administracao Publica, Vol. HI, N." 3, 
ps. 3-8, setembro, 1945. 

"Problemas de aculturacao no Brasil Meridional", Acta Americana, Vol. 
Ill, N." 3, ps. 145-151, julho-setembro, 1945. 

"Sexo e familia en las comunidades Teutc-Brasilenas", Revista Mexicana de 
Sociologia, Vol. VII, N." 3, ps. 371-399, setembro-dezembro, 1945. 

"Imigracao e imperialismo", Digesto Economico, Vol. II, ps. 81-86, de- 
zembro, 1945. 

"Imigracao e organizacao eccnomica", Digesto Economico, Vol. I, p . 
11-44, abril, 1945. 

"Consumo simbolico", Digesto Economico, Vol. I, ps. 68-72, s tembro, 
1945. 

"A dssimilacao dos judeus", Sociologia, Vol. VII, p>. 51-67. N.0s 1-2, 
1945. 

Em colaboracao com Egon Schaden, '"Stature of South American Indians", 
American Anthropologist, Vol. 47, ps. 469-470, July-September, 1945. 

"Alguns estudos recentes d Antrcpologia Fisica", Boletim Bibliografico, 
Vol. VI, ps. 23-45, janeiro, fevereiro, marco, 1945. 

"El problem a rural Brasileno desde el punto de vista antropclogico", jr- 
nadas, Vol. 33, ps. 11-40, 1945. 

"Estudos mexicanos de antropologia fisica", Sociologia, Vol. VIII, N." 2, 
ps. 135-151, agosto, 1946. 

"Nota sobre habitacoes tempoplrias de caicaras", Sociologia, Vol. VIII, N." 
3, ps. 216-17, 1946. 

"Ccntribuicao para o estudo antropometrico dos indios TerenO", Revista 
do Museu Paulista, Vol. I, Nova Se ie, ps. 129-152, 1947. 

Em colaboracao com Hiroshi Saito: " Shindo-Remmei: um problema de acul- 
turacao", Sociologia, Vol. IX, ps. 133-152. N.0 2, 1947. 



"Sociologia Academica e Sociolcgia Socialista", Sociologia, Vol. IX, N.a 4y 
ps. 346-49- 1947! 

"Velhos e novos rumos no estudo das classes sociais", Sociologia, Vol. X, 
N."s 2-3, ps. 76-90, 1948. 

"Race Attitudes in Brazil", American Tournal of Sociology, Vol. LIV, ps. 
402-408, March, 1949. 

"The Japanese in Brazil", Far Eastern Survey, Vol. XVIII, ps. 6-8, Ja- 
nuary, 12, 1949. 

"Zur sozialen Anpassung der Deutschen in Brasilien", Kolnei Zeitschrift 
fiir Soziologie, Vol. 1, n." 3, ps. 64-71, 1948-49. 

"Die neuere Entu'idklung der Sozialwissenschaften in Latcinamerika", 
Kolner Zeitschrift fiir Soziologie, Vol. I, n.0 4. ps. 399-409, 1948-49. 

"Os metcdos antropologicos", Sociologia, Vol. XI, n." 2, ps. 1943-50, 1949. 
"Acculturative Aspects of the F ast of the Holy Ghos!: in Brazil", Ame- 

rican Anthropologist, Vol. 51, ps. 400-408, July-Sep'ember, 1949. 

Prof. Egon Schaden. 

Cargos. 

Ocupcu o cargo de 1.° assistente de Antrcpolcgia a partir de l.0 

de Janeiro de 1943, passando a exercer as fungoes de professor subs- 
titute em 1.° de agosto de 1949. 

Cursos. 

De 1943 a 1948 dirigiu semirarios de Antropologia para os alunos 
das seccoes de Ciencias Sociais e Geografia e Historia. 

Em 1948 ministrou um curso de "Introducao a Antropologia" para 
os alunos do 1.° ano da secgao de Geografia e Historia. 

Em 1949 deu um curso geral de "Intrcdugao a Antropologia Fi- 
sica e Cultural" para os alunos de Ciencias Sociais (2.° ano) e Geografia 
e Historia (2.° ano) e um curso especial sobre "Contactos raciais e cul- 
turais" para os alunos de Ciencias Sociais. 

Colaboracao com cutras Cadeiras da Faculdade. 

Nos anos de 1944, 1945 e 1946, por entendimento havido com a 
Cadeira de Etnografia e Lingua Tupi-Guarani, ministrou cursos de etno- 
grafia para os alunos do 3.° ano da Seccao de Geografia e Historia. 

Nos anos de 1948 e 1949, em cumprimento do principio de cola- 
boracao didatica estabelecido pelo Departamento de Sociologia e An- 
tropologia, ministrou curses de sociologia aos alunos do primeiro ano da 
Seccao de Ciencias Sociais. 

Corderencias de extensao universitaria. 

Em 1946 realizou uma serie de conferencias sob o titulo de "Raca 
e Cultura" a titulo de colaboracao com o programa de extensao univer- 
sitaria do Gremio da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras. 

Em 1948 colaborou com a Casa Euclideana de Sao Jose do Rio 
Pardo, organizando, para as comemoragoes da "Semana Euclideana",. 
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um ciclo de conferencias antropologicas, em que colaboraram Artur 
Ramos, Carlos Drumond, Otavio da Costa Eduardo e Florestan Fer- 
nandes, Pronunciou nessa ocasiao uma conferencia sobre problemas 
raciais. 

Ainda em 1948, colaborando num curso de Sociologia e Etnografia, 
promovido pela Associagao Brasileira de Escritores para a Casa de Cul- 
tura de Sao Joao da Boa Vista, realizou nessa cidade uma conferencia 
sobre "Sociologia das religioes tribais". 

Colaboragao com outras instituigoes. 

Em 1947 e em principios de 1948, a convite da Esccla Livre de 
Sociologia e Politica de Sao Paulo, realizou pesquisas etnologicas em 
colaboragao com a Cadeira de Etnologia Brasileira dessa instituigao 
complementar da Universidade de Sao Paulo. 

Em 1949 iniciou a execugao de um piano de estudos sobre acultu- 
ragao de grupos indigenas do Brasil Meridional, em colaboracao com 
a Seccao de Estudos do Servico de Protecao aos tndios (Ministerio da 
Agricultura) . 

Em 1949 fez parte da ccmissao julgadora do 4.° Concurso de Mo- 
nografias sobre o Folclore Nacional, instituido pelo Departamento Ivlu- 
nicipal de Cultura da Prefeitura de Sao Paulo. 

y # 

Pesquisas. 

1942: Estudos sobre aculturacao lingiiistica entre descendentes 
de imigrantes alemaes em Santa Catarina. 

1946: Pesquisas sobre aculturacao de grupos indigenas do literal 
paulista. 

1947: Pesquisas de antropologia fisica e cultural entre os indios 
do Brasil Meridional (Guarani e Kaingang de Sao Paulo, Parana e San- 
ta Catarina; Tereno de Sao Paulo) . Os trabalhos foram realizados de 
acordo com um piano de colaboragao estabelecido com a Escola Livre 
de Sociologia e Politica de Sao Paulo. 

Em colaboragao com Emilio Willems, iniciou um estudo sobre a 
colegao de cranios de sambaquis existente no Museu Paulista. 

1948: Pesquisas antropologicas entre grupos guarani do literal 
paulista. 

1949: Expedigao antropologica aos indios Kaiova e Guarani do 
Mato Grosso, em colaboragao com a Secgao de Estudos do Servigo de 
Protegao aos Indios. 

Distingdes. 

Em 1947 foi ek'ito socio eJLtivo do Institute Historico e GeogniKc > d< 
Sao Paulo. 

Em 1949 foi eleito "Foreign Fellow" da "American Anthropological As- 
sociation" pelo "Executive Board" dessa entidade. 
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Publicacdes. 

1942 — Aculturagao lingiiistica numa comunidade rural. Scciologia, Vol. 
IV, n.0 3. Sao Paulo. 

1943 — Bibliografia do Pe. Wilhdm Schmidt, S. V. D. Boletim Bibliogra- 
fico. Publicagao da Biblio'eca Publica Municipal dL Sao Paulo. Ano I, Vol. 1. 

1945 — Educagao e magia nas cerimonias de iniciagao. Revista Brasileira 
de Estudos Pedagogicos, Vol. Ill, n." 2. fevereiro de 1945. Rio de Janeiro. 

— Stature of South American Indians, American Anthropologist, Vol. 47, pp. 
469-470, July-Septemb, r, 1945. (Em colaboragao com Emilio Willems). 

1946 — Ensaio etno-sociologico sobre a mitologia heroica de algumas tri- 
bes indigenas do Brasil, Boletim LXI (Anlropologia n." 1) da Faculdade de Eilo- 
sofia, Ciencias e Letras, Universidade de Sao Paulo. O mesmo trabalho foi in- 
•cluido no vol. VII da rexista Sociologia. 

— Notas sobre f tnocentrismo. Sociolcgia, vol. VIII, n." 4, Sao Paulo . 
— Mito e recordayao. Paralelos, n.0 3. Novembro. Sao Paulo. 
— Curt Nimuendaju. Anales del Institute de Etnologia Americana, VII. 

Mendoza. 
1947 — Mitos e contos dos Ngud-Krag. Sociologia, Vol. IX, n." 3. Sao 

Paulo. 
— Fragmentos da mitologia kayua. Revista do Museu Paulista, nova serie, 

vol. L Sao Faulo . 
— Trabalhos etnologicos da Universidade de Sao Paulo, Revista Brasileira 

de Estudos Pedagogicos. Vol. X, n." 27. Maryo-abril. Rio de Janeiro. 
1948 — Las funciones sociales de la iniciayao tribal. Revista Mexicana de 

Sociologia, vol. X, n." 2, Mexico. 
— A erva do diabo. America Indigena, vol. VIII, n." 3, Mexico. 
— As origens do desenho ornamental. Atualidades, n." 11, novembro. Flo- 

rianopolis. 
1949 — O problema da morte na mitologia indigena. Paulistania, n." 28, 

maryo-abril, Sao Paulo. 
— Mi ologia Cuarani. Paulistania, n." 30. Jullio-set. mbro, Sao Paulo. 
— Entre os indios do litoral paulista. Paulistania, n." 23, maio-junho. Sao 

Paulo 
— A posse do fogo na mitologia kayua. Atualidades, n." 7, julho. Fiona- 

nopolis. 
— Aspectos gerais da iniciayao tribal. Filosofia, Ciencias e Letras, ano XII, 

n." 11), Sao Paulo. 
— Euclides da Cunha em face da antropologia brasileira, Filosofia, Cien- 

cias e Letras, ano XII, n." 11. Sao Paulo. 
— Relayoes intertribais e estratificayao social entre indios sul-americanos. 

Sociologia, vol. X. n."s 2-3, Sao Paulo. 

Traduyoes. 

1940 — Entre os aborigenes do Brasil Central. Traduyao da obra Unter den 
Naturvdlkern Zentralbrasiliens, de Karl von den Steinen, Sao Paulo. 

1940-1944 — Nos sertoes do Brasil. Traduyao da obra etncgrafica de Fritz 
Krause In den Wildnissen Brasiliens. Publicada em continuayao na Revista do Ar- 
-juivo Municipal, vols, LXIII-XCIV. Sao Paulo. 

1948 — Contribuigoes para a etnologia brasileira. Tradugao da obra Bei- 
traege zur Volkerkunde Brasiliens, de' Paul Ehrenreich, publicada na Revista do 
Museu Paulista, nova serie, Vol. II. Sao Paulo. 

Assistente Gicccnda Mussolini. 

Cargos. 

De setembro de 1944 a 3 de agosto de 1949 esteve comissionada 
junto a Cadeira de Antropologia, sem prejuizo dos vencimentos de seu 
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cargo efetivo (adjunta do G. E. "Republica do Paraguai") . Em 4 de 
agosto de 1949 foi contratada como auxiliar de ensino da Cadeira de 
Antropologia. 

Colaboracao com outras Instituicdes. 

Em 1944 colaborou em uma pesquisa sobre opiniao publica (as- 
peztos relatives a guerra) organizada per Lloyd Flee, um dos diretorss 
da revista "Public Opinion Quarterly". 

Em 1944 colaborou, durante 3 meses, no Service de Propaganda 
e Opiniao Publica (S. P. O. P.) dos Fundos Universitarios de Pes- 
quisa . 

Em 1949 foi convidada pelo SESI de Belo Horizonte para never, 
criticar e sugerir planes de pesquisas a serem realizadas per aquele 
servigo. 

Premios. 

Em 1947 foi contemplada com uma bolsa de estudos norte-ams- 
ricana ("Pan Hellenic Alumnae Association of San Francisco Scholar 
in Anthropology", Universidade da California, Berkeley, Cal.), da qual 
declinou. 

Em 1948 foi contemplada com o 1.° premio no concurso de mono- 
grafias folcloricas instituido pelo Departamento Municipal de Cultura. 

Trabslhos publicados. 

Urbanizacao e desenvolvimento industrial no Estado do Sao Paulo. (Em 
colaboracao). Anais do IX Congres-o Brasileiro de Gecgrafia, Vol. IV, Rio de Ja- 
neiro, 1944. 

" Alteragdes da Estrutura Demografico-Profissional de Sao Paulo — da Ca- 
pital e do Interior — num pericdo de catorze anos (1920-34)" (Em colaboracao). Rev. 
do Arquivo, Sao Paulo, Vol LXXXIX, 1944. 

"Notas sobre os conceitos de molestia, cura e morte entre os indios Vapi- 
diana", Sociologia, Vol. VI, n.0 2, 1944. 

"O cerco da tainha na Ilha de Sao Sebastiao", Sociologia, Vol. \ II, n." 
3, 1945. 

"Os meios de defesa contra a molestia e a morte em duas tribos brasi- 
leiras: Kaingang de Duque de Caxias e Bororo Oriental"' (Tese apr.sentada a Escola 
de Sociologia e Politica de Sao Paulo em preenchimento de uma das exigencias para 
a obtengao do gran de M. A., em 1945). Revista do Arquivo, Sao Paulo, Vol. CX, 
1946- 

"C cerco flutuaiVe: uma rede de pesca japonesa que teve a Ilha de Sao 
Sebastiao como centro de difusao no Brasil", Sociologia, \ ol. \ III, n." 3, 1946. 

❖ 

CADEIRA DE POLITICA. 

A Cadeira de Politica passou a existir legalmente por forca do de- 
creto 12.511 que reorganizou a Faculdade de Filosofia, Ciencias e Le- 



tras da Universidade de Sao Paulo, dando-lhe regulamento proprio. 
Sua historia, nao obstante, liga-se a da Cadeira de Direito Politico que, 
na mesma posi^ao curricular e com fungao presumivelmente compara- 
vel figurava, desde a fundagao da Faculdade, no 3.° ano do curso de 
Ciencias Sociais. 

* 

1936-1937. 

O primeiro regente da Cadeira de Direito Politico foi o prof. A. 
de Sampaio Doria, entao catedratico de Direito Constitucional da Fa- 
culdade de Direito. Mesmo na ausencia d^ documentos precisos, e va- 
lido prestimir que os fundadores da Universidade de Sao Paulo — in- 
teressados em tornar uno, sempre que possivel, o ensino das diversas 
escolas — tenham buscado ligar duas cadeiras de institutes superiores, 
dando-lhes o mesmo professor e programas paralelos. O fato e que o 
prof. Sampaio Doria observou, em suas aulas, orientacao de acentuada 
inclinagao juridica. Apos breve introducao geral, o seu programa (vd. 
"Anuario" de 1936) passava a uma primeira e farta parte dedicada 
ao Direito Constitucional, completando-se por uma segunda secgao re- 
servada ao Direito Administrative. 

1938 

Fatos intervenientes afastam, em 1938, o prof. Sampaio Doria da 
Cadeira, passando ela a regencia combinada de dois professores da 
missao francesa: Pierre Fromont e Roger Bastide, que desenvolvem 
cursos paralelos. Enquanto o prof. Fromont ocupa-se com o Direito 
Financeiro, o prof. Roger Bastide, tratando do "Problema da Sobera- 
nia" (vd. Anuario" de 1937-8), desenvolve o curso na forma monogra- 
fica que, na Faculdade, representa a tradicao dos mestres franceses. 
Como, ademais, demorou-se especialmente na exposicao e critica das 
teorias contemporaneas, institucionalistas e sociologicas, da soberania, 
tornou-se o precursor da orientagao que haveria de posteriormente pre- 
ponderar no ensino de Politica. 

1939-1941. 

A seguir. fcram nomeados para a Cadeira de Direito Politico o 
Pe. Leopoldo Aires, que a ocupou, brevemente, no 1.° semestre de 
1939, e o Pe. Luiz de Abreu que ensinou ate junho de 1941. Ambos 
crientaram-se no sentido da filosofia juridica e politica de filiacao pre- 
dominantemente tomista, como se infere das notas do livro de registro 
de aulas. 

1941-1943. 
i 

Em julho de 1941, ajustados os cursos da Faculdade aos padroes 
federals — reorganizacao que se consagraria definitivamente no citado 
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decreto 12.511 — vem o prof. Paul Arbousse-Bastide reger a Cadeira 
de Pclitica, recem-criada. Extinguindo-se a Cadeira de Sociologia que 
aquele professor frances ocupava desde a fundacao da Universidade, 
aceita ele transferir-se para a nova cadeira, juntamente com seu 1,° as- 
sistente, licenciado Lourival Gomes Machado. Sua maior preocupa- 
cao e o harmonico entrosamento, no conjunto de conhecimentos socio- 
logiccs de que ja dispunham os 3.° anistas de Ciencias Sociais, do es- 
tudo cientifico das realidades politicas. Seus cursos, dai por diante, sem- 
pre tendem a diferenciar-se: por um lado, visam o pleno desenvolvi- 
mento da definigao sociologica dos fenomenos politicos, enquanto, de 
outra parte, abordam, pela leitura critica dos textos, a evolucao das 
ideias e doutrinas. Solicita, em ambos os campos, a participacao ativa 
do assistente que, alias, na extinta Cadeira de Sociologia ja se incum- 
bira de breves cursos monograficos de sociologia politica. 

O segundo semestre de 1941 e aproveitado, uma vez feita uma 
introdugao teorica sobre as relacoes entre a morfologia social e os fa- 
tes politicos, no desenvolvimento de dois cursos intensivos: um sobre 
0 desenvolvimento geral da ideolcgia democratica, a cargo do assisten- 
te, e outro destinado especialmente a J. J. Rousseau, a partir da leitura 
e analise do "Contrato Social", de que se incumbiu o professor. 

No bienio 1942-43, o prof. Arbousse-Bastide da estrutura defini- 
tiva ao ensino de Politica, Distingue tres grandes unidades didaticas: 
1 — Curso sistematico de introducao a ciencia pclitica: Visao panora- 
mica dos problemas politicos (organizacao constitucional e administra- 
tiva, fundamentos sociais, economicos e ideclogiccs do Estado; historia 
e geografia das ideias politicas; relacoes internacionais; as ciencias po- 
liticas em sua multiplicidadgj) e Sistematizagao da ciencia politica (prin- 
cipais interpretacoes; quadros gerais de uma introducao: a ciencia po- 
litica como estudo sistematico das instituigoes e dos regimes politicos); 
II — Ligoes sobre a historia das ideias politicas (em 1942. esse curso 
cuidcu do "Seculo XIX" e, em 1943, de "Condorcet e Babeuf"); e III 
— Seminario de leituras e ccmentarios, bem como de apresentagao, 
debate e critica de trabalhos de alunos ("Nogao de soberania na Ida- 
de-Media", "Estrutura social e politica da Franga, antes de 1939, se- 
gundo G. Gurvitch", "Os metodos da ciencia politica", etc.). O re- 
gime de colaboragao entre professor e assistente continuou a ser o 
mesmo. 

Em 1942, o 1.° assistente doutorou-se em Ciencias, com a tese: 
"Alguns aspectos atuais do problema do metodo, objeto e divisoes da 
ciencia politica". 

1944-1946. 

Em 1944, o prof. Paul Arbousse-Bastide viu-se compelido a afas- 
tar-se das fungoes docentes, a fim de prestar servigos especiais junto a 
Embaixada Francesa no Rio de Janeiro. Substituiu-o o seu 1.° assis- 
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tente, dr. Lcurival Gomes Machado, preenchendo-se a assistencia com 
a nomeacao do licenciado Benedito Ferri de Barrcs. A orientagao do 
professor titular foi mantida e o professor-substituto dividiu o curso do 
primeiro semestre em duas partes ensinadas simultaneamente: uma 
dedicada a historia do pensamento politico na segunda metade do se- 
culo XIX, de forma a possibilitar a descricao e critica dos movimentos 
tendentes a sistematizagao do conhecimento cientifico dos fatos poli- 
ticos, enquanto o segundo curso se destinou a uma introducao sociolo- 
gica a materia. No segundo semestre, um curso monografico fci reser- 
vado as teorias do poder, da Idade Media aos utilitaristas ingleses. 

No ano seguinte, nao houve modificagao substancial na estrutura 
dos cursos, senao nos assuntos abordados e no modo de apresertacao. 
Assim, a introducao historica fixou-se num confronto entre os sistemas 
de Comte e Marx, mantendo-se paralelamente a introducao sociologi- 
ca, enquanto o assistente-substituto iniciou um seminario especial sobre 
o pensamento politico no Brasil. O curso monografico do segundo se- 
mestre versou sobre os problemas da soberania. Em fins de agosto, 
o prof. Arbousse-Bastide reassumiu suas funcoes. 

No ano de 1946, a Cadeira volta a ser entregue ao 1.° assistente 
Lcurival Gomes Machado, posto que se retirara para a Eurcpa o prof. 
Arbousse-Bastide que deixava de prestar seus services a Universidade 
de Sao Paulo. Fiel aos principios adotados antericrmente e que a pra- 
tica aprovara, o ensino continua a obedecer a mesma estruturagao dos 
ancs anteriores, embora sempre variem os assuntos e os modos de apre- 
sentacac. No primeiro semestre, a introdugao historica e feita por um 
confronto da evolugao da etica e da politica, desde os gregos ate os 
mcderncs, em rapida sintese — visando esse curso conglomerar numa 
mesma unidade didatica a apresentacao historica e exposigao teorica do 
prcblema do conhecimento dos fatos politicos, ate entao ensinados se- 
paradamente. No segundo semestre, prosseguiu-se na exposicao teorica 
dos problemas metodologicos da ciencia politica contemporanea, en- 
quanto o curso monografico, mais uma vez versando o problema da so- 
berania, quanto do ponto de vista da transformagao institucional, pia- 
no csse que em parte se frustrou pelo grande numero de aulas perdidas 
ccm uma greve dos aluncs. Os seminaries, por isso mesmo, foram in- 
tensificados logo qua se reiniciaram as aulas. 

1947. 

Em 1947, gragas a uma sugestao do professor-substituto, a Facul- 
culdade resolveu ccntratar o prof. Georges Gurvitch para reger a Ca- 
deira de Politica. Tardandq a chegar o novo docente, o assistente in- 
cumbiu-se das aulas por um mes, dando rapidos cursos: introducao a 
materia "Etiza e Politica", "Sociologia do Conhecimento de Durkheim" 
e "O sistema de Saint-Simon" (materias introdutorias dos assuntos que 
seriam tratados pelo professor contratado) . Em fins de abril, o prof. 
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G. Gurvit:h assume a Cadeira e inicia dois cursos monograficos: ''Prou- 
dhon e Marx", e "Sociologia do Conhecimento", o primeiro abordando. 
do ponto de vista da historia das ideias, as concepcoes da realidade so- 
cial segundo os dois filosofos socialistas, e o segundo visando a apresen- 
tacao teorica dos problemas principais da sociologia do conhecimento 
em seu atual estado de desenvolvimento. Esses cursos foram franquea- 
dos ao publico. 

1948-1949. 

Em 1948, novamente o professor-substituto Lourival Gomes Ma- 
chado volta a reger a Cadeira, No primeiro semestre, em ccnformidade 
com a experiencia dos anos anteriores, desenvolve um curso de intro- 
ducao ao mesmo tempo que trata, em curso monografico semestral. da 
evolucao das instituigoes politicas inglesas. No segundo semestre, de- 
dica tcdo o tempo a "Evolucao do Estado Moderno", assunto que, con- 
tudo, desenvolve separadamente, em dois cursos paralelos, um sobre a 
evolucao institucicnal e outro sobre o movimento das ideias. Atende. 
no 4.° ano, a alunos que se especializam em outras cadeiras da seccao 
de Ciencias Scciais, com eles desenvolvendo um seminario de leitura 
critica de textos de Karl Marx. 

Contratado o prof. Charles Moraze, para reger a Cadeira, sua che- 
gada so se verifica no segundo semestre de 1949. No primeiro semestre, 
o professor-substituto deu um unico curso, intensivo, sobre "O Fato Po- 
litico". Chegando, o prof. Charles Moraze inicia dois cursos teoricos — 
"Os fatores da politica" e "Dos Teoricos do Absolutismo aos Socialis- 
tas", ao mesmo tempo que busca organizar com os alunos pesquisas re- 
lativas ao "Mapa politico de Sao Paulo", ensaio pratico de cartografia 
eleitoral. 

Nesse mesmo ano, o 1.° assistente Lourival Gomes Machado pres- 
ta concurso de livre-docencia, sendo aprovado com distincao. Sua tese 
— "O 'Tratado de Direito Natural' de Tomaz Antonio Gonzaga" — foi 
editada pelo Service de Documentacao do Ministerio de Educacao e 
Cultura. 

Comissionada junto e Faculdade, a licenciada Paula Beiguelman 
vem prestar services a Cadeira de Politica. 





DEPARTAMENTO BE ZOOLOGIA. 

CRIACAO E ORGANIZAgAO DA CADEIRA. 

A Cadeira de Zcologia foi criada pelo Decreto n.0 6.283, o mesmo 
que criou a Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras, incorporada a 
Universidade de Sao Paulo, em 25 de Janeiro de 1934. 

Ccmegou a ser instalada no segundo semestre do mesmo ano pelo 
Prof. Dr. Ernest Bresslau, entao contratado na Alemanha pelo Gover- 
no do Estado. Com a mcrte desse ilustre Professor, ocorrida em maio 
de 1935, regeu a Cadeira, em carater interino, o Dr. Paulo Sawaya, que 
exercia o cargo de Assistente. Em principios de 1936; fci contratado 
para a diregao da mesma o Prof. Dr. Ernesto Marcus, da Universidade 
de Berlim. 

No inicio de 1938, a parte de Fisiologia Geral e Animal foi desin- 
corpcrada, passando a ser ministrada, como nova Cadeira, pelo Prof. 
Dr Paulo Sawaya. 

Ate agosto de 1945, a Cadeira foi regida por contrato ou por no- 
meacao interina pelo Prof. Dr. Ernesto Marcus. Nessa ocasiao foi pro- 
vida por concurso, para o qual concorreu o referido professor, que pas- 
sou a reger a Catedra ate o momento atual. 

AUXILIARES. 

A Cadeira de Zoolcgia contou, no periodo de 1938 a 1949, com 
os seguintes assistentes: 

Michel Pedro Sawaya (nomeado em 1939), Marta Vannucci (no- 
meada em 1945) e Diva Diniz Correa (nomeada em 1945), e com os 
seguintes auxiliares tecnicos: Joao Eufrcsino, Cybelle de Camargo An- 
drade e Elza Farah, 

CURSOS. 

Os cursos de Zoologia funcicnaram, de 1938 a 1949, no regime 
rotative, sendo um ano de Vertebrados e outro de Protozoos mais In- 
vertebrados, para as duas primeiras series. Na 3a. serie houve curso 
de Embriologia descritiva e Mecanica do desenvclvimento ate 1947. 
A partir desse ano, com a vigencia da Portaria Ministerial N. 328, de 
13 de maio de 1946, foi essa parte suprimida do curriculo, sendo as ma- 
terias transferidas para os cursos de especializagao. Em 1947 e 1948, 
foram ministrados cursos de especializa^ao (4a. serie) em Mecanica 
do de^envolvimento e Faunistica. 



674 — 

MUSEU. 

O Museu de Ensind continua sendo mantido com material captu- 
rado pelo corpo docente das cadeiras de Zoologia e de Fisiologia Geral 
e Animal e pelas doagoes de estudantes ou outros interessados. Foram 
adquiridas colecoes de modelos embriologicos, compreendendo o de- 
senvolvimento do Anfioxos, da Ra, do Ourico do Mar e do Porco. bem 
como de Inseto. 

LABORAT6RIO. 

Foram realizadas pesquisas, cujos resultados constam dos Bole- 
tins de Zoologia editados pela Faculdade e de outras publicacroes do 
Pais e do Estrangeiro. 

AUXlLIOS. 

Em 1949 foi recebida uma subvengao da Comissao de Pesquisas 
da Universidade, na importancia de CrS 10.000,00. Desde 1947, a Ca- 
deira tern recebido auxilio para a publicacao* do Boletim de Zoologia 
da parte da Exma. Familia da Dra. Gabriella Zuccari,. colaboradora do 
Departamento de Zoologia, falecida em julho do referido ano. 

TIT U LOS. 

O Professor Ernest Marcus e membro das seguintes entidades 
cientificas: Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab (Copenha- 
gue), Societas pro Fauna et Flora Fennira, Academy of Natural Scien- 
ces (Filadelfia) e Academia Brasileira de Ciencias. 

O Dr. Michel Pedro Sawaya e membro da American Association of 
Advancement of Science, da Sociedade Brasileira de Biologia, da So- 
ciedade Brasileira para o Progresso da Ciencia e da Sociedade de Zoolo- 
gia Sistematica de Washington. 

A Dra. Diva Diniz Correa e membro da Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciencia. 

EXCURS6ES. 

Alem de muitas viagens de pesquisa ao literal paulista e de ex- 
cursoes aos arredores de Sao Paulo, mencionam-se as seguintes: 

Em 1947, viagem a Ilha das Palmas, em Santos, para estudo com 
os alunos. 

Em 1948, viagem ap literal do Estado do Rio de Janeiro ate Vi- 
toria, no Estado do Espirito Santo, pelos Assistentes Michel P. Sawaya 
e Erasmo Garcia Mendes (da Cadeira de Fisiologia), a convite do Ins- 
titute Oswvaldo Cruz, da Capital Federal. 

COL6QUIOS. 

Alem ds duas conferencias realizadas pelo Prof. Ernest Marcus na 
Academia Brasileira de Ciencias, no Rio de Janeiro, houve 6 coloquics 
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dentro do Departamento de Zoologia, uma palestra no Institute Bio- 
logico e outra na Biblioteca Municipal, para a Associacao dos Biblio- 
tecarios. 

BOLSA DE ESTUDO. 

Em 1945 foi concedida pela Rockefeller Foundation uma bolsa a 
Dra. Marta Vannucci, que realizou pesquisas na Universidade de Yale, 
nos Estados Unidos da America do Norte. 

ESTAGIARIOS. 

Fizeram estagios nos laboratories da Cadeira; Prof. Antonio Bus- 
chinelli e Da. Maria Buschinelli, do Colegio de Rio Claro; Sr. Frede- 
rico Lange, da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras de Curitiba, 
alem de dois doutorandos alheios ao quadro do pessoal do Departa- 
mento . 

BIBLIOTECA. 

Depois da aquisigao feita pelo Governo do Estado da Biblioteca do 
Prof. Ernst Bresslau, constituida de aproximadamente 800 (oitocen- 
tos) livros e 11.000 (onze mil) separates, foram acrescentadas ate 1949, 
cerca de 5.000 (cinco mil) volumes entre livros e revistas, e 5.000 (cin- 
co mil) separatas. 

Alem das permutas feitas com o Boletim de Zoologia, deve-se as- 
sinalar a valiosa doagao de livros feita pela Escola Politecnica e pela 
Reitcria da Universidade de Sao Paulo. As colegoes mais importantes 
sao: 

Expedigao da Challenger. 
Expedigao "Deutsche Atlantische" — Meteor. 
Fauna e Flora do^ Golfo de Napoles. 
Zeitschrift fiir v/issenschaftlich; Zoologie. 
Zooiogische Jahrbiicher. 
Quarterly Journal of Microscopical Science. 
Biological Reviews. 
Quarterly Journal of Experimental Physiology. 
Journal of Experimental Biology. 
I hysiological Zoology. 
Handbuch der Zoologie — Kukenthal — Krumbach. 
The Cambridge Natural History. 
Br. Inns Tierleben. 
Le Regne Animal — Cuvier. 
Siboga-Expeditie. 
Zeitschrif fiir Vergleichende Physiologic. 
Handbuch der vergleichenden Physiologic — Win'erstein. 
Archives d- Zoologie Experimentale. 
Archivio Zoologico Italiano. 





XIII. — Cursos Livres. 





CURSO DE HEBRAICO E DE ARABE. 

Os cursos livres de Hebraico e de Arabe foram criados em 1945, 
per ini:iativa do Prof. Silveira Bueno, catedratico de Filologia Portu- 
guesa e do Prof. Andre Dreyfus, entao diretor da Faculdade. Diversas 
circunstar.cias determinaram a interrupcao, em 1947, do curso de Arabe, 
enquanto que o de Hebraico funciona ate a presente data, gracas a de- 
dicacao do Prof. Dr. Fritz Pinkuss, que vem, desde o inicio, ministran- 
dc as aulas, sem qualquer subvencao, seja da Faculdade, seja da co- 
lonia israelita. 

Seguindo o modelo das demais cadeiras de lingua e literatura da 
Faculdade, a de Hebraico tern por finalidade ensinar o idioma classico 
e mcderno, estuda-lo na base filologica, sua literatura de todas as epc- 
cas e a cultura do hebraismo. O curso compreende tres anos, abran- 
gendo o ssguinte prcgrama. 

1.° ano: Curso elementar ccm textos escolhidcs, fornecidos pelo 
prcfesscr. Criacao de um tesouro de vccabulos. Explicacao dos ele- 
mentcs da gramatica. 

2.° ano: Textos escolhidos da literatura classica, explicacao filo- 
logica e do seu valor para a cultura mundial. Gramatica filologica, 
Exercicics de estilo e textos sem vocalizagao. 

3.° ano: Literatura medieval e moderna, com as mesmas expli- 
cacoes. Exercicics de estile. Nccoes de filologia semitica em relacao 
ao hebraico. (Eventualmente, introdugao ao aramaico biblico e tal- 
mudico) . 

Esta previsto o funcionamento de um quarto ano (acompanhando 
a nova organiza^ao dos cursos normais da Faculdade), em que serao 
ministraded curses intensivos, compresndendo, principalmente, o es- 
tudo da Historia e da Literatura. 

As aulas do curso de Hebraico tiveram inicio no dia 1.° de marco 
de 1946, versandq a prelegao inaugural sobre o tema: "O Hebraismo 
no Mundo Ccidental". Desde entao, tern ccntado com freqiiencia re- 
gular (maxima de 25 e minima de 10 alunos), composta, principalmen- 
te, de prcfessores de semirarios (catolicos e protestantes), de estudan- 
tes de letras da propria Faculdade, de antigos alunos e de estudantes 
israelitas da ultima serie do curso secundario. 

A Cadeira esta em contacto com apreciavel numero de entidades 
congeneres dos Estados Unidos e da Palestina, principalmente com a 
Cadeira de Hebraico Classico da Universidade de Harvard, regida pelo 
Prof. Dr. Robert H. Pfeiffer. 

O Prof. Dr. Fritz Pinkuss e Doutcr em Filosofia Magna Cum Lau- 
de pela Universidade de Wurzburg, Alemanha, tendo obtido esse grau 
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em 1929, com a dissertacao Mcses Mendelssohn's Verhaeltnis zur En- 
0ischen Philosophie. Estudou, anterior e posteriormente, no Seminario 
Teo!6gico de Bresslau e na Academia de Ciencias Judaicas de Bedim, on- 
de, em junho de 1931, obteve o "Diploma Rabinico". Veio para o Brasil 
em 1936, fundando a primeira Congregagao Israelita do pais, da qual 
e rabino depcis de ocupar identico cargo em Heidelbsrg (Alemanha). 

Estudioso da historia e da literatura de Israel, o Prof. Dr. Pinkuss 
tern publicado diverscs trabalhos, entre os quais destacamos: "O cami- 
nho de Israel atraves dcs tempos", "As Hnguas semiticas e o Hebraismo", 
"A religiao israelita na sinagcga e no lar" (texto portugues e hebraico), 
"O que nos conta a nossa Biblia" (1944), "Gramatka Hebraica" (1848), 
"O livro de oracoes para as grandes festas israelitas (1949), em cola- 
bcragao com o rabino H. Lemle, alem de numerosos artigos em jornais 
e revistas do Brasil e dos Estados Unidcs. 

Tern em prepare uma Historia da Literatura Hebraica (a primeira 
em lingua portuguesa) e um "Livro de oragoes" para todo o ano. Este 
trabalho representa a primeira publicacao, em portugues, da liturgia 
hebraica inteira. 

AULA INAUGURAL DO CURSO LIVRE DE HEBRAICO, 
PROFERIDA EM MARQC DE 1946, PELO 

PROFESSOR FREDERICO PINKUSS 

A CONTRIBUigAO DO HEBRAISMO PARA O MUNDO OCIDENTAL. 

E' uma verdade de amplo dominio na historia da civilizacao; en- 
contram-se amalgamados na cultura moderna, tres componentes quo 
datam da antiguidade classica: os elementos romano, grego e hebrai- 
co . De Roma recebemos nossas concepcoes de lei, de direito e, de certo 
modo, de politica; este mundo ccntinua a viver na lingua e cultura ro- 
manas, na estrutura canonica da Igreja. A literatura grega, transmitida 
a Europa medieval por arabes e judeus, difundida em tradugoes lati- 
nas, veio novamente a exercer influencia direta, a partir da era do Re- 
nascimento, com o redescobrimento de seus tempos classicos, estenden- 
do-se suas grandes contribuicoes ate nossos proprios dias, especialmente 
no dominio da filosofia teoretica e da estetica. Seria impossivel dese- 
nhar um quadro fiel de qualquer das epocas do mundo ocidental, se 
se eliminassem de seu conjunto multicolor os componentes que, direta 
ou indiretamente, datam do hebraismo ou cultura hebraica. 

Nao pretendemos apresentar relate algum da historia judaica, em 
suas ramificagoes, nem colegao qualquer de biografias de grandes ho- 
mens israelitas, de Moises ate Albert Einstein e Stefan Zweig (1). Ten- 
taremos focalizar, em suas fases essenciais e evidentes, os entrelaca- 

( 1 ) . — Uma historia geral judaica resumida, com a respectiva bibliografia, foi publicada 
pelo autor na Revista do Arquivo Municipal de Sao Paulo, vol. 100, sob o titulo; "O Caminho- 
de Israel atraves dos Tempos". 
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mentcs existentes entre o mundo ocidental e o hebraismo, seu modo as 
ver, seu estilo de pensar, sua Weltanschanuung — filosofia da vida e do 
convivio humanos — seu ideal educativo. 

O Velho Testamento como documenlo do Hebraismo Classico. 

O assim chamado Velho Testamento, Biblia do judaismo. e a cbra- 
mestra do hebraismo classico, escrito em hebraico, com excecao de b;m 
pouccs capitulos (2). Duas funcoes devia ela assumir simultaneamentf:; 
no decorrer dos seculos e mijenios: a de ccnstituir e conservar, ec u 
suas leis, prescrigoes e proibicoes. a tribo judaica e seu convivio — 
funcao nacional — e a de ensinar a manter vivas uma concepcao da di- 
vindade e uma ctica de carater universal, ccmo foram proclamadas pe- 
los profetas classicos, cujas vozes de legisladores e de reformadores so- 
cials ressoam atraves des tempos ate nossos dias (3). 

Nessa Biblia, milhoes de entes humanos encontraram em tbdas as 
epccas reanimacao. ensinamento, estimulo e nova alegria vitais. O t co- 
logo berlinense Adolf von Harnack, em caso algum suspeito de filo- 
semitismo, declarou: 

"A Biblia e o livro da Antiguidade, o livro da Idade Media, e mec- 
mo que hoje em dia esteja a venda nas feiras publicas, e tambem o li- 
vro da Epoca Moderna. O que significam, nesse sentido, Homero, os 
Vedas, comparados com ela?" 

Elaboremos, em poucos tragos, quatro das caracteristicas da ccns- 
ciencia etica desse hebraismo classico: 

1 — O monoteismo biblico e pessoal, etico. Cultos astrais e 
rites misticos da Antiguidade tambem tinham chegado a concepcao mo- 
noteista: suas divindades eram, todavia, indiferentes as preocupacoes, 
as aspiragoes, as atitudes morais dos seres humanos, muitas vezes nu- 
trindo inveja da felicidade das criaturas. Esse Deus Unico da Biblia 
e a personalidade paterna que ama a bondade, refuta a opressao, esta- 
belece as normas positivas da conduta dos homens no seu convivio, pre- 
ga a justiga, a fidelidade, a moral. Pensadores gregos e hindus talvez 
tivessem tido certo pressentimento, mais ou menos desenvolvido, dessa 
verdade (4); no hebraismo, porem, pro:lama-se com voz alta pela pri- 
meira vez na cultura mundial, que entre Deus e a criatura existe a mu- 
tua relagao do "Tu" (5). 

(2). — Estes sao escritos em ararraico, lingua da mesma familia, idloma internacional do 
Oriente, durante alguns seculos, a partir de 400 antes da nossa era. 
(3). — Foi Moises Mendelssohn, israelita do seculo XVIII, que lutou pela emancipa^ao dos 
judeus centro-europeus e, que fez essa analise em seu Jerusalem oder ueber religiose C.'ac'-f 
und Judentum (Moritz Brasch Moses Mendelssohn Schriiten, vol. 2. Leipzig, 1881. pag. C 5 
em diante) . Usando a Lnguagem de seus contemporaneos, interpreta Mendelssohn o judai —o 
como "lei revelada", que constitui a tribo, e ensina a "religiao natural" (Monoteismo etico 
universal. ) 
(4). — Como os ensinamentos de Platao, Buda, Confucio, Sigmundo Freud declarou o mo- 
noteismo biblico herdeiro do culto solar egipcio de Heliopolis, dos dias de Amenofes IV: r.ao 
ve em seu livro Moises que os magnificos salmos solares egipcios nao deixam de ser produto 
de um culto astral, sem projegao etica. 
(5). — Em seus varios livros, Martin Buber, professor da Universidade de Jerusalei" — 
descreveu essa relagao do "tu"; veja-se, por exemplo, Das Koenigtum Gottes. Berlim, 1932. 



2 — A unidade do genero humano e a fraternidade dos homens 
rac estabelecidas ja na primeira pagina desse livro maravilhoso. Sendo 
Deus o Criador Umco do Universe, todas as criaturas sao filhos do mes- 
mc Pai Celestial. Podem existir diferenciagoes entre as racas humanas, 
pcrem, jamais desqualificacdes no seio da familia humana, que e uma 
so. ConseqiientEmente, nao ha lugar para tecrias de ragas dominadcras 
e de '"barbaros" no sentido grego. A verdade e uma, o direito e um, 
de Deus. Com a fraternidade dos hemens e — implicita — introduzida 
ja no primeiro capitulo do Genesis a ideia do "proximo", no ssntido do 
amcr ao proximo, como este e estabelecido no III Livro de Moires 
(cap. 19, vers. 18), nos profetas e na ciencia dos rabinos, o Talmude. 

3 — A Lei Social e altamente desenvolvida (6). Sirva-nos de 
■exemplo o quarto dos dez mandamentos, em hebraico denominades de 
"dez verbos", que determina a instituicao do dia de repcuso, A palavra 
shahat, dia de descanco, conhece-se na forma de sabadu, ja na cultura 
babilonica, onde esse dia e considerado epoca de sem-trabalho, em qua 
cs homens nao viajam, ficando em casa, com medo e tremor, observando 
jejum, suplicando a reccnciliacao dos deuses invejosos, crueis. Aquilo 
que, em Babel, e data de mau augurio, na Biblia se torna dia que per- 
tence ac individuo, ao seu descanso fisico, a sua cogitaqao sobre qual- 
cjuer assunto espiritual, sendo o trabalho quotidiano proibido, com toda 
a severidade, a fim de assegurar um direito humano inalienavel ao re- 
pcuso . Enquanto na Antiguidade, sem excecao, os homens livres des- 
prezam o trabalho, deixando tcdos os services aos escravos, aos quais 
nao assiste direito ao descanso, o quarto mandamsnto prega a revolu- 
cao social: "Nao farao obra alguma nem tu, teu filho, tua filha, nem teu 
servo, tua serva. . Esta ideia judaica do direito ao repouso penetrou, 
ccmo bem e sabidc, profundamente na legislacao moderna, atraves das 
grandes religioss, > 

4 — O profetismo classico do Velho Testamento e obra de pro- 
fundos cbservadores e entusiastas pregadores, conhecedores dos povos 
no seu convivio, nas suas relacoes reciprocas, sejam pacificas, sejam be- 
ii'.as. Sao provavelmente os primeiros a desenvolver as ideias de uma 
bistoria e consciencia mundiais. O que ate seus tempos fora escrito era 
bistoria nacional, eram cronicas dos reis, relates de episodios individuals, 
isolados. A concepcao profetica faz sentir dramaticamente que o ge- 
nero humano esta envolvido em certos grandes processes, dos quais o 
mais evidente e que toda forca se acha condenada a ser destruida por 
cutra forca. Munidos desse conhecimento, prcclamam a justica inter- 
nacional como o principio criador e conservador da humanidade, ba- 
tem-se pelo direito, especialmente o dos desprotegidos, na coletividade. 
As culturas antigas, em geral, baseavam-se nas premissas de que se per- 
deu a velha epoca aurea, para a qual o mundo ha de ser reconduzido, 
Tedimido. Essa concepcao estatica e confrontada pelo dinamismo dos 
profetas, que lutam pelo future, que tera de ser melhor do que o pre- 

(6). — A. compara^ao com o codigo de Hamurabi, obra babilonica dois seculos mais ve'.ha 
que o Pentateuco, evidencia esse fato. Veja-se "O Caminho de Israel", cap. I. 
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sente ou passado. Nos tempos vindouros, o mundo tera chegado ao rs- 
conhecimento geral da Lei Divina, com o seu direito, sua justica, seu 
shalom (7). Esta palavra shalom nao significa simplesmente a paz, a 
tranquilidade dum Paradise Regained, para citarmos John Milton; nao 
e o produto de um raciocinio academico, platonico, mas sim, a procla- 
macao extatica dos que anseiam pela era messianica, em que todos en- 
fim terao chegado ao mundo "cheio de entendimento". 

Estes conceitos da era classica saem de seu isolamento, quando o 
hebraismo e ccnfrontado com outras culturas. Tais processes se efe- 
tuam nos ambientes da diaspora, isto e, em Roma, Alexandria, Babi- 
lonia e no solo materno do Islao, durante a Antiguidade e o principio 
da Idade Media. 

O Hehraismo em Rcma, antes da era Crista. 

Houve em Roma, nos dias do Imperio, uma grande, abastada e 
bem organizada comunidade judaica. Apesar de terem surgido obras 
anti-semitas — lembremos o nome do escritor Apion — estava o meio 
romano em sua decomposicao moral, profundamente impressionado com 
o nivel etico e a fidelidade a tradicao, mantidos com tcdo o rigor pelos 
judeus vindos como escravos depois da destruicao de Jerusalem. Tao 
impcrtante ccnsiderava a podercsa Roma sua vitoria sobre o pequeno 
povo hebreu que concedeu um triunfo a Tito, o vencedor, o qual, toda- 
via, se negou a seguir o costume de adotar o sobrencme Judaicus, ven- 
cedor dos judeus, com receio de ser considerado judaizante. Pois tao 
grande influencia exercia o hebraismo^ nesses dias de decadencia, sobre 
as altas classes sociais, que um sem-numero de familias se converteu 
ao judaismo. Pcpeia, esposa do imperador Nero, e Marcia, hetaira do 
imperador Comedo, a ele se converteram e, se alguns imperadores pu- 
niam esse gesto, outrcs deixavam de faze-lo por serem muito numero- 
sos os grupos de nobres envolvidos. O judaismo estava nas vesperas 
de se tornar religiao mundial. Com amargura deciarcu Seneca que "cs 
vencidos impuseram sua lei aos vencedores". 

Hehraismo e Helenismo. 

Uma das confrontacoes mais serias e, ao mesmo tempo mais fe- 
cundas, talvez decisivas para o curso da civilizacao ocidental foi a do 
mundo hebraico com o helenismo, em seu proprio berco, a cidade de 
Alexandria. Enquanto na Palestina diminui a influencia helenista por 
ser estranha ao judaismo oficial, penetram no livrinho biblico de Kohelet 
os vestigios do modo de pensar grego, e, em Alexandria torna-se o he- 
braismo poder espiritual internacional, em conseqiiencia da sua amal- 
gama com a filosofia classica. Naqueles dias, quando em Roma um pri- 

(7). — A palavra Shalom, em geral, e inadeqiiadamente traduzida como '"paz". Vide as 
obras de Ernst Troeltsch, Das Ethos der Bihlischen Proieten, Berlim, 1916. e Leo Baeck, Das 
Wesen des Judentums, Frankfurt-Main, 1926, pag. 26 em diante. 
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sicneiro de guerra traduz para o latim a "Odisseia", o texto original da 
Biblia e vertido para o grego, em Alexandria, e um livrinho apocrifo, 
pcst-biblico, a assim chamada "Carta de AristeiaV tenta explicar que, 
tambem, esta tradu^ao, dencminada "Setuagesima" e de inpiragao di- 
vina. Dentre os muitos judeus que aderiram a escola filosofica da Stoa 
declarcu Aristobulos que os gregos, especialmente Platao, conheciam e 
se aprcveitaram da Biblia. Com esta tese, empreendeu ele aproximar os 
dois ambientes, o hebraico e o grego, um do outro, tarefa a que depois 
se dedicou Filon, filoscfo judeu-alexandrino. £ste ocupa lugar notavel 
na historia do pensamento humano; a ele se deve o desenvolvimento 
do dogma cristao. Suas teorias recusadas pelo judaismo oficial, penetra- 
ram somente ao cabo de seculos nos grupos hebreus e a Kabala (mistica 
israelita) foi por elas fecundada. Filon estava honestaments persuadi- 
do de que os ensinamentos de Platao ja se encontravam na Tora, Pen- 
lateuco, e suavizou os relates biblicos por interpretacoes alegoricas, com 
o fim de harmonizar os dois conceitos. Como discipulo dos gregos, iden- 
tifica o mundo das "ideias" platonicas com os anjos da Escritura, perso- 
nificando a palavra Divina e equiparando-a ao Logos, concepcao funda- 
mental da cosmologia das escolas da Stoa. Este modo de ver penetrou 
nas obras do jovem cristianismo, onde, como no primeiro capitulo do 
Evangelho de Sao Joao se fala de Jesus como sendo o Logos encarnado. 
A parte da literatura crista dos primeiros seculos, que se chama Gnostica, 
descrita por Adolf von Harnack em seu livro sobre Marcion, e cheia de 
influencia oriunda da parte da filosofia do Logos e filo-neoplatonico, e 
das chamadas teorias dos Logoi-Spermaticoi, forgas germinativas. 

Hebraismo e Cristianismo 

Nao resta a menor duvida de que o hebraismo, especialmente na 
sua forma helenistica, foi a mais poderosa raiz do cristianismo. Paulo 
empreendeu suas viagens atraves do Mediterraneo, com a "Setuagesi- 
ma" na mao e aproveitou-se dela para a propaganda da sua nova dou- 
trina, nas comunidades judaicas, cujos membros, conhecedores da Bi- 
blia, ja estavam familiarizados com a concepgao do Messias Salvador. 
Jesus nao foi judeu somente por nascimento, e sim, por educacao. Em 
toda parte, esforgam-se as catedras de teologia, atraves de pesquisas 
do hebraismo dos rabinos — o Talmude e Midrash, dos quais adiante 
falaremos — aprofundar os conhecimentos da jovem religiao crista. 
Nao esquecamos que todo o Evangelho cresceu em solo e atmosfera 
israelitas. Muitcs detalhes sao compreensiveis somente quando se tern 
em mente que os primeiros tres dos Evangelhos, traduzidos da lingua 
popular aramaica para o grego, serviam de "mensagens" dirigidas aos 
primeiros aderentes, os quais eram judeus cristianizados. Muitas das 
parabolas entendem se atraves do Midrash — explicagao rabinica da 
Escritura — muitas sentengas tipicas de Jesus se referem a discussoes 
e pronunciamentos rabinicos. A Predica da Montanha tern paralelos 
no Talmude, ciencia dos sabios israelitas, em verso. Quando Jesus, por 
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exemplo, e interrogado (Ev. Mateus, cap. 22 vers. 34-40) a respeito do 
"grande mandamento" — o resumo do seu ensinamento — responde 
na linguagem dos rabinos, ussndo o ensinamento do grands sabio he- 
breu, Hillel, uma geracao mais velha do que ele mesmo. Cita o que 
este tinha estabelecido ccmo Kelal, mandamento fundamental da sua re- 
ligiao: o amor ao proximo — e a profissao de fe judaica do "E amaras 
ao Senhor teu Deus, com todo o teu ccracao, toda a tua alma e todo 
o teu poder" (V. Livro de Moises, cap. 6, vers. 4) . A formacao do amor 
ao proximo, como Jesus a emprega, baseia-se no verbo do III Livro 
de Moises, cap. 19, vers. 18, cuja traducao correta e: "E amaras ao teu 
proximo por ser ele igua) a ti (um ser humano como tu mesmo)" e nas. 
interpretacoes dadas pelos rabinos, como per exemplo: "Faze ao teu 
proximo o que queres que a ti facam". 

A hermeneutica paulina — explicacao da Santa Escritura — na 
sua tendencia oposta ao judaismo oficial, quanto aos seus metodos, e 
identica a que praticam os rabinos, pois Paulo fora discipulo dos sa- 
bios hebreus. Enquanto o Midrash — explicacao biblica dos rabinos 
— e utilizado para confrontar a refutar os ensinamentos da Patnstica, 
a jovem igreja segue os metodos dos israelitas, empregando, muitas ve- 
zes as suas parabolas e sentengas (8) . 

Quando o fiel cristao entra em um de seus templos, constata que 
a liturgia do service religiose obedece ao ritual observado nos templos 
biblicos. Alem de se citarem salmos e outros capitulos do Velho Tes- 
tamento, encontra ele na igreja a lampada eterna, acesa diante do al- 
tar, o uso do incenso e de agua benta, a distingao entre leigos e sacer- 
dotes, uma leitura publica da Biblia. tudo isso lembrando a epoca bi- 
blica, o santuario judaico. No batismo ficou viva a instituicao do ve- 
lho banho ritual de imersao; na Comunhao a reccrdacao da Ceia de 
Pascca, o Seder israelita, para mencionarmos os dados mais atraentes. 

Hehraismo e Islao 

Sem o Velho Testamento nao poderia ter nascido o cristianismo, 
mas nem tampouco o islamismo. No conjunto vivo, multicolor, resplan- 
decente da religiao de Maome, enquadram-se perscnalidades e historias 
biblicas, como tambem se documentam opinioes, conceitos e sentencas 
dos rabinos (9) . 

A proibigao irrestrita de usar imagens para fins religiosos, a con- 
cepcao mais nitida do monoteismo, a interpretacao da perscnalidade pro- 
fetica, nao como oraculista, mas sim, como pregadcr do Verbo Divino, 
ate o proprio nome da Divindade, um sem numero de detalhes do culto 
e estilo de viver e de se alimentar, fazem lembrar a influencia direta 
do hebraismo sobre este grande portador da cultura oriental. 

(8). — L. Ginzberg, Die Hagada uhd die Kirchenvaeter, Amsterdao, 1892, e Felix Pcrles, Dei 
Ertorschung des Nachbiblischen Judentums, revista Der Morgen, Eerlim, 1926, pag. 348 em 
diante. 
(9) . — Especialmente dos tratados talmuldicos Sanhedrin e Berakhot. Vide a obra de Ignaz 
Goldziher, Vorlesungen ueber den Islam, Heidelberg. 1925, e as obras ali citadas. 
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O convivio entre arabes e judeus, fora de seus paises de origem, fci 
de tal maneira leal e feliz, que, nos dois grandes centres, em Bagda e em 
Cordoba, se desenvolveu um intercambio fecundo, nos seculos medie- 
vais, enquanto as nagoes europeias ainda nao estavam com a conscien- 
cia de si proprias despertadas, e, especialmente nos dominios da filo- 
sofia e das ciencias, receberam material, metodo e estimulo cientificos 
de seus irmaos arabes e hebreus, como veremos logo adiante. 

O Hehra'ismo Medieval 

So um observador superficial poderia dizer que a obra do hebrais- 
mo terminara com o Velho Testamento, amalgamada como foi pelo 
Novo Testamento no cristianismo. Mostramos como a teologia crista, 
depois da redagao do Velho e do Novo Testamento, teve convivencia 
com um outro tipo de hebraismo: o rabinico, tambem chamado talmu- 
dico, medieval, post-biblico, E este entrelagou-se, por um espaco de 
quase dois milenios, com a civilizacao europeia, frutificando todos os 
dominios do pensamento humano. 

Ja seculos antes de destruigao do Estado palestinense, em 70 da 
ncssa era, houve estudos e discussoes academicas, entre os sabios he- 
breus, que se dedicaram a importante tarefa de adaptar a lei, irrestri- 
tamente autoritativa, da Tora (Pentateuco), as situagoes mais varia- 
das da existencia judaica. Em 200 da era atual, 130 apos a catastrofe 
nacional, foi esse material erudito, pela primeira vez, fixado por es- 
crito, fornecendo a base para consideragdes e trabalhos posteriores: es- 
tes, igualmente visando a atualidade da vida, muitas vezes mal inter- 
pretada por seus adversaries (10), formaram a partir dos seculos VI 
e VII, o que se chama Talmude, ciencia, com as suas duas materias Ha- 
leka, legislagao e Hagada, narragao, predica, teologia, folcloristica, ciencia 
natural, matematica, medicina, astronomia, etc. Ao mesmo tempo fo- 
ram desenvolvidas, nas obras do Midrash (explicagoes que acompanham 
cs versos biblicos), as opinioes teologicas das geragoes dos rabinos do 
Talmude. 

Este esquema educative, como ja dissemos, dessnvolvido em qua- 
se dois milenios, ate a epoca moderna que, para os judeus, somente co- 
megou com a emancipagao do seculo passado. nao era, de forma algu- 
ma, restrito aos estudos teologicos, pois, por falta quase completa de 
dcgmatismc, espalhou-se, desde a Antiguidade, por todos os campos dos 
interesses e do pensamento humanos; e nos Ghettos e na judengasse 
(bairro judaico) reinavam — quase sem interrupgao — o espirito livre 

j ^ Travers Herford. The Pharisees, Londres, 1924 — e "O Caminho de Israel atraves dos Tempos , do autor. Para 06 historiadores da religilo surgem dados interessantissimos no 
ccnjunto desse hebraismo rabinico, cuia lingua, alias, nao e mais o idioma classico, mas sim, 
o que foi muitas vezes chamado de hebraico novo, com a gramatica simplificada, misturado 
com palavras aramaicas e estrangeiras. 
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de pesquisas, a venera^ao da ciencia, o que, em outras partes, nem sem- 
pre se encontrava (11). 

A Fungao do Hehra'ismo na Idade Media 

O mundo moderno teve seu imcio com o Renascimento, esse re- 
desccbrimento dos tesouros da Antiguidade, que tanto emccionou o ho- 
mem medieval, transformando seus horizontes intelectuais. Mas nao e 
correto dizer que se reencontrou a literatura grega no seculo XV. pois. 
ja ha seculos, este mundo tornara a ser acessivel aos europeus, por msio 
de rradu^oes latinas. A "Renascenga Latina" fez surgir vultos como Dante: 

Petrarca, Geoffrey Chaucer. A parte que o hebraismo desempenhou nesse 
processo foi de suma importancia; pelo menos preparou o terreno psi- 
cclogico e intelectual para o exito formidavel que o grande Renasci- 
mento do seculo XV alcangou. Os judeus eram os intermediaries en- 
tre os grupos que viviam no Mediterraneo: de um lado, os gregos, pos- 
suidores-da grande heranga, porem, inconscientes de seu imenso valor, 
e os arabes, conservadores de suas grandes obras classicas, em seu pro- 
prio idioma, obras, pois, inacessiveis aos eruditos europeus e, de outro 
lado: o mundo latino-romano, avido de receber instrugao direta acerca 
da filoscfia e ciencia gregas. Esta heranga classica, estudada por ho- 
mens como Avics-na, Averroes, Alfarabi, especialmente na Espanha me- 

ridional, foi desenvolvida e traduzida para o hebraico por judeus, aos 
quais o arabe era lingua familiar. Ela chegou depois, em versoes lati- 
nas, feitas poi monges cristaos, as maos europeias. Foram tres os cen- 
tres dessas atividades: a Italia e a Sicilia, o Sul da Espanha e, princi- 
palmente a Provenga, ponte entre a Peninsula Iberica e a Franga, onde 
familias inteiras de tradutores judaizos, como o famoso grupo dos Ibn 
Tibbon, desempenharam essas fungoes de transmissao. 

Foi por feliz coincidencia que a falta dum dogmatismo severo, da 
parte do judaismo, permitiu que os hebreus transmitissem a Europe 
tcdo o vulto das ciencias antigas, como os estudos matematicos, a me- 
dicina. a astronomia, alem da filoscfia (12). 

(11). — Profundamente impressionante e o martirio que recomendam os rabinos, em pre I 
da mais rigcrosa manutenqao do mtido monoteismo, e que sofrem as massas como Kiduch- 
Hashem, "Santifica^ao do Ncme Divlno", euquanto n;:o existe quase cidade alguma no solo 
europeu que poupe stus judeus da expulsao, da qual teriarr. sido isentos, se se curvassem anter 
a forga, abandonando sua fe. Neite conceito cresceram e se conscrvaram os principios ' 
elevados da tolerancia religiosa, corr o as chamadas "Sete Leis de Noe", estabelecidas coi a 
fundamento moral e social para um convivio humano entre individuos de credos diferentes. E: 
sas regras exerceram certa influencia nas teorias da filoscfia da Lei Natural. Dois outros prin 
cipios de tolerancia, desenvolvidos pelos rabinos nos primeiros seculos da nossa era, estao em 
franco ccntrasle com a exclusividade que reinava em outros grupos: "Os justos de todos os 
povos participam do mundo vindouro" e "A Lei do Estado e Lei obrigatoria" (M. Gutmann 
Das Judenium und seine Umwelt, Berlim, 1927). 

(12). — A lingua castelhana, como hoje e conhecida, criou-se por meio de tradu^oes de 
obras-mestras arabes, feitas por judeus, por ordem do rei Afonso o Sabio, no seculo XII, i> 
qual, como prova seu codigo de Siete Pariidas nem sempre foi judeuofilo. Veja Cecil Roth, Je. sh 
Contributions to Civilisation, Oxford, 1943, pag. 42 em diante, que se baseia em Jewish Con- 
tributions to Civilisation de Jacobs. 



O Hebra'ismo na Filoscfia Medieval 

A gratidao com que o mundo europeu aceitou esse sistema intelec- 
tual, cientifico e filosofico, baseado nos ensinamentos enciclopedicos do 
aristotelismo, foi grande, tao profunda que tudo foi recebido quase sem 
cntica. O documento classico e a "Divina Comedia" de Dante, cujo 
Universe e do mundo arabe-judaico, com a apresentacao de personagens 
biblicas ao lado dos homens da mitologia antiga. 

Essa aceitacao quase irrestrita produziu conseqiiencias das mais 
intsressantes. Na Idade Media citava-se, em toda parte, um filosofo 
Avicebrol (Avicebron), considerado com sua obra Fons Vitae pensa- 
dor cristao, porta-vcz da metafisica neo-platonica, em cujas opinioes se 
apoiavam o grande franciscano Alexandre Hales, e Duns Scotus, no 
seculo XIII, ao abandonar o aristotelismo (13). Ora, em meados do 
seculo passado, conseguiu Salomao Munk, em Paris, verificar que essa 
Fons Vitae era a traducao latina do Mekcr Chaym, de Salomao Ga- 
birol, judeu espanhol. O fato de ter sido possivel confundir o filosofo 
liebreu com um cristao exemplifica, mais do que tudo, a unidade essen- 
cial da cultura europeia e seus entrelagamentos com o hebraismo. 

A grande obra da filosofia medieval judaica, inspirada pelo aris- 
totelismo classico, e o More Nehukhim, Doctor Perplexorum de Moises 
Maimonides (1135-1204), aparecida no auge da era judeu-espanhola. 
Este livro, escrito em arabe, logo traduzido para o hebraico, e por mon- 
ges cristaos para o latim, transmitiu o conhecimento de Aristoteles e de 
sua metafisica aos vultos da escolastica, Alberto Magno e Tcmaz de 
Aquino. Sua primeira versao foi reeditada em Paris, em 1520, revista e 
de novo publicada em 1629 pelo hebraista cristao Buxtorf em Basileia 
e em Paris por Munk, em 1856-1866. Ela influiu profundamente na obra 
de Spinoza, no sentido positive e negative, estimulou as pesquisas so- 
ciais e politicas de homens como Bodin, Selden, Hugo Grotius, a antro- 
pclogia moderna no Law of the Hebrews, de Spencer, em 1685, esten- 
dendo a sua influencia ate Leibniz, Moises Mendelssohn, Lessing, Her- 
der, Goethe, Hegel, representantes do espirito germanico, e a escola 
do neo-kantismo, fundada no fim do seculo passado pelo judeu Her- 
mann Cohen. 

Hebreus foram tambem o primeiro grande critico do aristotelismo, 
Chasdai Crescas (1340-1410), e Levi Ben Guerson, mais racionalista 
ainda do quo Maimonides, que exerceu, atraves de seu livro "Contro- 
versias por Deus",, certa influencia sobre as teorias de Kepler. Demoran- 
do-ncs mais um instante com Spinoza, lembramos que sua "Etica" tern 
per base "a matematica e a cultura rabinica", para citarmcs seu maior 
admirador, Goethe. Como dissemos, foi ele adepto do More Nebukhim, 
e, com a disposicao da materia em cinco livros, e obvio que pretendia 
escrever um novo Pentateuco para o genero humane, o qual da forma 
mais rigcrosa, mantem a unidade de Deus, nos seus atributos de es- 
pirito e natureza. 

(13). — Sua doutrina baseava a essencia de Deus mais na vontade do que no intelecto. 
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O Hebralsmo e a Mistica 

Enquanto se desenvolvia o racionalismo filcsofico. ocorreu uma re- 
volucao no pensamento popular, que foi a mistica, Dificilmente se 
pode superestimar a influen:ia que a Kabala, mistica hebraica, exerceu 
sobre essa "doutrina secreta", 

A mistica dos judeus nasceu na ansia religiosa pela reden^ao dcs 
scfrimentcs medievais. Enquanto na Italia, em um ambiente mais se- 
reno, se escreve pcesia religiosa viva, brilhante, especialmente ra pena 
de Eleasar Kalir, nao deixa d-e ser melancolico, abafado, o que os judeus 
alemaes ccmpdem, devido a situagao tragica em que sac forgados a 
viver durante seculos. Sao, todavia, dois hebreus da Alemanha, Eleasar 
Sen Jehuda, de Worms, e Jehuda Hechassid (o piedoso) de Reguens- 
burgo, com seu famoso "Livro dos Piedosos", que na sua simplicidade e 
smceridade reiigicsas influem prcfundamente na Kabala e nas obras 
misticas dcs alemaes: Meister Eckehardt e, seculos mais tarde, Jacob 
Boehme. 

A Kabala classica, com o Sefer Habahir (livro esclarecido), e 
mais ainda, com o Zohar, brilha pelas suas raizes neo-platonicas, infiuiu 
na Ars Magna de Raymundus Lullus, nos misticos espanhois, no ve- 
neziano Zorzi, no alemao Agripa da Nettssheim, e, per meio de Johann 
Reuchlin e Pico de Mirandola, espalhou-se per toda a Europa, nos 
tempos do Renasiimento. A teoria metafisica do espago, nela de^e.!- 
vclvida, chegou ao conhecimento do italiano Patrizzi e de John Locke, 
que teve ccnversas a esse respeito com Isaac Newton. Giordano Bruno 
e o nec-platonista de Cambrige, Henry More, bem como John Milton, 
o criador do epos biblico ingles, estudaram essa mistica judaica. Os fa- 
moscs Dialoghi de Amori do judeu Juda Abrabanel, do seculo XVI, que 
ccntem elementcs da Kabala, influiram no livro 11 Cortegiano, de Cas- 
tiglicni, e na transformacao do ideal aristccratico do Knight (servo) no do 
gentleman (cavalheiro), dos seculos XVII e XVIII (14). 

O Hebraismo Medieval e a Filologia 

Os estudes filologicos do hebraico tiveram inicio no ambiente isla- 
mita, foram ai incentivadcs e conduziram judeus e maometanos as 
primeiras descricoes comparativas do hebraico, aramaico e arabe. 

Sua epcca impcrtante ccmega, naturalmente, com o Renascimen- 
to e chega ate o ponto em que as tradugoes da Biblia Hebraica influem 
decisivamente na formagao das modernas linguas eurcpeias. As obras 
lingiiisticas medievais abriram o caminho para a pcesia, na era aurea es- 
panhcla, ende viviam, nos felizes seculos XI e XII, Salomao Gabirc:. 
tiloscfo e poeta, e Jehuda Halevi, medico e poeta, adepto de Ghazali, 
o represertante da escola filcsofica do Kalam. 

(14). — Ce?il Rcth, Jewish Ccntr-butipn, pag. 152-3. 
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Verificcu-se que as colecoes de parabolas e lendas, reunidas nos 
famosos contos de "Mil e Uma Noites" e nas Gesta Romanorum, trans- 
mitiram ao mundo europeu, em parte, tambem material folclorista de 
crigem judaicc-rabinica (15). Nao analisamos, neste conjunto, se as 
respectivas colecoes receberam o material diretamente do Talmude e 
Midrash, ou se a tradicao judaica e os redatores das "Mil e Uma Noites" 
tiveram as mesmas fontes. 

Muitos dialetos mistos judaicos oferecem material abundante pa- 
ra os estudos da filologia comparada. O mais conhecido e o Ydish, 
que conservou como idicma vivo o alemao medieval (Mitiel-hochdeu- 
tsch) do poeta Walter von der Vogelweide. Tambem conhecomos um 
dialeto judeu-espanhol do seculo XV, falado ainda hoje ncs baicas e 
na Turquia. Houve um judeu-portugues que se empregava na Holandn, 
existe um judeu-arabe, um judeu-persa, etc. Ao mesmo tempo encontram- 
se nos comentarios hebraicos muitas palavras tiradas do ambiente nao- 
judaico, como nas obras de Rashi, Rabi Salomao Ben Isaac, do seculo 
XI, da Provenga, de maneira que esses trabalhos oferecem tesouros 
para o estudo dos idiomas medievais — araoe, grego, iatim, provencal, 
trances, alemao, italiano, eslavo, etc. (16). 

O Hebraismo e as outras ciencias na Idade Media e nos 
umhrais da epcca Moderna 

Todas as ciencias receberam na Idade Media contribuigoes por 
parte do hebraico (17). A matematica desenvolveu-se desde que o 
sistema de numeros romanos foi substituido peios aigarismos araoes. 
Os judeus colaboraram no processo que levou este novo sistema nume- 
nco da India para a Arabia, da Arabia para o mundo romano, Mui co- 
nhecida e nesse terreno a agao de um homem chamado Johannes His- 
palensis, identificado como o judeu Ibn Daud. 

Na astronomia contam-se, entre os cientistas, a partir de 800 ate 
1800, mais de mil personagens judaicas. O propno Papa Clemente VX 
mandou traduzir do hebraico para o latim, 136 dos 237 capitulos das 
"Ccntroversias per Deus", de Levi Ben Guerscn, que tratavam da as- 
tronomia. Baseando-se nas indicagoes de Levi, faoricou-se a Vara de 
Jacob, usada por Vascb da Gama, Magalhaes e Cristovao Colombo. Em 
fins do seculo XV, confiou o rei d, Joao 11 a uma ccmissao de tres ho- 
mens, entre eles os dois judeus Joao Rcdrigo e Jose Vizinho, a in.um- 
bencia da elaboragao ao astrolabio. O israenta Jehuda Crescas fez em 
1376 o primeiro mapa-munai, que foi usado durante secuios. Abraao 
Zacutc, professor da Universidade de Salamama, forneceu o material 
nautico e seus calculos astroncmicos para o empreeadimento de Cristo- 
vao Colombo. O Magnum Opus do cristao-novo Pedro Nunes, editado 

(15) — Paul Lagarde e Josef Perles: Zur Rabblnischen Sprazh-und Segenhunde. Breslau, 187S 
(16). — Steinschneider, Arabische Literatur bel den Juden, 1902, e L.iondl"ie-m, Les parties 
judio-Tcmalns e La Vetus Latlr.a, Paris, 1925. 
(17). — M. Scha.den, Die W iedeibelebu.ig der Wissenscha.'ten inn Mlttelalter, 1877. 
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em 1537, em Lisboa, serviu de livro basico para os astronomos nauticos 
Portugueses durante seculos. 

Ccnhecida e, em toda parte, a grande aptidao dos hebreus no do- 
minio da medicina, desde os tempos biblicos. O historiador da medi ■ 
cina, Karl Sudhoff, mencionou, com razao, que a instituicao do dia do 
descanso e as prescricoes higienicas, que acompanham os estatutos do 
culto, foram um otimo meio profilatico; juntemos a estas verificacoes 
o fato de que os proprios sacerdotes eram instruidos na diagnose e na 
terapia das doengas da pele perigosas e contagiosas. Na era talmudica, 
as experiencias e os estudos da arte de curar foram bastante alargados. 
Quando se iniciou na Espanha, o convivio entre os judeus e os arabes, 
os hebreus travaram conhecimento com a antiga medicina grega. 

Em todos os paises do Mediterraneo houve famosos medicos israi- 
litas; Jehuda Halevi, o pceta israelita da Espanha, era medico; Mai- 
monides era medico com ideias que se nos apresentam como modernas. 
quanto a psicologia, a profilaxia, ao esporte, etc.; o judaista Moritz Steins- 
chneider enumerou 2.168 medicos israelitas no ambiente arabe. Em 
Salermo e em Montpellier, nas afamadas escolas de medicina, forma- 
ram-se os judeus as centenas, e papas, imperadores, principes, muitas ve- 
zes contrariando as proibigoes existentes, confiaram sua saude aos cui- 
dadcs de hebreus. No secuio XIII mandou o Conde de Flandres vir um 
medico judeu da Inglaterra para sua corte; embora fosse proibido aos 
judeus residirem na Gra-Bretanha, o rei Henrique IV contratou um 
medico israelita da Italia. A Espanha, a Franga, a Italia, o Vaticano, 
Portugal, os Paises-Baixos, a Dinamarca, a Russia, a Turquia conhece- 
ram medicos da corte que eram judeus e, a partir do secuio XVI, cris- 
taos-novos cuidaram da saude dos reis da Espanha e de Portugal. 

O marrano Garcia D'Orta publicou em 1563 os seus "Coloquics 
dos Simplices e Drogas da India", livro basico da medicina tropical; 
durante a epoca do Renascimento: Cristobal Acosta, o "Africano", edi- 
tou, em 1578, em Burgos, seu "Tratado de Drogas e Medicina das In- 
dias", aproveitando as proprias experiencias feitas nas suas viagens pa- 
ra a Africa e para as Indias. Entre os judeus e cristaos-novos Portu- 
gueses, eram medicos afamados: Amatus Lusitanus (Joao Rodrigo), 
graduado em Salamanca, que exerceu sua profissao no secuio XVI como 
medico do Papa, depois em Ferrara e Salonica; Rodrigo de Castro e 
Fernando Mendes, medicos conhecidcs em Londres. 

A era da arte tipografica encontra, nos judeus, em seus dois cen- 
tres, Italia e Peninsula Iberica, seus primeiros grandes entusiastas, co- 
mo a familia dos Soncino. Em Portugal data a tipografia hebraica do 
1478 e a de textos nao-hsbraicos provavelmente so de sete anos mais 
tarde. Realmente, dos 24 livros conhecidcs, impresses em Portugal 
antes de 1500, os primeiros onze sao hebraicos. E, ao constatar isso, 
havemos de ter em mente que se trata do periodo da expulsao dos is- 
raelitas, os quais levam a arte consigo para Fez, no Marrocos, e outros 
lugares, O numero de incunabulcs hebraicos e bem elevado em todos 
os paises. 
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Na Sicilia, com uma comunidade de apenas cem mil judeus, fun- 
dcu-se em 1466 uma completa universidade hebraica, com todas as fa- 
culdades, exemplo que vinte anos mais tarde comecou a produzir fru- 
tcs na Italia do Norte. Seus institutes de ensino e de pssquisas tiverarri 
a importante fungao de auxiliar a transmitir a Antiguidade classica a 
um mundo que estava prestes a "renascer". Entre os sabios gregos, que 
fcram para o Ocidente, apos a queda de Constantinopla, em 1453, es- 
tava o aristoteliano Elia Del Medigo, de Creta, que em 1480, fci para 
a Universidade de Padua, onde exerceu influencia relevante sobre Pico 
de Mirandola e Marcilio Ficino. 

O Hehraismo e o Renascimento 

O Velho Testamento, com suas cenas e personalidades, era a li- 
teratura com a qual o mundo cristao esteve familiarizado durante toda 
a Idade Media. Jovens e velhos, erudites e analfabetos, conheciam a 
Biblia mais do que qualquer outro livro. Onde a Igreja indiccu e for- 
mou o estilo de pensar e do convivio social, o Velho Testamento nao 
chegou a exercer influencia direta, mas foi contemplado no conjunto 
da tradicao crista da filosofia e das le?s canoninas. Os livros, cujos 
relates incentivaram a fantasia, forneceram material para a poesia po- 
pular anonima, pdra a anedcta, para a comedia e para pegas teatrais de 
misterics (18). E' provavel que, ncs paises onde reinava a Inquisicao, 
o estudo do Velho Testamento, de forma aberta, tenha sido suprimido, 
devido o perigo de tais estudos serem interpretados ccmo tentativas de 
"judaizar". 

A inspiracao biblica na arte plastica e na pintura foi de tal im- 
pcrtancia que tres quartos dos quadrcs pintados antes do seculo XV 
apresentam material, caracteres e cenas biblicas, sejam do Velho, se- 
jam do Novo Testamento. A arte do Renascimento, na Italia, nao po- 
deria ser imaginada sem os episodics familiares, ccmo a Criacao, a vida 
dos patriarcas, os profetas. Pensemcs nas esculturas e nos quadros de 
Miguel Angelo! A pintura holandesa foi a primeira a romper com a tra- 
dicao eclesiastica na arte, mas estava longe de se revoltar contra a ma- 
teria biblica. Rembrandt vivia no ambiente judaico, inspirado por ele, 
atraido pelo seu dinamismo e sua dramaticidade, mais do que pelos seus 
valcres espirituais. Ele pintou hebreus, os des tempos antiges e os seus 
ccntemppraneos, e ilustrou um livro para o rabino holandes Manasse 
ben Israel (19). 

A parte que os judeus tcmaram na Reforma foi mal-entendida, pois 
os que proclamaram o retorno a Biblia, per seus adversaries chama- 
dos "judaizantes", nao eram hebreus, e sim cristacs. Os judeus nao se 

(18). — Daehnland, Natursagen I, Sagen zum Alien Testament, Leipzig, 1937. 
(19). — O grande pintor espanhol Bartolome Bermejo, de Cordoba, era crist ao-novo e de- 
dicou-se na sua arte a materias biblicas. Rembrandt, the Jewes and the Bible, Filadelfia, 1945, 
de Franz Landsberger. 
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interessavam pelas disputas, enquantos sua situacao civil continuava a 
mesma sob o regime catolico. como sob o protestante. Uma excecao 
se deu, somente, com alguns cristaos-novos da Peninsula Iberica, os quais, 
compulsoriamente batizados, se tornaram ambiente favoravel a doutri- 
na refcrmista, participando da sua propaganda na Flandres, onde um 
descendente de judeu, Marco Perez, era lider calvinista, em Antuerpia. 

O Renascimento baseava-se no retorno aos textos veridicos, origi- 
nals, antigos. Quanto a Biblia, esta era ela acessivel durante seculos e se- 
culcs, somente na versao oficial latina da Vulgata. Com o fim de estudar a 
"Terceira Lingua", o hebraico, e ler o original biblico, cs interessados ti- 
veram de se utilizar de professores israelitas, os unices que possuiam o 
texto legitimo e a chave de sua interpretagao. Assim como na Italia os 
sabios estudaram com professores greges a filosofia de Piatao, os huma- 
nistas Lutero, Zwinglio, Melanchton, Tyndale e Serventus foram instrui- 
dos por rabinos na lingua e literatura hebraicas; Johann Reuchlin, por 
exemplo, recebeu licoes do rabino Jacob Loans, medico do imperador 
blemao Frederico III, e de Obadia Sgorno, na Italia (20) . Elia Levita. 
hebraista e humanista judeu-italiano, foi convidado por Lutero para o 
cargo de catedratico de hebraico da Universidade alema de Wittenberg, 
nao aceitando, porem, a proposta. 

O interesse nao se restringiu ao texto biblico, estendendo-se tam- 
bem a literatura rabinica e interpretagao das Santas Escrituras. Desde 
entao hcuve sabios cristaos a dedicarem-se aos estudos do hebraismo. 
Assim, enquanto se destruia pelo fogo o panfleto que Reuchlin escreve- 
ra em favor do Talmude, contra as cartas dos "homens obscuros', a Sor- 
bonne, de Paris, criou a primeira cadeira de hebraico. 

O sucessor de d. Manuel, rei que expulsou os judeus de Portugal, 
em 1497, admitiu que o Renascimento encontrasse seu pais em condi- 
goes de progresso cultural, porque o caminho ja havia sido parcialmente 
preparado pelos erudites judeus Portugueses. E e de notar que um 
dos grandes romances Portugueses desta era, "Menina e Moca", de Ber- 
nardim Ribeiro, foi pela primeira vez publicado por um judeu, Usque, 
em Ferrara, em 1554. 

O Hebraismo e as L'mguas Modernas 

A influencia literana das escrituras hebraicas foi enorme. Em mui- 
tas linguas europeias foi a Biblia o pr.meiro livro a ser traduzido, crian- 
do-se com esta obra os idiomas modernos e iniciando-se uma nova tra- 
dicao literaria. Este processo esteve em maior evidencia entre os po- 
vos nordicos e europeus. 

O caso mais impressionante e a versao da Biblia per Lutero, que 
marcou o comego da vida do alemao moderno e de sua literatura, Ccm 

(20). — E' interessante notar que Reuchlin pregou em sua gramatica hebraica, editada em 
1506, que a sabedoria grega era dependente de fontes hebraicas, da maneira como Filo, o He- 
lenista, o afirmou. (W. Schwarz, The theory of translations in the 16-th century. Alemanha 
em The Modern Language Review, Londres, vol. XV, de outubro de 1945). Para os pormeno- 
res acima, veja Cecil Roth, pag. 60. 
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o fim de achar a Hebraicae Veritas, consultou Lutero os livros de Ni- 
colau de Lira, exegeta franciscano do seculo XIV, o qual, de sua parte, 
se baseava nas obras do grande comentarista biblico, Rabi Salomao ben 
Isaac, Rashi, nascido em 1040, em Troyes, cujas explicacoes sao ate hoje 
o meio indispensavel para o estudo do Talmude e do Velho Testamento. 
Em 1933, aconteceu-me, na Alemanha, ser ameacado de internamento 
em um campo de concentragao por ter afirmado que o alemao moderno 
se formou tendo por base a heranca hebraica. O proprio Lutero nao 
viveu no espirito da Biblia, pois, era politico e como tal se recusou a 
um movimento social das massas camponesas, em 1525, as quais, es- 
cravizadas, tinham proclamado que ansiavam por que se Ihes apli- 
casse, nem mais nem menos, do que a lei social do Deuteronomio. 

Nos ultimos tres seculos da historia inglesa, em que se colocaram 
os fundamentos para o grande Imperio, a Biblia foi a suma palavra em 
literatura e legislagao, o epos nacional, com o qual estavam familiariza- 
das todas as camadas sociais; e e sabido que ate os nossos dias o con- 
ceito da educacao anglicana repousa na Biblia como um dos seus mais 
solidos e mais importantes fundamentos. Incalculavel tern sido o es- 
timulo dado ao mundo de lingua inglesa pela versao incomparavel, "au- 
torizada" pelo rei James no ano 1611. Geragao apos geracao ouvia sua 
musica, suas senten^as, e, intencionalmente, ou, sem o saber, citavam-se 
suas frases, suas parabolas, ate que entraram no ingles — como nas 
demais linguas modernas — formando e enriquecendo seu estilo, crian- 
do muitas palavras novas, extraidas da leitura das Escrituras Sagradas. 
Enquanto cs judeus ainda nao eram tolerados nos territories da Gra- 
Bretanha, seu espirito estava presente em Westminster, quando nasceu 
esta "traducao autorizada" de 1611, pois os seus redatores se utilizavam 
des livros de um grande comentarista judaico, Rabi David Kimchi, de 
Narbonne, chamado na tradigao israelita Redak (21). 

Chegamos ao ponto de apresentar um resume da influencia he- 
brsobre a literatura mundial. No seculo XIII comegaram os ju- 
deus a escrever em espanhol; a primeira obra foi "Aforismos Catalanos", 
de Juda Bonsenior, de Barcelona (1287-1305). Um livro classico sao 
os "Proverbios", de Santob Ben Carrion, dedicados a Pedro IV de Cas- 
tela (meados do seculo XIV). Entre os cristaos novos espanhois, e 
Luiz Ponce de Leon o maior lirico da lingua castelhana, que encontrou 
na Biblia suas inspiragoes. Em 1270 nasceu, na Italia, Immanuel de 
Roma, poeta israelita, que se inspira na poesia biblica e arabe. Sua obra 
mestra e Mahberet Immanuel, escrita no estilo e na disposigao da "Di- 
vina Comedia", de Dante, com o qual estava ligado por lagos de amizade. 
De Dante ja falamos ao referir-nos ao renascimento italiano. Os "Au- 
tos" dos grandes dramaturges espanhois nao se utilizam somente de 
motives da Biblia crista. De Calderon possuimos autos sobre Isaac, 
Rute e Absalao. De Lope de Vega chegou-nos as maos uma dramati- 
zagao do Genesis. 

(21). — Seguindo este exemplo, fizeram-se em todos os paises nordicos novas versoes da 
Biblia em lingua nacional. 
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Ao que verificamos, a era classica da literatura portuguesa ainda 
nao foi analisada quanto ao seu entrelacamento com o hebraismo. Gil 
Vicente, o genial fundador do teatro portugues, com as suas figuras 
cheias de cor e de movimento, e o cronista sutil e ironico dos costumes 
e dos hcmens de seu tempo, o critico da sociedade portuguesa na sua 
nova constituicao, conseqiiente aos grandes descobrimentos mantimos, 
Nos autos sacrcs, como "da Alma", dos "Reis Magos", na "Histona de 
Deus", com o emprego de tipos do paraiso e do inferno, e fiel ao ensi- 
namento catolico, sem receber uma influencia direta da Biblia hebrai- 
ca. O "Judeu Explorado" pertence ao conceito do seu drama social. 
Mesmo que sua obra nao fosse dedicada a glcrificacao luminosa dos 
desccbrimentos. representa sua linguagem, na historia da lingua, o pon- 
to de transigao da forma arcaica para a forma moderna. . . 

Vibrando atraves dos oceanos, batida pelo vento revolto das tem- 
oestades, a lingua portuguesa voltava mais opulenta ainda. com as ga- 
las ritmiras, que "no ccntacto com as linguas orientals, vestiam de es- 
tranhos fulgores a sua mascula beleza latina" (22). 

Luiz Vaz de Camoes, o maior genio lirico do seculo XVI, deixou- 
nos uma fcrmosa parafrase do Salmo 131, Super tlumina Babylonis. 
as redondilbas Soholos Riots. . . 

"Camoes da mesma maneira que os espiritos mais cultos da Re- 
nascenga, pcssuia vastissima instrucao humanistica. . . Da lingua de 
Virgilio assenhoreou-se a tal ponto que as vezes a frase portuguesa 
nos "Lusiadas", por nimiamente conforme ao tipo latino, perde Um tan- 
to a limpidez. . . Bastantes passes das suas obras dao testemunho de 
que tambem o cativava a leitura da Biblia. . ." (23) . 

O indice dos nomes proprios que se citam nos "Lusiadas" menciona 
de fato um numero apreciavel de personalidades do Velho Testamen- 
to. Nao e de constatar, todavia, uma influencia direta do hebraismo, em 
um ambiente que prescrevia a pre-censura, exercida pela Inquisiqao. 

Na Franca, Racine, entre muitos outros escritores, emprega ma- 
terial biblico (24). Shakespeare vivia na segunda geragao apos a edi- 
cao da "traducao autorizada", a qual ainda nao chegou a exerrer influen- 
cia direta sobre sua obra. Mas e sabido que tambem ele amou o Ge- 
nesis, Job, os Proverbios, Eclesiastes, Isaias e seu espirito. Velhas len- 
das, enmo as da Gesta Rcmanorum, outras de origem judeu-italo-espa- 
nhola, foram per ele acsitas.. assim como por seu compatriota mais ve- 
lho, Geoffrey Chaucer. O ponto culminante da influencia da "tradu- 
cao autorizada" e marcado no seculo XVII pelo vulto de John Miltcn, 
hebraista criador do epos biblico, e que nas suas viagens para a Italia, 
em 1637-1639, enccntrou-se com judeus erudites. No seculo passado foi 
Lord Byron quern se irspirou nas Escrituras Sagradas. 

• No fim do seculo XVIII associa-se, na Alemanha, aos dois modes 
de ver e interpretar a Biblia, o dcgmatico e o pragmatico, um terceiro; 

(22). — Vide Oscar Pratt; Gil Vicente, Notas e Comentarios, Lisboa, 1931, 12 266-67. 
(23) . Vide Os Lusiadas de Luiz de Camoes comentados por Augusto Epiphanio da Silva 
Dras, Porto, 1910, pag. XVIII; veja tambem o respective indice de nomes proprios. 
(24). — I. Frenel: L'Ancien Testament et La Langue Frangaise, Paris, 1904. 
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o de Ihe admirar a beleza. Na cbra rara de Johann Gottfried Herdeiv 
Vom Geist der H&hraeischen Poesis (Do Espirito da Poesia Hebraica), 
publicada em primeira edigao em 1782, verifica o autor que "a beleza 
tern seu lugar bem perto do trcno de Deus". 

O pontc culminante desta epcca e marcado per Gosthe que, edu- 
cado pela mae no pietismo alemao. se tornou rrofundo admirador do 
Velho Testamento. Seu pcema dramatico, "Fausto", baseia-se na ccn- 
cepgao do mal no mundo tal ccmc se apresenta no livro biblicc de 
Job, cujo primsiro capitulo serve de mcdelo ao "Prolcgo no Ceu", cena 
intrcdutora do drama em que o autcr expoe a sua filosofia da vida (25). 
Tambem se enccntram muitas referencias ao livrinho bibli:c de Kohelzt 
e a diversas cenas do Velho Testamento, enquanto a segunda parts do 
''Faustc", ccm um certo misticismc, se relaciona com fentes cristas 
medievais. O famcso historiador da literatura, Kcnrad Eurdach, escre- 
veu um trabalho premiado sobre "Fausto e Moises", ccmparando os ca- 
racteres dessas duas figuras. 

Um paralelismo atraente e notavel encontra-se na filosofia mo- 
derna da Alemanha. Deixando de lado investigacoes acerca da influen- 
cia do hebraismo nas tecrias da tolerancia que nasceram na Inglater- 
ra puritana, verificamos que a eti:a de Emmanuel Kant, em suas exi- 
gencias, ccmo o imperativo categorico, se encontra em um paralelis- 
mo perfeito com os ensinamentos morais do Velho Testamento. E nao 
e. pois, de admirar que, no comeco deste seculo um judeu, Hermann 
Cohen, se tornasse fundador da grande escola filosofica do neo-kantis- 
mo, e produzisse uma obra das mais interessantes e atraentes: a cons- 
trugao duma etica kantiano-biblica, descrita em seu livro: Die Religion 
der Vernuntt avs den Quellcn des Judentums (A religiao da razao, na 
base das fontes judaicas), enquanto outros sistemas filosoficos, como o 
ne-c-escolastico e a fencmenologia se aproximam da ccncepcao crista; 
a fenomenolcgia foi fundada pelcs judeus Edmundo Husserl e Max 
Scheler e a escola do "Elan Vital", pdo judeu Henry Bergson. Dei- 
xemos, porem, de lado a grande contribuicao judaica em todo o domi- 
nio da psicologia moderna. da qual falaremos mais adiante. 

O Hebraismo na formagao dos Estados Modernos 

Os puritanos da Inglaterra constituem o exemplo tipico para de- 
menstrarmos ate que ponto o Velho Testabento conseguiu tornar-se 
codigo religioso, politico e secular. Florescia entao o estudo do he- 
braico em tcdo o mundo britanico, sonhando-se com esperancas mes- 
sianicas. Um dos cficiais de Oliver Cromwell propos que se constituis- 
^e o Conselho do Estado por setenta homens, seguindo o exemplo do 
Sinedrio rabini:o; cutro propos, no Curto-Parlamento, que se introdu- 
zisse a lei mcsaica como lei estadual. O proprio Cromwell aspirava har- 
mcnizar o Velho com o Novo Testamento, idealizando uma equiparacao 

(25). — Deutschlaender, Goethe und das Alte Testament, Frankfurt, 1923. Bielschowsky. 
Goethe, 2 vol., Munich, 1910. 
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da teocracia puritana ao povo israelita de Deus (26). Tao vivas foram 
as esperancas messianicas, que o rabino Manasse ben Israel, de Ams- 
terdao, em seu panfleto "Esperanga de Israel", dirigido a Cromwell 
com o pedido de readmitir os judeus na Inglaterra, se referiu ao fato 
dos profetas biblicos pregarem que a era messianica chegaria somente 
depois de ter sido Israel distribuido entre todos os povos do mundo. O 
argumento nao falhcu. Este foi o fundo politico e religioso que os Pil- 
grim-Fathers levaram a Nova Inglaterra, na America e que cs fez so- 
nhar com uma Comunidade teocratica, igual aquela em que viviam os 
filhos de Israel "nos velhos e bons dias antes da era monarquica". Hou- 
ve na sua comunidade homens cultos, erudites hebraistas, entre outros 
77 ministros religiosos. As leis do Codigo de Harvard estabeleceram 
em 1655, que todo estudante aprendesse grego e hebraico como disci- 
plinas obrigatorias, e qus, no exame, traduzisse ex-tempore, qualquer 
capitulo do Pentateuco. 

Renunciando a autoridade das leis, adotou a colonia de Plymouth,, 
em 1636, o Pilgrim-Code, cujo preambulo reza: 

"Deus deu a Israel julgamentos justos, leis fieis, exemplares e baseadas de 
tal mode nos principios da eqiiidade moral, que todos os cristaos deveriam ter sempre 
seu olhar para ele dirigido, quando tiverem de criar suas constituigoes politicas" . 

O Body of Liberties, da colonia de Massachussets, que data de 
1647, quase reproduziu a lei do Pentateuco, trazendo para cada para- 
grafo uma referencia biblica. As leis do New Haven-Code, de 1655, ba- 
seiam se na sua maioria em prescrigoes do Velho Testamento. Roger 
Williams, campeao da liberdade civil e religiosa, era hebraista, profun- 
do veneradcr da Biblia hebraica. A literatura politicc-teologica dos 
dias da luta pela independencia esta cheia de referencias ao Velho Tes- 
tamento e procura derivar os principios politicos desse espirito classico. 
Thomas Paine, o grande publicista da revolugao, cita a Biblia hebraica 
contra o Reino Britanico (27). 

Dentre as tres famosas cartas de Washington, dirigidas a comu- 
nidades judaicas com o fim de Ihes agradecer a grande contribilicao 
para o bom exito da luta pela independencia, refere-se a missiva ende- 
deregada aos judeus da Savannah, a ensinamentos do Velho Testa- 
mento . 

O famoso Liberty Bill, de 1753, traz a citagao do III Livro de 
Mdisis, cap. 25, vers. 10: "Proclamai a liberdade atraves do pais, a to- 
dos cs seus habitantes!". Na tarde do dia da Declaragao da Indepen- 
dencia, reuniu-se uma comissao composta de Benjamim Franklin, John 
Adams e Thomas Jefferson, a fim de elaborar o selo oficial da nova 

(26). — A ideia da eleigao no judaisrro e restrita ao fato de ter Israel recebido a Lei D - 
v:na — foi por ter sido ele o escolhido a fim de ser servo de Deus, sofrendo pela eleigao 
(Deuterojesaia); ela contribuiu para que os puritanos desenvoivessem o Imperio. Jewish Tracts, 
Cincinnatti. N. 8; Judaism's Influence in the Foundation of the Republic. Vejam-se tambem 
Ns. 11, 15, 17 e 29, da mesma serie. 
(27). — Lecky, Rationalism in Europe, 1919. 
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republica, o qual recefceu como desenho o mctivo de Moises na frente' 
do Farao, com os dizeres: Rebellion to tyrants is obedience to God. 

Um relate acerca da influencia do hebraismo na fcrmacao da Re- 
publica Ncrte-Americana declara (28): 

"As dims maiores forgas, imediatamente responsav^is p la constru^ao da Re- 
publica Norte-Americana, emanaram, geufrraficaniente, da Nova Inglaterra e da Vir- 
ginia. Ambas estavam enraizadas na Riblia: nma, per mcio do Puritanismo, no Velho 
Tes'am.nto; a outra, por meio da Igreja estabelecida, no Novo Testamento. A con- 
fluencia destrs duas correntes, juntas ao Deismo, ericu a filosofia espiritual e social 
que gostamos de chamar "Americana". 

E Lecky, em seu famoso livro sobre Rationalism in Europe, rcsu- 
miu: The hebraic mortar cemented the foundation of American De- 
ri, ocracy. 

O Espirito colonizador dos judeus sefardins 

Quando falamos da influencia dos conceitos hebraicos sobre a for- 
ma^ao dos modernos Estados, temos de encarar outro grupo de fa- 
tes, altamente interessantes. Os judeus sefardins, Portugueses, esta- 
vam a procura de novos lares, expulsos que haviam sido da Peninsu- 
la Iberica, quando os descobrimentos maritimos alargaram o horizonte 
do homem europeu. Estes sefardins, diferentes dos judeus centro-euro- 
peus, acabavsm cle viver uma das eras aureas da historia israelita. Es- 
tes eram homens de largos horizontes, de iniciativa, de energia, compa- 
raveis aos "Grandes" castelhanos, na educacao e no mcdo de viver. Sa- 
biam enquadrar-se, com grande exito, nos pontos nevralgicos do co- 
mercio intsrnacional, seja levantino, seja o novo ultramarino (29). E 
nao somente isso: fundaram companhias coloniais na Holanda, mais tar- 
de na Inglaterra, por meio das quais se fundaram as bases para os fu- 
tures imperios. Nao os encontramos somente nos escritorios das dire- 
tcrias dessas companhias; o que e muito mais importante, os judeus 
sefardins foram para os n6vos territorios, como fiscais, administradores, 
fazendeiros, exportadores, neles introduzindo novos ramos de planta- 
poes,. do acucar e do fumo, como per exemplo no Brasil, onde, dest'arte 
se deram as primeiras epocas do florescimento da economia colonial. 
Em todos os centres ultramarines, nas Indias Orientais e nas Indias Oci- 
dentais, ate cs nossos dias encontramos essas velhas e conzeituadas fa- 
milias sefardinas. 

Exemplifiquemos agora o que afirmamos acima, de modo resu- 
midc, na historia da colaboracao judaica do Brasil (30). 

(28). — Obra citada: Jewish Tracts, N. 8, pag. 20; Lecky Rationalism in Europe, 1919. 
(29). — O sociologo berlinense, Werner Sombart, publicou, em 1911, Die Juden und das 
Wirtschaftsleben. (Os judeus e a Economia), livro em que afirmou que os hebreus estariam 
destlnados a dominar no capitalismo, cujas teorias cofrespcnderiam a educacao rabinica. 
A obra, com toda a razao, acerbamente criticada pelos israelitas, e uma interessante colegao de 
dados, os quais, todavia, sao erroneamente interpretados, devido aos preconceitos que impediram 
-quo o autor fosse objetivo em suas pesqu;sas. 
(30) . — Refiro-me ao aue disse no meu "O Caminho de Israel atraves dos Tempos", no 
capitulo "Os Judeus nos Tempos Coloniais". Ao mesmo tempo reconhe^o, sinceramente grato, 
as importantes sugestoes que recebi do ilustre prof. dr. Silveira Bueno, da Universidade de 
Sac Paulo. 
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Os judeus e a civilizacao hrasileira 

A influencia civilizadora emanou no Brasil dos tres grandes cen- 
tres, Rio, Sao Paulo e Recife, onde os israelitas Portugueses e espa- 
nhois, sefardins, desenvolveram muita atividade. Recife, como centro 
espiritual e economico, e uma fundacao judaica, com os hebreus, en- 
tao chamados "mascates", em oposigao aos nobres instalados, com o go- 
verno, em Olinda. Nessa regiao nortista floresciam os engenhos de acu- 
car; ai teve seu ponto de partida o comercio de exportagao dos produ- 
tos naturais; ai teve a Inquisicao de restringir seu rigor, pois cs cristaos- 
novos eram grandes fazendebos, cuia colabora^ao se provou indis- 
pensavel para a manutencao da eccnomia colonial. 

Ai floresceram os Cavalcanti, donde saiu o primeiro cardeal bra- 
sileiro e sul-americano. Ai viveu o famcso Bento Teixeira Pinto, judeu 
do Porto, o primeiro poeta que no Brasil publicou uma imitacao camo- 
niana, a "Prosopopeia". No Rio encontramcs Antonio Jose da Silva, 
c restaurador do teatro pcrtugues, executado em Lisboa pela Inquisi- 
cao . Em Sao Paulo, este espirito tenaz e empreendedor, descobridor de 
minas de ouro e fundador de cidades, e de fundo israelita-sefardim. Nao 
resta mais duvida quanto a origem hebraica de Joao Ramalho, o patriar- 
ca de Piratininga (31). 

Pode-se dizer que esses antigos centres ccntinuam ainda hoje o 
que sempre foram: os pentos culminantes do progresso brasileiro, com 
uma cooperacao ativa da parte judaica, na vida espiritual e economi- 
ca, especialmente no dominio da industrializacao do pais durante a se- 
gunda guerra mundial. 

Esta colaboragao fecunda verificada no Brasil que descrevemos 
como exemplo, corresponde, mutatis mutandis, ao progress© da funda- 
gao e do desenvolvimento de todos os centres latino-americanos. 

O renascimento do Hehraismo na Era Moderna 

A partir dos tempos da "Emancipa^ao Civir1 dos israelitas, que 
ocorreu em duas fases, no fim do seculo XVIII nos paises democrati- 
cos e em meados do seculo XIX nos demais Estados, torna-se enorms, 
quase incalculavel, a cooperacao judaica no desenvolvimento da civi- 
lizacao atual. Em meio do progresso inaudito da economia, da tecnica 
e das ciencias, dao os hebreus, como cidadaos de seus paises, em pe de 
igualdade mais ou menos assegurada com os demais grupos etnicos, 
uma contribuicao eficiente, muitas vezes essencial, em todos os demi- 
nios da atividade humana. Uma imensa fertilidade cultural teve ori- 
gem no encontro dos dois mundos, o da educacao judaica e o do espi- 
rito er.ropeu. Nao e possivel nem necessario fazer a este respeito uma 
colecao qualquer de nomes, que sempre ficaria incompleta. Conhecida 
e a cooperacao hebraica nas ciencias, nas industrias, nas finances, na 
jurisprudencia, na biografia, na filosofia e, mais do que tudo, na psico- 

(31). — Refiro-me ao artigo que publiquei, em conjunto com Julio de Gouveia, no "Estado 
de Sao Paulo", a 18 de fevereiro de 1945. 
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legia moderna, nas artes aplicadas, na literatura, no drama, na invengao, 
nos descobrimentos. nas exploracoes, na sociologia, na politica, na im- 
prensa, no cinema, etc (32). 

Reacoes contra a emancipagao dos semitas criaram novos movi- 
mentos de renascimento judaico. A "Ciencia do Judaismo", fundada nos 
decenics criticos do seculo passado, na Alemanha, desenvolvemse como 
ramo proprio de atividades academicas, inspirado pelos metodos do *i- 
losofo berlinense Hegel, dedicado ac esclarecimento do judaismo, sua 
historia, religiao, sociologia. Nela se reunem os nomes celebres dos gran- 
des judaistas e rabinos da Alemanha. da Inglaterra, da America do 
Norte e, hoje em dia, da Palestina (33). 

Houve, ja no seculo XVIII, outra tentativa de renascimento do 
hebraismo: Moises Mendelssohn, filosofo e lutador pela emancipacao 
civil dos judeus, revivificou na revista Hameassef (o colecionador) o 
hebraico como lingua falada e criou escolas judaicas com o fim de amal- 
gamar a cultura europeia com a hebraica. A leste desse continente re- 
nasceu esse idioma no processo de esclarecimento, chamado Haskala, 
o qual, partindo da tradugao de obras da literatura mundial para o he- 
braico, deu nascimento a uma nova poesia e literatura originais. Des- 
de que, no fim do seculo passado, Mendele Mocher Sefarim publicou 
seu poema Sussati (Minha Cavalinha), nele idealizando a existencia 
tragica e heroica de seu povo, o florescimento desta nova literatura e 
marcado, nas suas etapas, pelo vulto de Achad Ha'Am, inspirador do 
hebraico como lingua falada na coletividade dos chaluzim, pioneiros 
palestinenses; por Perez, o escritor-trabalhador, e encontrou o seu au- 
ge em Chaym Nachman Bialik, comparado na sua lirica com os salmis- 
tas, e com Jehuda Halevi, da epoca espanhola. Por intermedio de casas 
editoras, como o Devir (recinto), por Bialik instalado na cidade pales- 
tinense de Telaviv, e fecundo o desenvolvimento dessa nova cultura, 
e na Universidade Hebraica de Jerusalem, fundada em 1925, o povo is- 
raelita e o mundo podem ver o primeiro lugar em que as pesquisas cien- 
tificas, sao feitas na velha lingua biblica ressuscitada. 

O hebraismo moderno ainda nao se tornou literatura mundial por 
dois motives: sendo muito jovem, a maioria das suas obras nao e ainda 
ccnhecida em traducoes; depois, as grandes e profundas preocupacoes 
que oprimem a alma judaica impediram que se criasse o ambiente li- 
vre, sereno, indispensavel para o florescimento cultural. Espcjramos 
que em solo proprio, em ambiente libertado da opressao fisica e espiritual, 
a velha e experimentada capacidade do judeu fara com que um hebrais- 
mo renascido cresca, com seus novos aspectos, nao isoladamente, mas 
sim, em contacto e harmonia intimos com o mundo por que todos an- 
seiamcs, como a expressao legitima da paz, justica e liberdade, pelas 
quais lutamos na guerra que se findou. 

(32). — Rccomendamos: Artur Ruppin, Soziolo£:e der Juden. Berlim. 1932, 2 vols.: e Cecil 
Roth, Jewish Contributions. 
(33). — O fundador foi Leopoldo Zunz com sua obra-prima: Cottesdienstliche Vortraege der 
Juden; historiadores sao Heinrich Graetz, Simon Dubnow, Ismar Elbogen, Cecil Roth; teologos 
e judaistas: Leo Eaeck, Martim Ruber, Franz Rosenzweig. 
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■Caracteristicos do Hehraismo Mcderno 

Alem desses fatos atuais significativcs pelo renascimento da pro- 
pria lingua e civilizagao judaicas, exerce o hebraismo uma influencia 
profunda, indireta, cujos caracteristicos apresentamos a seguir, 

E' notorio que a sinagoga e uma das mais experimentadas, talvez 
ate a mais velha das instituicoes demccraticas. A palavra, tradu^ao de 
Bet Haknesset, significa "lar da coletividade". Este e regido pelos prin- 
cipios da mais rigcrosa igualdade de todcs. ricos e pobres, das classes 
altas e baixas. Ate o proprio rabino nao e, nesse sentido, destacado do 
leigo, sendo somente primus inter pares, devido a sua cultura pessoal. 
A tcdos assiste o mesmo direito e a mesma obriga^ao de votar e de re- 
solver as questoes vitais da coletividade. E estas nao abrangem somen- 
te o culto, mas tambem a educacao e a justiga social, Todos tem o di- 
reito de receber instrucao, que todo o pai tem a obrigacao de conceder 
a seus filhos (34), pois, praticamente, jamais houve analfabetismo. To- 
dos gozam da prctegao social. 

Foi essa instituicao fundamental do convivio judaico que fez o he- 
breu democrata por convicgao. E existe outro mctivo a mais, as ex- 
periencias feitas em dcis milenios, a tragedia da perseguigao e da difa- 
magao fizeram ccm que o judeu, fcrcosamente, por uma lei que se Ihe 
tcrnou natural, esteja ao lado do progress© espiritual, intelectual, mo- 
ral, ao lado da justiga social, do esclarecimento e da ecijcacao das mas- 
sas, enquanto seus adversaries sao, em tcda parte, adeptos da reacao 
contra c liberalismo e o prcgresso. 

A educacao baseada na tradicao judaica da familia e da comuni- 
dade, as experiencias da sua propria vida, determinam o lugar do he- 
breu na primeira linha de combate pelo nova etica social e internacio- 
nal. E' tipico que o programa dessa etica e cada vez mais identico as 
velhas leis e conceitos do Pentateuco, as prcclamacoes des profetas, cria- 
dores da consciencia mundial. Nao e por mero acaso que essa substan- 
cia que jaz no fundo da alma israelita se manifesta nas mais diversas 
formas. Muito grande e o numero de juristas judaizos de fama mun- 
dial, desde cs dias talrmidicos, em que as "Sete Leis Mosaicas" esta- 
beleceram os principics do convivio dos homens, influindo no Jus Na- 
turale et Gentium do alemao Hugo Grotius e nas teorias do jurista in- 

gles Selden. Lembramos cs mcdernos comentarios juridiccs feitos per 
homens como Laband, Staub e Goldschmidt. Grande e o numero de 
psicclogcs e biografes judaiccs. Relembremcs so tres nomes: Levi 
Bruehl, Sigmund Freud e o saudoso Stefan Zweig, pois, quern expe- 
rimentou o sofrimento, se aprofunda no estudo do carater dos homens e 
dos povos. 

Imensa fci e continua sendo a colaboracao dos judeus em todas as 
instituigoes ds carater demozratico, no mais amplo sentido da palavra, 

(34). O Talmude estabelece que um pai que nZ.o cuida da instrujao dos (ilhos educa-cs 
para ladroes. 
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como na caridade, na ajuda organizada, na puericultura, nos estabeleci- 
mentos de protegao a infancia e as maes pobres, nas instituicoes e na 
medicina sociais. 

A porcentagem de israelitas condecorados com o Premio Nobel 
e muito alta. Entre sete americanos, encontram-se, por exemplo, dois 
judeus, enquanto os hebreus representam so um por cento da popula- 
c^ao do hemisferio ocidental. 

A maior parte dos israelitas que receberam o premio sao medicosr 

conhecida como e sua capacidade nesse genero de atividade; depois, 
ocupam eles o segundo lugar, numericamente, como detentores do Pre- 
mio Nobel de Paz. Grandes sao seus esforgos pela paz mundial; muitcs 
sao fundadores e membros de sociedades pacifistas. Um parente lon- 
ginguo meu, Hugo Preuss, criou e redigiu a Constituicao Alema de 
Weimar, em seus principios inspirada' num espirito nitidamente demo- 
cratico. O pacto Kellog, de Nao-Agressao, de 1928, foi elaborado pelo 
judeu Levmson, de Chicago. Por outro lado, constatamos um profun- 
do amor patriotico, nascido do espirito da dedicacao a justica. Muitos 
foram os judsus que lutaram pela independencia da America do Norte; 
houve descendentes de hebreus, Jose Furtado de Mendcnca e Hipolito 
Jose da Costa, entre os publicistas brasileiros que prepararam os ani- 
mcs para o acontecimento nacional de 1822. Jamais se apagou na al- 
ma do hebreu o que o profeta Jeremias prcclamara aos exilados de Jeru- 
salem, no famoso capitulo 29: "Edificai casas e habitai nelas; plantai 
jardins e comei os frutos deles. . . Buscai a paz da cidade, para a qual 
fiz que fosseis levados. . . e orai por ela a Deus: pois na sua paz, vos 
tereis paz..." 

Resumindo a explana^ao sobre o carater do hebraismo moderno, 
referimo-nos ao que disse, em outubro de 1945, o juiz israelita—ameri- 
cano Simon Rifkind, conselheiro do general Eisenhower para questoes 
de judeus deslocados na Europa (35): "Tenho fe na sua capacidade 
(do judaismo, hebraismo) de aumentar o valor e a dignidade da per- 
scnalidade humana, incrementar a fraternidade entre os homens, pre- 
gar conscienciosamente a subjugagao do homem a moral e justica, cul- 
tivar humildade, clemencia e amor ao proximo, manter o alto respeito 
pelos estudos, ciencias e nitidez de espirito, e conduzir seus aderentes 
ao cammho da paz, da justica social e da democracia. Eis os frv.tos 
que a humanidade cclheu no jardim do judaismo". 

Conclusao 

A influencia do mundo hebraico na ciyilizacao ocidental — sua 
ccntribuicao, direta e indireta, atraves das grandes culturas crista e 
maometana — e tao importante que, assim o creic, constitui um dcs 
fatores decisivos para o reajustamento do convivio humano e para o 

(35). — Aufbau, Reccnstrution, Nova Vork, outubro de 1945. 
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fortalecimento da consciencia mundial em nossos dias. Nao se ignora 
a existencia de vozes que lamentam essa afirmacao. Duas razoes se 
pcdem apresentar em resposta: 

1. — Nao poderiamos imaginar o aspecto deste mundo sem a 
ccntribuigao a ele dada pela heranga judio-crista. 

2 . — O historiador Mommsen disse que os judeus sao o "fermer - 
to da decomposigao". Esta expressao de sentido anti-semita, tem o 
seu justo significado em um conceito reversivo, muito mais amplo ro 
que imaginava seu autor (36); pcis, onde quer que se combata peio 
entendimentc mutuo entre os povos e as racas, pela educagao da iu- 
ventude nos ideais classicos da humanidade, onde quer que se aspire a 
um mundo melhor, prcgressista, apresenta-se este fermento, a heranca 
dos grandes profetas do genero humano, este povo que per experiencia 
milenaria, jamais deixara de sonhar e lutar pelo bem da humanidade. 

Os grandes centres europeus, com seus tesouros da cultura e dos 
estudes hebraicos, estao em ruinas. Israel, porem, o Israel fisico e espi- 
ritual, com suas ideias e seus ideais, sobreviveu as forcas de todo esse 
mal indescritivel. Silenciados os cantos de odio, continuam os salmos 
bibliccs a ser entoades nos templos das grandes religioes, em gratidao 
pela libertagao obtida. 

Houve sempre no Brasil -entusiastas dos estudos hebraicos, nao se 
pedendo esquecer o nome de D. Pedro II. Em toda parte de nosso 
vasto Pais reina profunda e sincera veneracao pelos eternos valorss e 
tesouros mcrais e espirituais da humanidade. Inclino-me diante das au- 
tcridades universitarias de Sao Paulo, de todas elas, perante o espirito 
desta metropole, que mais uma vez se tornou pioneira, ao criar a pri- 
meira catedra de estudos hebraicos na America Latina. contribuir.do 
destarte para que se fortaleca o entendimento entre os povos e as ra- 
pas e se possa educar a juventude no espirito classico, essa juventude 
que marcha serenamente para o future e para a grandeza da Patria e 
do genero humano, livre, aberta a todas as grandes ideias, jamais infec- 
tada pela mais terrivel das pragas de que sofrem outrcs povos e con- 
tinentes: o precorceito racial e intelectual. 

# * 
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XIV. — Publicagoes. 





BOLETINS 

O problema da divulgagao dos trabalhos e pesquisas mais impor- 
tantes realizados na Faculdade constituiu objeto de interesse por parte 
das primeiras diretorias deste Institute universitario. Assim e que, ja em 
1936, o entao diretor, Prof, Antonio de Almeida Prado instituiu uma 
"Comissao de Publicacoes" com o encargo de editar o "Anuario e os 
''Boletins cientificos". A "Comissao de Publicagoes", entao nomeada, 
ccmpunha-se dos Profs. Plinio Ayrosa, Rebelo Gongalves, Felix Rawits- 
cher. Fernand Braudel e Luigi Fantappie. 

No "Anuario" de 1936, ja se encontra uma justificativa para estes 
"Boletins": "Tendo em vista a unificacao e distribuigao uniforme das 
publicacoes cientificas dos diversos departamentos da Faculdade, o Di- 
retor resolveu criar "Boletins", ccrrespondente a cada catedra, podendo, 
tambem, reunir material de mais de uma delas, quando afins; publicagao 
flexivel, de aparecimento eventual e sem numero de paginas fixo, cuja pe- 
riodicidade se regulara pela produgao original de cada disciplina ou de- 
partamento. 

A vantagem deste genero de publicagao esta em dar ampla liber- 
dade a prcducao e em permitir permuta com periodicos congeneres, o 
que se nao conseguiria, por exemplo, com uma revista que condensasse 
artigos cientificos de materias diferentes" (pag. 93). 

Dentro desse criterio, foram publicados, em 1937, os primeiros "Bo- 
letins", pelas cadeiras de Zoolcgia, Botanica e Biologia. Estas publi- 
cacoes encontraram um grande acolhimento nos meios intelectuais do 
Brasil e do estrangeiro, delas resultando intense movimento de permuta 
com as instituigoes cientificas de todo o mundo. 

Ate 1949, foram publicados 103 "Boletins", assim distribuidos pe- 
las diversas cadeiras e departamentos: 

Antropologia   3 

Biologia   

Botanica   7 

Estatistica   2 

Etnografia e Lingua Tupi-guarani  15 * 

Filologia Portuguesa   1 

Filologia Romanica   1 

Filosofia   3 
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Fisica   1 

Quimica     2 

Geografia   3 

Geologia   5 

Historia da Civilizagao Americana  3 

Historia da Civilizagao Antiga e Medieval  6 

Historia da Civilizagao Brasileira   10 

Historia da Civilizagao Moderna e Contemporanea  I 

Letras    5 

Lingua e Literatura Grega   1 

Mineralogia e Petrografia   8 

Politica   1 

Psicologia   2 

Psicologia Educacional  ^  1 

Sociologia    1 

Zoologia  .*  14 

103 
* 

Nurpero Boletim Ano 

I Zoologia n. 1   1937 

II Botanica n. 1  *  1937 

III Biologia n. 1   1937 

IV Zoologia n. 2   1938 

V Fisica n. 1   1938 

VI Letras n. 1   1938 

VII Biologia n. 2   1938 

VIII Mineralogia n. 1 .    1938 

IX Historia da Civiliza^ao Brasileira n. 1   1939 

X Mineralogia n. 2   1938 

XI Etnografia e Lingua Tupi-Guarani n. 1   1939 

XII Historia da Civiliza^ao Antiga e Medieval n. 1 . . 1939 
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Numero Bolcthn Ano 

XIII Zoologia n. 3   1939 

XIV Quimica n. 1   1942 

XV Biolo^ia n. 3   1939 

XVJ. Historia da Civilizagao Brasileira n. 2   1940 

XVII Botanica n. 2   1939 

XVIII Mineralogia n, 3   1939 

XIX Zoologia n. 4   1940 

XX Historia da Civilizacao Antiga e Medieval n. 2 ... 1940 

XXI Mineralogia n. 4   1941 

XXII Zoologia n. 5   1941 

XXIII Etnografia e Lingua Tupi-Guarani n. 2  1941 

XXIV Etnografia e Lingua Tupi-Guarani n. 3   1941 

XXV Zoologia n. 6   1942 

XXVI Historia da Civilizacao Antiga e Medieval n. 3 . . 1942 

XXVII Letras n. 2   1942 

XXVIII Botanica n. 3  1942 

XXIX Filosofia n. 1   1943 

XXX Mineralogia n. 5   1942 

XXXI PolLica n. 1   1943 

XXXII Zoologia n. 7   1943 

XXXIII Etnografia e Lingua Tupi-Guarani n. 4   1943 

XXXIV Historia da Civilizagao Americana n. 1   1943 

XXXV Historia da Civilizacao Americana n. 2  1944 

XXXVT Biologia n. 4   1943 

XXXVII Historia da Civilizacao Brasihira n. 3   1944 

XXXVHI Geografia n. 1   1944 

XXXIX Quimica n. 2  1947 

XL Biologia n. 5   1944 

XL I Botanica n. 4   1944 



Numero Boletim 

XLII Historia da Civilizagao Brasileira n. 4   

XLIII Zoologia n. 8   

XLIV Mineralogia n. 6   

XLV Geologia n. 1   

XLVI Etnografia e Lingua Tupi-Guarani n. 5 ........ 

XLVII Estatistica Geral e Aplicada n. 1   

XLVIII Zoologia n, 9   

XLIX Mineralogia n. 7  

L Geologia n. 2   

LI Etnografia e Lingua Tupi-Guarani n. 6   

LII Etnografia e Lingua Tupi-Guarani n. 7   

LIII Historia da Civilizagao Brasileira n. 5  

LI\r Etnografia e Lingua Tupi-Guarani n, 8   

LV Filologia Romanica n. 1   

LVI Etnografia e Lingua Tupi-Guarani n. 9   

LVII Historia da Civiliza^ao Antiga e Medieval n. 4 . . 

LVIII Etnografia e Lingua Tupi-Guarani n. 10   

LIX Sociologia n. 1   

LX Mineralogia n. 8   

LXI An'ropologia n. 1   

LXII Historia da Civiliza^ao Modcrna e Conteniporanea 

n. 1    

LXIII Etnografia e Lingua Tupi-Guarani n. 11   

LXIV Historia da Civilizagao Antiga e Medieval n. 5 ... 

LXV Geografia n. 2   

LXVI Etnografia e Lingua Tupi-Guarani n. 12   

LXVII Eilosofia n. 2   

LXVIII Historia da Civilizagao Antiga e Medieval n. 6 . . 

LXIX Historia da Civiliza^ao Americana n. 3   
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Niimero Boletim Ano 

LXX Geografia n. 3   1946 

LXXI Zoologia n. 10   1946 

LXXII Zoologia n". 1.1   1946 

LXXIII Historia da Civiliza^ao Brasil ira n. 6   1946 

LXXIV Psicologia Educacional n. 1   1946 

LXXV Psicologia n. 1   1946 

LXXVI Psicolccia n. 2   1946 

LXXVII Antropologia n. 2   1947 

LXXVIII Lingua e Literatura Grega n. 1   1947 

LXXIX Biologia n. 6   1947 

LXXX Botanica n. 5   1947 

LXXXI Estatistica n. 2   1948 

LXXXII An'ropologia n. 3   1948 

LXXXIII Filologia Portuguesa n. 1   1947 

LXXXIV Letras n. 3'    1948 

LXXXV Gtologia n. 3    1947 

LXXXVI Biologia n. 7   1947 

LXXXVII Historia da Civilizacao Brasileira n. 7  1948 

LXXXVIII Filoscfia n. 3   1948 

LXXXIX Etnografia e Lingua Tupi-Guarani n. 13   1948 

XC Etnografia e Lingua Tupi-Guarani n. 14   1948 

XCI Geologia n. 4   1947 

XCII Letras n. 4  "  1948 

XCIII Letras n. 5   1948 

XCIV Botanica n. 6   1948 

XCV Etnografia e Lingua Tupi-Guarani n. 15   1948 

XCVI Historia da Civilizacao Brasileira n. 8    . 1948 

XCVI Zoologia n, 12   1947 

XCVII Zoologia n. 13   1948 



Numero Boletim Ano 

XCIX Zoologia n. 14   1949 

C Botanica n. 7   1949 

CI Letras n. 6   1950 

CII Historia da Chiliza^ao Brasileira n. 9   1949 

CIII Geologia n. 5    \ 1949 

CIV7 Etnografia e Lingua Tupi-Cuarani n. 16  1950 

CV Historia da Civilizagao Brasileira n. 10   1949 



XV. — Bibliotecas 





BIBLIOTECA CENTRAL 

Foi fundada em 1934, na gestao do dr. Almeida Prado, segundo di- 
retor da Faculdade. Dada a sua finalidade, isto e, o servir aos profes- 
sores e alunos, que a procuram para a investigacao literaria e cientifi- 
ca, e considerada uma biblioteca erudita. O seu acervo e bastsnte rico, 
pcssuindo, atualmente, entre obras completas e publicacoes periodicas 
cerca de 37.200 unidades bibliograficas. Nas suas colegoes, contam-se 
as doacoes dos governos da Franca e da Italia. Figuram tambem nu- 
meroscs volumes recebidos da Biblioteca Central da Universidade. Me- 
rece especial mencao a notavel "Colecao Lamego", que consta de pre- 
cicscs manuscritcs e obras rarissimas sobre o Brasil. Foi adquirida pelo 
governo do Estado do intelectual fluminense, dr. Alberto Lamego. Con- 
tandc-se as dezenas as obras preciosas desta colecao, torna-se muito di- 
ficil citar, sem imparcialidade, aquelas que merecem ser consultadas pe- 
los estudiosos dos assuntos nacionais. 

Nao se pcde deixar de mencionar o notavel incur.abulo, in-fol., 
intitulado ^Chronicaruin liber, publicado em 1493, tratando-se da mais 
famosa obra de arte xilografica do seculo XV, de autoria de Hartman 
Schedel (1440-1514), medico e humanista alemao. 

As obras de "pronta consulta" estao bem representadas pelo apre- 
ciavel numero de enciclopedias e dicionarios: Der ^rosse Brockhaus, 
Paulys. Real-Encyclopadie, Enciclopedia universal ilustrada europeu- 
americana, La grande encyclopedie, Larrousse du XXe. siecle, Diction- 
naire des antiquites grecques et romaines (Daremberg et SagUo), The 
Cathclic encyclopedia, The universal Jewish encyclopedia, The Jewish 
cial sciences, Piccola enciclopedia Hoepli; Dizionario letterario Bom- 
piani, Grande enciclopedia portuguesa e brasileira, Vocabulario pcrtu- 
gues e latino, de Blufeau, Diccionario bibliographico pcrtuguez, de Ino- 
cencio da Silva e outros. 

Na Biblioteca Central, as requisicoes devem obedecer ao seu Re- 
gimento interne e ao da Seccao circulante, os quais tern a aprcvacao da 
Diretoria da Faculdade e estao publicados no Guia (1948) da mesma, 
as paginas 90 a 92 . 

Apresenta-se, em seguida, o mapa demonstrativo do movimsnto 
das requisicoes de 1939 a 1949, inclusive, segundo a classifica^ao des 
assuntos e dos idiomas em que estao escritas as respectivas obras, fi- 
cando bem claro que as cifras se referem exclusivamente a Bibliotera 
Central, nao estando ccmputados ai os numeros referentes as Biblio- 
tecas Departamentais. 
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U N I V E R S I D A D E D E SAO PA U L 0 

FACULDADE DE FILOSOFIA CJfiNCIAS E LETRAS 

BIBLIOTECA CENTRAL 

Rcquisigoes segundo o idioma Estatistica relativa aos anos 
de 1939 a 1949 inclusive. 

IDIOM AS 1939 1940 1941 
1 1 1 

1942 ,19431194411945 
1 1 1 

1946 1947 1948 1949 

I ALEMAO 1 15 43 
! 1 ! 

53 i 17| 38| 15 
1 1 1 

5 23 7 8 

1 ARABE - 
1 1 1 

! 1 1 
1 

| ESPANHOL 182 277 351 391 | 254| 150| 81 
1 1 1 

89 91 130 145 

| FRANCfiS 2689 4299 3904 
1 ' 1 

4904 !545312854 (1575 
1 1 1 

1222 10331 669 453 

I GREGO 154 80 56 76! 1941 931 25 
1 1 1 

18 20 40 12 

| HEBRAICO 
1 1 1 

-1 -1 -1 - 
1 1 1 

5 4 13 — 

1 HOLANDfiS — — — 
1 1 1 

— 1 3| —| 2 
1 1 1 

— — — — 

1 INGLfiS Ill 157 200 
1 1 1 

243 ! 114| 1121 26 
1 1 1 

62 104 
1 

138 74 

| 1TALIAXO 49 36 205 
i 1 1 

265 371 2201 100 
1 1 1 

53 58 38 38 
1 

I LATIM 174 228 145 190 | 3181 1731 71 
1 1 1 

57 69 49 

i 

35 

1 PORTUGUfiS 1714 3162 2211 
1 1 1 

3061 1253511232| 682 
1 1 1 

592 
1 

6451 882 
1 

746 

1 SIRIACO 
1 

1 1 
_| _| _l _ 

i 1 i 

1 
1! — 

1 
1 1 
| TUP I 1 — — — 

1 1 1 
8] 11 —1 2 

i 1 I 
  

1 
6 

i 
— 

! 1 
TOTALS |5074 

1 1 
8315 7115 

1 1 1 
9191 I9257|4875|2577 

1 
2106 

1 
2048j1972 1511 
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XVI. :— Aiimos matriculados de 1939 a 1949. 





SECCAO DE FILOSOFIA 

1939 

1. 

Geraldo Pereira Lima 
Jose Fernando Martins Bonilha 
Lindo Fava 
Jose Francisco Camargo 
Aluisio de Faria Coimbra 
Welman Galvao de Franca Range! 
Maria Dnlce Rociue 
Olga Franco de Toledo 
Cecilia de Abreu 

2: 

Joao Baptista Damasco Pena 
^Maria do Carmo Arruda 
Nelson Cimha Azevedo 

3." 

ano 

Roberto Jorge Hadock LObo Neto 
Stella Anita Marti rani 
Jose Barros Pinto 
Irene Aloisi 
Silas Gedeao Goutinho 
Buy Galvao de Andrada Coelho 
Danton Castilho Marcondes Cabral 
Manoel Cebrian Ferrer 
Paulo Domingos Fernandes 

ano 

Oswaldo Elias 
Luella Leonel Costa 
Joao Cunha Andrndc 

ano 

Jorge Freire Campello 
Gilda de Moares Rocha 
Cicero Christiano de Souza 
Imiz Xavier Telles 

CURSO DE 

1940 

Jose Ignacio Benevides de Rezende 
Norm a Electa Ferrari 
Laerte Ramos de Carvalho 
Manoel Sterman 

2.° 

Benedicto Sotcro Dias de Almeida 
Antenor Romano Barreto 
Abrahao Yazigi Neto 

FILOSOFIA 

Jandyra Almeida 
Cid Lopes 
Daisy Abrantes Moreira 
Gladys Abrantes Moreira 

ano 

Welman Galvao de Franca Rangel 
Irene Aloisi 
Cecilia de Abreu 
Jose Francisco de Camargo 
Jose Fernando Martins Bonilha 
Geraldo Pereira Lima 
Roberto Jorge Hadock Lobo Neto 
Silas Gedeao Coutinho 
Paulo Fernando Lopes 

Stella Annita Martinari 
t Danton Castilho Marcondes Cabral 

Jose Barros Pinto 
Buy Galvao de Andrada Coelho 
Manoel Cebrian Ferrer 
Nelson Cunha Azevedo 
Olga Franco de Toledo 
Maria Dulce Rocpie 



3.° ano 

Maria do Carmo Arruda 
Oswaldo Elias 
Joao Baptista Damasco Pena 

1941 
2.° 

Manoel Sterman 
Gladys Abrantes Moreira 
Norma Electa Ferrari 

3.° 
Welman Galvao dc Franca Hangel 
Roberto Jorge Hadock Eobo Neto 
Paulo Fernando Lopes 
Danton Castilho Marcondes G.abral 
Manoel Cebrian Ferrer 
Cecilia de Abreu 
Silas Gedeao Coutinho 
Jose Barros Pinto 

1942 
1.° 

Miguel Buco Neto 
Jacob Bazarian 
Vicente Ferreira da Silva Fillio 
Roland Cavalcanti de Albuquerque 

Corbisier 

3.° 

Norma Electa Ferrari 
Manoel Sterman 
Laerte Ramos dc ('arvalho 

1943 
1.° 

Estlicr Moura de Carvalho 
Reine Ruth Levy 
Anita Waingort 

2.° / 
Jacob Bazarian 
Miguel Buco Neto 

1944 
1.° 

Irineu Strcnger 
Mauricio Cabral Barroso 
Domingos Palmerio Toledo Piza 

2.° 

Reine Ruth Levy 
Anita Waingort 
Esther Moura de Carvalho 
Rubens Baroni 

Joao Cunha Andrade 
Luella Leonel Costa 

ano 

Laerte Ramos de Carvalho 
Cid Lopes 

ano 

Irene Aloisi 
Stella Annita Martirani 
Jose Fernando Martins Bonilha 
Geraldo Pereira de Lima 
Olga Franco de Toledo 
Maria Dulce Roque 
Ruy Galvao dc Andrada Goelho 
Jose Francisco de Camargo 

ano 
Jose Eduardo Fernandes 
Paulo Emilio dc Salles Gomes 
Jose Ignacio Benevides Rezend 
Esther Moura de Carvalho 

ano 

Cid I.opes 
Gladys Abraintes Moreira 

ano 
Linen de Camargo Schiitzer 
Rubens Baroni 

ano 

Paulo Emilio de Salles Gomes 
Jose Eduardo Fernandes 

ano 

Isabel de I'lhoa Cintra 
?uaria do Carmo Porto Ramos 

ano 

Nass'b Cury 
Gassum Maluf 
Paulo Emilio de Salles Gomes 
Linneu de Camargo Schiitzer 
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Miguel Buco Neto 
Jacob Bazarian 

1945 

3.° ano 

Paulo Emilio de Sallcs Gomes 

1.° ano 

Romulo Fonseca 
Maria Jose Abbade de Araujo Lima 
Ken Sugaya 
Armando Moral Sendin 
Zelina Casella 
Heladio Cesar Gongalves 

Carlos Pereira de Campos Ver- 
gueiro 

Paulo Mesquita Mendon^a 
Nathalia Voinoff 
Luiz Batista de Almeida 

2.° ano 

Mauricio Cabral Barroso 
Maria do Carmo Porto Ramos 
Domingos Palmerio de Toledo Piza 

Isabel de Ulhoa Cintra 
Irineu Strenger 

3.° ano 

Reine Ruth Levy 
Linneu de Camargo Schiitzer 
Nassib Cury 

1946 
1/ 

Nelson Marcondes do Amaral 
Julio de Mesquita Neto 
Darcy Arruda Miranda 
Sergio Brotero Junqueira 
Frederico Policarpo Abranches 

Viotti 
Liza Accorsi 
Joao Mizuki 
Hebe Penteado Santos 
Maria Jose Pinto 
Orlando Severino Rogano 
Annibal Augusto Gama 
Afranio de Oliveira 
George Olivier Toni 
Narciso Ribas 
Paulo Galvao de Andrada Coelho 
Jose Lourciro de Miranda 
Roque Spencer Maciel de Barros 
Geraldo Pinto Rodrigues 
Joaquim Nobre Pinto Nazario 
Americo Joao Vicente Cardinale 

2: 

Heladio Cesar Gon^alves Antunha 
Zelinda Casella' 
Nelson Cunha de Azevedo 
Maria Jose Abbade de Araujo Lima 
Ken Sugaya 
Esther Moura de Carvalho 
Trajano Nunes 

Rubens Baroni 
Antonio Martini 

ano 

Clemente Segundo Pinho 
Hovanir Alcantara Silvcira 
Floriano Parreira Filho 
Rubens Almeida 
Herminia Scarati 
Buy Mesquita 
Renato Alberto Tcodoro Di Dio 
Dinah Parada 
Fernando .lose Fernandes 
Ruy Pereira de Queiroz 
Hiram Mayr Cerqueira 
Luiz Gonzaga Bandcira de Melo 

Arrbbas Martins 
Agirr Ido de Mello Junqueira Fi- 

lho 
Francisco Patricio de Oliveira 
Cory Porto Fernandes 
Jonas Francisco Alves 
Antonio Giovanini 
Amelia Americano Franco Domin- 

gues de Castro 

ano 

Nathalia Voinoff 
Paulo Mesquita Mendon^a 
Armando Moral Sendin 
Romulo Fonseca 
Carlos Pereira de Campos Vcr- 

gueiro 
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3.° ano 

Domingos Palmerio de Toledo Piza 
Mauricio Cabral Barroso 

Isabel de IThoa Cinlra 
Linneu de Camargo Schiitzer 

1947 
1.° ano 

Fernando Jose Fernandcs 
Nelson Marcondes do Amaral 
Narciso Ribas 
Jose Gilberto de Almeida 
Dante Moreira Leite 
Paulina Pistrak Nemirovsky 
Amelia Americano Franco Domin- 

sucs de Castro 

Ivo Escobar Lima 
Antonio Giovanini 
Dinali Egh de Souza Cunha 
Maria de Gourdes Machado 
Elza dos Santos Lima 
Buy Affonso Machado 
Renato Alberto I)i Dio 
Dinah Parada 

2.° ano 

Joaquim Nobre Pinto Nazario 
Orlando Severino Rogano 
Joao Mizuki 
Aguinaldo de Mello Junqueira 

Filho 
Geraldo Pinto Rodrigues 
Roque Spencer Maciel de Barros 
Anita Wain sort 

Hebe Penteado Santos 
Clemente Segundo Pinho 
Carmen Villas-Boas Machado 
Herminia Scarati 
Edgard Schonfelder 
Paulo Galvao de Andrade Coelho 
Buy Mcsquita 
Julio de Mesquita Neto 

3.° ano 

Zelinda Casella 
Maria Jose Abbade de A. Lima 
Ken Sugaya 
Nathalia Voinoff 
Heladio Cesar G. Antunha 
Armando Moral Sendin 

Paulo Mesquita Mendonga 
Ilza da Cunha Pereira 
Rbmulo Fonseca 
Trajano Nunes 
Carlos Pereira de C. Versueiro 

Isabel de Ulhoa Cintra 
Domingos Palmeiro de Toledo Piza 

4.° ano e Especializa^ao 

Linneu de Camargo Schiitzer 

1948 

Annibal Augusto Gama 
Manuel Carlos de Figueiredo 
l.eticia h^olgori Carboni 
Nites Therezinha Feres 
Adolpho Martinelli 
Beatriz Alexandrina Pircs 

Moura 

Dante Moreira Leite 
Esther Moura de Carvalho 
ivo Escobar Lima 
Jose Gilberto de Almeida 
Dinah Egh de Souza Cunha 
Renato Alberto Di Dio 
Paulina Pistrak Nemirovsky 

1.° ano 

Ary Ramos Vieira 
Tristao Pereira da 
Albertino Piason 
Antonio Mariani 
Waldvr God in ho 

de Bastos 
Fonseca Filho 

de 

2.° ano 

Elza dos Santos Lima 
Maria de Gourdes Machado 
Buy Affonso Machado 
Joaquim Nobre Pinto Nazario 
George Olivier Toni 
Amelia Americano Franco Domin- 

gues de Castro 
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3.° ano 

AguinaMo de Mello Janqueira 
Filho 

Joao Mizuki 
(demente Segundo Pinho 
Roque Spencer Macicl de Barros 
Hebe Penteado Santos 

Carmen Villas-Boas Machado 
Julio de Mesquita Nelo 
Herminia Scarati 
Edgard Schonfelder 
Orlando Severino Bogano 
Anita Waingort 

4.° ano e Especializacao 

Nathalia Voinoff 
Maria .lose Abbade de Araujo Lima 
Mauricio Cabral Barroso 
Zelinda Casella 
Cid Lopes 

1949 

Isabel de Ulhda Cintra 
Armando Moral 
Bomulo Fonseca 
Albertino Piason 

1.° ano 

Manuel Carlos de Figueiredo Fer- 
raz Filho 

Anhibal Gama 
Tristao Pereira Fonseca 
Jacob Timoner 
Mario Leonidas Scares Casanova 
Eloy Franco Oliveira 
Ivonne Tessin 
Nadyr Antonietta Laguna 
Nilton Silva 
Maria Alice Ferraz de Azevedo 
Eunice Martins Costa 
Nilda Maria Macruz 
Maria Aparecida Blondy Neves 
Adelaide Petters Lessa 

Buy Afonso da Costa Nunes 
Nelson Marcondes do Amaral 
Martha Camargo Schiitzer 
Maria Thereza Boubaud Dias 
Alfonso Claudio Guimaraes Yal- 

ladao 
Walter Hugo Khoury 
Nilce Me.jias 
Egberto Monteiro de Barros 
Joao Eduardo Bodrigues Villa- 

lobos 
Virgilio Xavier 
Fabio Carlos Lorenzi 
Joaquim Guimaraes Pedroso 
Waldir Godinho 

2.° ano 

George Olivier Toni 
Leticia Fblgori Carboni 
Albertino Piason 
Bcatriz Alexandrina P. de Mo Lira 
Francisco Bueno Costa 
Maria de Lourdes Machado 

Ary Ramos Vieira Bastos 
Nites Therezinha Feres 
Adolpho Martir/elli 
Buy Mesquita 
Joaquim Nobre Pinto Nazario 

3.° ano 

Dinah Bodrigues 
Dante Moreira Leite 
Paulina Pistrak Nemirosvsky 
Anita Waingort 
Benato Alberto Teodoro Di Dio 

Elza dos Santos Lima 
Jose Gilberto de Almeida 
Ivo Escobar Lima 
Buy Affonso Machado 

4.° ano 

Roque Spencer Maciel de 
Clemente Segundo Pinho 
Edgard Schonfelder 
Orlando Severino Bogano 

Barros Aguinaldo de Mello Junqueira 
Filho 

Evaldo Alves 
Hebe Penteado Santos 
Herminia Scarati 

Joao Mizuki 
Especializacao 

Isabel de Ulhda Cintra 
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SUB-SECCAO DE CIENCIAS MATEMATICAS ■ 
1939 

1.° ano 

Mario Laves Guimaraes 
Alberto Mello 
Hbmulo Ribeiro Pieroni 
Hercules Gumerato 
Oswaldo Sangiorgi 
Dirce Rivera Collier 
Glidia Renctli 
Jordao Reginato 
Antonio Guimaraes Leite » 
Mario Ascen^ao Palmcrio 
Antonio Pezzolo 
Luiz Carvalho Tavares da Silva 

Wilie Alfredo Maurer 
Arthur de Souza Filho 
Flavio Fausto Manzoli 
Salvador Matheus Zvcibil 

a 

Benedicto Castrucci 
Nelson da Silveira Leme 

CURSO DE MATEMATICA 

1940 
1.° 

Elidia Beneti 
Antonio Rodrigues 
Wanda Silva 
Mario Rizzo 
Domingos Gallelo 
Maria Aparecida Camargo Nogueira 
Paulo Klein 
Miguel Oliva Feitosa 
Dirce Rivera Collier 

2.° 

Edison Farah 
Antonio Pezzolo 
Benedicto Martins de Mello 
Oswaldo Sangiorgi 
Alberto de Mello 
Flavio Fausto Manzoli 
Joao Baptista Castanho 
Maria Carmelita Leme de Oliveira 

Lucas Nogueira Garcez 
Benedicto Martins Mello 
Joao Baptista Castanho 
Edison Farah 
Maria Carmelita Leme de Oliveira 
Maria IzaLel Fagundes Gomes 
Maria Heloisa Fagundes Gomes 
Maria Adelaide Scrosopi Persis- 

cano 
Wanda Silva 
Yolanda Miquelina Camilla Blasi 
Cesar Freitas Vassimon 
Manoel de Oliveira Mello 

2.° 

Antonio Rafael Machado 
Herman Zion 
Joao Veloso Andrade 
Celia Alvares Correia 
Jose Astrogildo R. Saboya 

3.° 

Jose Ahdellhay 
Zillah Barreto de Mesquita 

ano 

Orlando Arantes Carvalho 
Luiz Magalhaes Araujo 
Yolanda Miquelina Camilla Blasi 
Ary Nunes Tietbolh 
Aristofanes Proen^a 
Walter Camargo Schiitzer 
Luiz do Amaral 
Tarcisio Pereira Castro 
Maria Adelaide S. Persiscano 
Abrahao Bloh 

ano 

Antonio Rafael Machado 
Antonio Guimaraes Leite 
Lucas Nogueira Garcez 
Jordao Reginato 
Mario Alves Guimaraes 
Maria Heloisa Fagundes Gomes 
Maria Isabel Fagundes Gomes- 
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3.° anu 

Herman Zion 
Celia Alvares Correia 
Joao Veloso Andrade 

1941 

Luiz Magalhaes Araujo 
Mario Rizzd 
Tarcisio Pereira de Castro 
Antonio Morales 
Ondina Concei^ao Silva 
Joao Linen do Amaral Prado 
Raul Armando Gennari 

Wilie Alfredo Maurcr 
Arthur Souza Filho 

1.° ano 

Acrisio Pacheco 
Luiz Henrique Jacy Monteiro 
Antonio Souza Teixeira Junior 
Xel ion Guedes 
Dirce da Silva Damato 
Jose Raful 
Oldarico Vencziani 

2.° ano 

Antonio RodrigueS 
Yolanda Miquelina Camilla Blasi 
iMaria Apparecida de Camargo Xo- 

gueira 
Domingos Gallelo 
Wanda Silva 
Elidia Benetti 
Ary Nunes Tietbohl 
Orlmdo Arantes de Garvalho 
Walter Camargo Schiitzer 

Miguel Oliva Feitosa 
Antonio Guimaraes Lcite 
Flavio Fausto Manzoli 
Maria Adelaide Scrosopi Persiscano 
Antonio Pezzolo 
Aristofancs Proen^a 
Paulo Klein 
Abrahao Blob 
Antonio Rafael Macbado 

3.° ano 

Oswaldo Sangiorgi 
Edison Farab 
Joao Baptista Castanho 

1942 

Benedicto Martins de Mello 
Jordao Reginato 
Alberto de Mello 

1.° 

O car Freitas Vassiinon 
Oswaldo Marcondes dos Santos 
Luiz Mauro Rocba 
Julio Reis Goncalvcs Salvador 
Jose Raful 
Jennv Chedid 
Eunice Pinbo de Castro Silva 
Tetsuaki Misawa 
Carlos Galante 
Luiz Artbaud Bcrtbet 

2.° 

Luiz Henrique Jacy Monteiro 
Oldarico Yeneziani 
Raul Armando Gennari 
Tarcisio Pereira de Castro 
Altino Vendramini 
Dirce da Silva Damato 

ano 

Alcides Boscolo 
' dauco d'Alessandro 
Palmyra Amazonas Sampaio 
Antonio Morales 
Joao Linen do Amaral Prado 
Nelson Guedes 
Carlos Firmino de Campos 
Joao Baptista Gardelin 
Marina Muniz Reboucas de Carva- 

Iho 

ano 

Ondina Concei^ao Silva 
Antonio de Souza Teixeira Tunior 
Mario Rizzo 
Wanda Silva 
Yolanda Miquelina Camilla Blasi 
Elidia Benetti 



Antonio Hodri^tues 
Maria Apareciaa C. Nogucira 
Miguel Oliva Feitosa 
Ary Nuncs Tietbohl 
Jordao Reginato 
Abrahao Blob 
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3.° ano 

Antonio Pezzolo 
Antonio Guimaraes Leitc 
Orlando Arantes de Carvalho 
Aristofanes Proen^a 
Paulo Klein 

1943 
1.° 

Luiz Arthaud Berthet 
Carlos Firmino dc Campos 
Julio Heis Gongalves Salvador 
Glauco d'AIessandro 
Tetsuaki Misawa 
Esther Bcsnik 
Cybelle Maitino 
Eneida Feme de Oliveira 
Marta Lima de Sicjueira Neto 

2.° 

ano 

Evelina Bloera Souto 
Lea dc Vasconcclos Franco 
Fernando Amaral de Almeida 

Prado 
Rodolfo Arnaldo Frisch 
Domingos Pisanelli 
Arahy Baddini Tavares 
Lauro Xavier Nepomuceno 
Acrisio Pacheco 

ano 

Oswaldo Marcondes dos Santos 
Eunice Pinho de Castro Silva 
Marina Moniz Reboucas de (kir- 

valho 
Palmyra Amazonas Sampaio 
Carlos Galante 
Luiz Mauro Rocha 
Mario Rizzo 
Antonio de Souza Teixeira Junior 
Sosenica Chcrman 

\Van,da Silva 
Luiz Henrique Jacy Monteiro 
Ondina Concei^ao Silva 

1944 

Omar Aly 
Berenice Correa Gon^alves 
Maria Thereza Belfort Fnria 
Joao Hernandez 
Custodio Manasses Martins 
Astrogilda Alves dos Santos 
Herculano Henrique de Souza Neto 
Geraldo Santos Lima Filho 
Lucia Mattar 
Loseny Rocha Campos 
Armando Antonio Raia 
Olga Young Castcllani 
Iris Cocito 
Clarisse Salgado Taborda 
Jamil Hallage 
Orlando Rubcm Bitter 
Arthur Dassow 

Joao Linneu do Amaral Prado 
Virgolina Mur^a Pi res 
Oldarico Veniziani 
Raul Armando Genari 
Altino Vendramini 
Jenny Chedid 
Maria Antonietta Belfort Mattos 

Rizzi 
Joao Baptista Gardelian 
Alcides Boscolo 

\ristofanes Proen^a 
Dirce da Silva Damato 

Farize Eli as 
Domingos Libcrtelli Galletta 
Neydy de Campos Melges 
Humberto Correia Bonetti 
Dora Vieira de Souza 
Nevil Gorski 
Lido Carlo Benassi 
Flavio Antonio de Paula 
Maria Jose Porto 
Hugo Camerini 
Maria Alves dos Santos Serafim 

Barcellos 
Zilah Schultz Carvalho 
Marina Franca 
Hissao Momoi 
Jose Massahiro Arakaki 
Uacury Ribciro de Assis Bastos 

3.° ano 

1.° ano 



2.° ano 

Arahy Baddini Tavares 
Rodolpho Arnaldo Frisch 
Alcides Boscolo 
Joao Batista Gardelin 
Domingos Pisanelli 
Antonio Morales 
Eneida l.eme de Oliveira 
C^bclle Maitino 
Lea de Vasconcellos Franco 
Joao Linen do Amaral Prado 

3.° 

Palmyra Amazonas Sampaio 
Marina Moniz Rebon^as de Carva- 

Iho 
Oldarico Veneziani 
Nelson da Silveira Lenie 
Luiz Mauro Rocha 

1945 
1.° 

Olga Young Castellani 
Berenice Correa (ionealves 
Farize Elias 
Custodio Manasses Martins 
Maria Thereza Belford Martins 
Astrogilda Alves dos Santos 
Iris Cocito 
Flavio Antonio de Paula 
Xeydy de Campos Melges 
Humbcrto Correa Bonctti 
Orlando Rubem Ritter 
Xevil Gorski 

2.° 

Loseny Rocha Campos 
Geraldo dos Santos Lima Filho 
Clarisse Salgado Taborda 
Hugo Camerini 

3.° 

Marta Lima de Siqueira Xeto 
Lea de Vasconcellos Franco 
Domingos Pisanelli 
Eneida Lemc de Oliveira 
Cybelle Maitino 
Maria A. Belford Mattos Bizzi 

1946 
1.° 

Lacury Ribeiro de Assis Bastos 
Astrogilda Alves dos Santos 
Domingos Libertelli Galletta 

Xelson Guedes 
Bruno Bosetto 
Claudio Decourt 
Hortencib Baptista Pereira 
Marta Lima de Siqueira Xeto 
Virgolina Murca Pires 
Esther Resnik 
Maria Antonieta Belfort ^Mattos 

Rizzi 
Geraldo Manoel Ferreira 

ano 

Oswaldo Marcondes dos Santos 
Jenny Chedid 
Carlos Galante 
Antonio de Souza Teixeira Junior 
Eunice Pinho do Castro e Silva 

ano 

Lucie Mattar 
Jamil Hallage 
Maria Alves dos Santos Serafim 

Barcellos 
Lido Carlos Benassi 
Arthur Dassow 
Antonio Assis' de Carvalho 
Junia Borges Botelho 
Rene Benedito Silva 
Leo Roberto Borges Vieira 
Waldemar Constantino 
Maria Jose Porto 

ano 

Teresinha de Jesus Endrizze 
Zilali Schultz Carvalho 
Marina Franga 
Esther Resnik 

ano 

Virgolina Murca Pires 
Rodolpho Arnaldo Frich 
Antonio Morales 
Arahy Baddini Tavares 
Antonio de Souza Teixeira Junior 
Elza Furtado Gomide 

ano 

Germano Braga Rego 
Suzana Maria Nogueira Rangel Pes- 

tana 
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Carlos Firmino de Campos 
Chaim Samuel Honig 
Helio Leite do Canto 

Marina Franca 
Maria Jose Porto 
Antonio Assis de Carvalho 
Junia Borges Botelho 
Orlando Huhem Bitter 
Sosenica Scherman 

Clarisse Salgado Taborda 
Zilah Schultz Carvallio 
Jenny Chcdid 
Marta Lima de Siqueira Neto 
Hugo Camerini 

1947 

Domingos Libertelli 
Nelson Russo 
Carlos Benjamim de Lyr^ 
Fernando Costa Rego Caldas 

Sosenica Cherman 
Oliver Waldemar Martins 
Germano Braga Rego 
Chana Markus 
Eduardo Alcantara de Oliveira 
Leo Roberto Borges Vieira 

Olga Young Castellani 
Berenice Correa Gon^alves 
Junia Borges Botelho 
Orlando Rubem Bitter 
Antonio Assis de Carvalho 

Eduardo Alcantara de Oliveira 
Leo Roberto Borges Vieira 

2.° ano 

Maria Alves dos Santos Serafim 
Barcellos 

Nevil Gorski 
Maria There/a Belfort Furia 
Olga Young (Castellani 
Berenice Correa Gon^alves 
Neydy de Campos Melgcs 

3.° ano 

Ceraldo dos Santos Lima Filho 
Esther Resnik 
Nelson da Silveira Leme 
Loseny Rocha (Campos 

1.° ano 

Celia Coelho Pinto de Almeida 
(Ceraldo Quciroz Siqueira 
Jose Rarros Neto 
Odir Rodrigucs de Sa 

2.° ano 

(Chaim Samuel Hdnig 
Neydy de Campos Melges 
Suzana Maria Nogueira Rangel Pes- 

tana 
Maria Thereza Belfort Furia 

3.° ano 

Maria Alves dos Santos Serafim 
Barcellos 

Maria Jose Porto 
Zilah Schultz Carvalho 
Nevil Gorski 
Marina Franca 

4.° ano e Especializa^ao 

Abrahao Bloh 
Eneida Leme de Oliveira 
Elza Salvatore Berquo 
Marta Lima Siqueira Neto 

1948 

Celia Coelho Pinto de Almeida 
Geraldo Queiroz Sicjueira 
Arnold Presser 
Annibal Callado 
Roberto Aureliano Salmeron 
Nelson Pires 

Geraldo dos Santos Lima Filho 
Loseny Rocha Campos 
Esther Resnik 

1° ano 

Roberto Pereira da Fonseca 
Helio Leite do Canto 
Nelson Russo 
Manoel Valente Barbas 
AValdir Garlipp 
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2.° ano 

Leo Roberto Borges Vieira 
Neydy de Campos Melges 
Flavio Fausto Manzoli 
Eduardo Alcantara de Oliveira 
Ghana Markus 

Maria Thereza Belfort Funa 
Snzana Maria Nogueira Rangel Pes- 

tan a 
Carlos Benjamin de Lyra 
Jose Barros Neto 

3.° ano 

Chaim Samuel Hoonig 
Germano Braga Rcgo 

Maria Jose Porto 
Georg Henrich Ludwig Rawistcher 

4.° ano e Especializa^ao 

Antonio Morales 
Nevil Gorski 
Orlando Rubem Bitter 
Marina Franca 
Junia Borges Botelho 
Antonio Assiz de Carvalho 

Domingos Pisanelli 
Ahrao Blob 
Berenice Correa Gongalves 
Maria Alves dos Santos Serafim 

Barccllos 
Olga Young Castellani 

1949 
1° 

Nelson Pi res 
Armando Antonio Raia 
Celia Coelho Pinto de Almeida 
Annibal Callado 
Carlos Funari Prosper! 
Carlos Renato Rebello Mac®ado 
Liliana Marsicana 
Rubens Monteiro Lamparelii 
Jose Murillo Arruda 
Conrado de Carvalho Alves 
Waldir Gadotti 
Francisco Reynaldo de Arruda Ca 

mar go 

ano 

Dante Angelo Oswaldo Martinelli 
Michal Lando 
Alexandre Augusto Martini Rodri- 

gues 
Rtcardo Alfredo Von Brewer Pe- 

reira 
Octavio Cavajcanti Tamandare 

Uchoa 
Helio Leite do Canto 
Lajos Rimai 
Mario Belbusti Filho 
Nelson Russo 

Arnold Presser 
Roberto Aureliano Salmeron 
Manoel Valente Barbas 

2.° ano 

Neydy de Campos Melges 
Waldir Garlipp 
Augusto Alve* 

3.° ano 

Maria Thereza Belfort Furia Leo Roberto Borges Vieira 
Suzana Maria Nogueira Rangel Pes- Ghana Markus 

tana Flavio Fausto Manzoli 
Carlos Benjamin de Lyra Jose Barros Neto 

4.° ano 

Georg Hcinrich R aw its c her 
Chaim Samuel Honig 
Domingos Pizanelli 

Antonio Morales 
Maria Jose Porto 
Germano' Braga Rego 
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Especializacao 

Eneida I.eme de Oliveira Martha Siqueira Netto Lattcs 
Cybelle Maitino 

SUB-SECCAO DE CIENCIAS FlSICAS 

1939 
1.° ano 

Walter Cristalino Toledo Silva Luiz Dias Ferreira 
Roberto Xavier de Oliveira 

2.° anc 

Oswaldo Laurindo Lauro Monteiro da Cruz 
Paido Roubaud 

3.° ano 

Moacyr Santos de Campos Paulus Aldus Pompeia 
Zillah Barreto de Mesquita Paulo Taques Bittencourt 
Benedicto Castrucci Nelson da Silveira Leme 

CURSO DE FISICA 
1940 

1.° ano 

Maria Cardoso Sonja Ashauer 

2.° anc 
Oswaldo Laurindo Roberto Xavier de Oliveira 
Walter Cristalino Toledo c Silva Paulo Roubaud 
Luiz Dias Ferreira 

3.° ano 

Jose Astrogildo Ribeiro Saboya Joao Velloso Andrade 
Lauro Monteiro da Cruz 

1941 

Cesare Mansueto Giulio Lattes 

Sonja Ashauer 

1.° ano 

2.° ano 

3.° ano 

Paulo Roubaud Roberto Xavier de Oliveira 
Zillah Barreto de Mesquita Maria Isabel Fagundes Gomes 
Mario Alves Guiinaraes Oswaldo Laurindo 
Walter Cristalino Toledo Silva Maria Heloisa Fagundes Gomes 

1942 
1.° ano 

Elza Furtado Gomide Oscar Sala 
Romulo Ribeiro Pieroni 
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Cesare Mansueto Giulio Lattes 

Sonja Ashauer 
Alberto de Mello 

1943 

Georges Schwachheira 
Andre Carlos Jorge Wataghin 

Romulo Ribeiro Pieroni 
Oscar Sala 

Cesare Mansueto Giulio Lates 

2.° ano 

3.° ano 
Walter Caniargo Schiitzer 

1.° ano 

Paulo Saraiva de Toledo 

2.° ano 

Elza Furtado Gomide 

3.° ano 

1944 

Mario Orlando Guazzelli 
Shigueo Watanabe 
Gdaudio Gilberto Froelilich 
Claudio Moussalli 

1.° ano 

Miguel Del Monte 
Wilson Cunha 
Amalia Ferrer Cebrian 

2.° ano 

Paulo Saraiva de Toledo 
Andre Carlos Jorge Wataghin 

Elza Furtado Gomide 
Oscar Sala 

1945 

Augusto Wagner Tafner 
Orest Popoff 
Nelson Freitas Juliao 
Mario Orlando Guazzelli 
Wilson Cunha 
Claudio Gilberto Froelilich 

Shigueo Watanabe 
Georges Schwachheim 

Lauro Xavier Ncpomuceno 

3.° ano 

Romulo Ribeiro Pieroni 
Nelson da Silveira Feme 

1.° ano 

Miguel Del Monte 
Oswald© Sala 
Jose Thomaz Senise 
Roberto Ignazio Maria Guglielmo 

Forneris 

2.° ano 

Paulo Leal Ferreira 
Amalia Ferrer Cebrian 

3.° ano 

Rodolpho Arnaldo Frich 
Andre Carlos Jorge Wataghin 
Paulo Saraiva de Toledo 

Palmyra Amazonas Sampaio 
Lauro Xavier Nepomuceno 
Romulo Ribeiro Pieroni 
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1946 
1.° 

Wilson Cunha 
Roberto Ignazio Maria Guglielmo 

Forneris 
Samuel Karlik 

2.° 

Mario Orlando Guazzelli 
Amalia Ferrer Cebrian 

3.° 

Paulo Leal Ferreira 
Andre Carlos Jorge Wataghin 
Hugo Camerini 
Nelson Silveira Lcme 

ano 

Georg Heinrich Ludwig Rawits- 
cher 

Augusto Carlos de Vasconcelos 
Paulo Roberto de Paula e Silva 

ano 

Oswaldo Sala 

ano 

Maria Antonictta Belfort Mattos 
Rizzi 

Georges Schwachheim 
Shigueo Watanabe 

1947 
1.° ano 

Roberto Ignazio Maria Guglielmo 
Forneris 

Samuel Karlik 
Wilson Cunha 
Jose Goldemberg 
Elly Silva 
Abraham Hirsch Zimerman 

Mario Marchesini Santos 
Zenonas Stasevskas 
Klaus Stefan Tausk 
Paulo Alves Lima 
Jorge Leal Ferreira 
Fernando de Mello Gomide 
Scipione I)i Pierro Netto 

2.° ano 

Georg Heinrich Ludwig Rawits- Jose Thomaz Senise 
cher Amalia Ferrer Cebrian 

Paulo Roberto de Paula e Silva 

3.° ano 

Andre Carlos Jorge Wataghin Shigueo Watanabe 
Oswaldo Sala Berenice Correa Gon^alves 

4.° ano e Especializa^ao 

Georges Schwachheim 

1948 
1.° 

Abraham Hirsch Zimerman 
Wilson Cunha 
Samuel Karlik 
Zenonas Stasevskas 
Issao Nishi 
Joao Virailio Pinheiro 
Joao Oscar de Sampaio Arruda 
Ricardo Marcos Pytkowicz 

2.° 

Jorge Leal Ferreira 
Jose Goldemberg 

ano 

Jose Percira Lima 
Persio Souza Santos 
Milton Pizantc Baptista 
Aron Kuppermann 
Juraj Suszmann 
Willian Fennan Gamer 
Mario Marchesini Santos 
Scipione l)i Pierro Netto 

ano 

Roberto Ignazio Maria Guglielmo 
Forneris 



Paulo Alves Lima 
Fernando de Mello Gomide 
Ellv Silva 

Jose Thomaz Senisc 
Carla Finzi 
Klaus Stefan Tausk 

3.° ano 

Chaim Sanuiel Hdnig 
Georg Heinrich Ludwig Raw it s- 

cher 
Paulo Roberto de Paula c Silva 

Amalia Ferrer Cebrian 
Oswaldo Sala 
Germano Braga Rego 
Olga Young Castellani 

Shigueo Watanabe 

1949 

4.° ano e Especializa^ao 
Oswaldo Sala 

1.° ano 

Jose Percira Lima 
Juraj Suszmann 
Samuel Karlik 
Augusto Carlos Vasconcelos 
Wilson Cunha 
Vladimir Wataghin 
Nicolau Jannuzzi 
Ottavia Adelaide Borello 
Rubens Sewavoricker 

Klaus Stefan Tausk 
Abraham Hirsch Zimerman 
Paulo Alves Lima 
Ricardo Marcos Pvtkowicz 

Jose Ferreira Lopes 
Joao Virgilio Pinheiro 
Jose Fernandcs Vasquez 
Bernardo Samu 
Darcy Pereira 
Celso Maria de Queiroz Orsini 
Aleardo Pastore 
Newton Bernardes 

2.° ano 

Aron Kuppermann 
Scipione Di Pierro Netto 
Zenonas Stasevskas 
Lssao Nishi 

3.° ano 

Roberto Ignazio Maria G. Forneris 
Jose Goldemberg 
Jorge Leal Ferreira 

Fernando de Mello Gomide 
Paulo Roberto de Paula e Silva 
Elly Silvg 

4.° ano e Especializacao 

Georg Heinrich Ludwig Rawi s- 
cher 

Olga Young Catellani 
Germano Braga Rego 

Chaim Samuel Hbnig 
Amalia Ferrer Cebrian 
Lauro Xaxier Nepomuceno 

SUB-SECCAO DE CIENCIAS QUIMICAS 
1939 

1.° ano 

Hercules Vaeira dc Campos 
Jose Alves Mello 
Otto Hennihgs 
Leao Tiker 
Simao Fainguemboim 
Maria Carmelita Glasser 
Alice Chedick Ateyeh 
Francisco Matos Mazei 

Efraim Alfredo Spiguel 
Victor Raia 
Francisca Marchetti 
Yolanda Tavares 
Iris Angulo 
Jarbas de Oliveira Nascimcnto 
Lucy Bruck Lacerda 
Blank a Werthein 



— 736 — 

Sylvia de Olivcira Andrade 
Waldomiro Pregnolato 
Lauro Pavan 
Nelson Tartuce 
Fanny Schechtmann 
Armando Antonio Raia 

Gualter Xunes Filho 
(ierminio Nazario 
Jose Yamashiro 
Nilze Cintra de Moraes 
Salomao Jaroslavsky 
Bettv Kassaia 

2.° ano 

Cclio Doraldo Silva 
Walter Rothschild 
Frederico Luiz Gaspari 
Paulo Ayres de A. Freitas Filho 
Salomon Waitzberg 
Rosa Kertzer 

'Olga Ramos Viegas 
Maria Eliza Wohlers 
Leonid as Lerner 
Renato CaLral Botelho 
Hcitor Guttierrez 

3.° ano 

Hercules Vieira de Campos 
Jose Alves de Mello 
Francisco Berti 
Hugo Pregnolato 

Francisco de Matos Mazei 
Henrique Max Gaetck 
Domingos Mariutti 

1940 
CURSO DE QUIMICA 

1.° ano 

Armando Antonio Raia 
Fanny Schechtmann 
Maria Cecilia Guimaraes Pretaglia 
Alfredo Levy 
Marcello de Moura 
Luciano Francisco Pachcco do 

Amaral 
Gleta Helena Bacci 
Jose Mauro Pontes 
Hans Chott 
Mtdeleine Pcrrier 
AValdemar Saffioti 
Hone Augusta Rothschild 

Rubens Teixeira Aquino 
Aloysio Taaffe Sebastiany 
Elinc Michelet Sant'Anna 
Thomaz Henrique Dirickson 
Walter Batista Mors 
h ide Giordano 
Roberto Costantini 
Rosa Kogan 
Salamita Aisic 
Antonieta Bruno 
Bertha Schvarlzaid 
Paulo Ferreira de Camargo 

2.° ano 

Blanka Wertheyn 
Lauro Pavan 
Silvia Oliveira Andrade 
Leao Tiker 
Maria Carmelita Glasser 
Waldomiro Pregnolato 
Germinio Nazario 
Alice Atcyeh 
Iris Angulo 
Nilze Cintra de Moraes 

Gelio Doraldo Silva 
Walter Rothschild 
Lconidas Lerner 
Rosa Kertzer 
Renato Cabral Botelho 
Maria Eliza Wohlers 

Lucy Bruck Lacerda 
Simao Fainguemboim 
Yolanda Tavares 
Victor Raia 
Francisca Marchetti 
Gualter Nunes Fillio 
Salomao Jaroslavsky 
Betiy Kassaia 
Efraim Alfredo Spiguel 

3.° ano 

Paulo A. de Almeida Freitas Filho 
Frederico Luiz Gaspari 
Salomon Waitzberg 
Adelia Guimaraes 
Heitor Gutierrez 
Olga de Campos Viegas 



1941 

1.° 

M-tria Cecilia Guiraaraes Petraglia 
Rubens Teixeira Aquino 
Aloisio Taaffe Sebastiany 
Ernesto Giesbrecht 
Gcraldo Agosti 
Walter Loewenstein 
Anatole Kagan 
Ernando Buratti 
Samuel Znaid 

2.° 

Alfredo Levy 
Madeleine Perrier 
Salamita Aisic 
Hanna Augusta Rothschild 
Paulo Ferreira de Camargo 
Hans Schot 
Eline Michelet Sant'Anna 
Nilze Cintra de Moraes 
Betty Kassaia 
Fanny Schechtmann 
Thomaz Henrique Dirickson 

Waldomiro Pregnolato 
Germinio Na/aric 
Leao Tiker 
Lauro Pavan 
JniC" Bruck Lacerda 
Silvia de Oliveira Andrade 
Alaria Carmclita Glasser 
Francisca Marchetti 

1942 
1.° 

Aldo Bo vino 
Lilia Rosaria Sant'Agostino 
Ralph Fiocati 
Darcy Machado" Silva 
Mindel Tepennan 
Geraldo Camargo Carvalho 
Astrea Mennuci 
Celso Fleury Nogueira 
Rubens Guimaraes Ferri 
Elza de Oliveira Nazareth 
Lucy Sayao Wendel 

2.° 

Carlos Perego 
Jose Cilento 
Jorge Mantchouk 
Ernando Buratti 
Walter Loewenstein 
Gitla Frydman 

ano 

Aldo Duarte de Almeida 
Jorge Mantchouk 
Gitla Frydmann 
Giovanni Giuliani 
Carlos Perego 
Jose Cilento 
Anna Galvao Bueno 
Jose Francisco Cancel la 

ano 

Marcello de Monra Campos 
Waldemar Saffioti 
Walter Batist Mors 
Jose Mauro Pontes 
Luciano Francisco Pacheco do 

Amaral 
Bertlia Schvartzaid 
Iride Giordano 
Roberto Costantini 
Alice Ateyeh 
Rosa Kogan 

ano 

Iris Angulo 
Yolanda Tavares 
Blanka Werthcin 
Victor Raia 
Efraim Alfredo Spiguel 
Gualter Nlines Filho 
Simao Fainguenboim 
Salohiao Jaroslavsky 

ano 

Consuelo Padron 
Milton Gustavo Petri 
Cecy Mello Teixeira 
Ney Galvao da Silva 
Mario Andreatini 
Magdalena Curia 
Regina Schenkman 
Helena Estanislau do Amaral 
Maria de Lourdes Vaz de Oliveira 
Simon Kuczinski 
Fernando Franco Altenfelder Silva 

ano 

Ernesto Giesbrecht 
Giovanni Giuliani 
Geraldo Agosti 
Rubens Teixeira Aquino 
Antonieta Bruno 
Anatole Kagan 



3.° 

Fanny Schechtmann 
Alfredo Levy 
Hans Schott 
Thomaz Henrique Dirikson 
Kline Michclet Sanl'Anna 
Roberto Costantini 
Salamita Aisic 
Iride Giordano 
Hanna Augusta Rotschild 
Waldemar Safioti 

1943 
1.° 

Walter Lerner 
Ralph Fiocati 
Aldo Duarte de Almeiida 
Maria de Lourdes Vaz de Oliveira 
Rubens Guimaraes Ferri 
Fernando Franco Altenfelder Silva 
Aldo Bo vino 
Eloy Fornasaro 
Joao Cursio Junior 
Maria de Lourdes Pimentel Pinto 
Marina Scares Rezende 
Ana Silva 
Dulce Soares D'Azevedo 
Antonio Manoel da Silva Candi lo 

2.° 

Cccy Mello Tcixeira 
Motula Lancman 
Elza de Oliveira Nazareth 
Ana Galvao Bueno 
Mario Andreatini 
Lucy Sayao Wendel 
Samuel Znaid 
Darcy Machado Silva 
Ney Galvao Silva 
Rubens Teixeira Aquino 
Mind el Teperman 

3.° 

Gitla Frvdman 
Carlos Percgo 
Ernesto Giesbrecht 
Giovanni Giuliani 
Antonieta Bruno 
Walter Loewenstein 

1944 

1° 

Cicero Barros Pimentel 
Antonino Ettore Clemente Feca- 

i otta 

ano 

Marcelo de Moura Campos 
Luciano Francisco Pacheco d 

Amaral 
Jose Mauro Pontes 
Berta Schvartzaid 
Paulo Ferreira de Camargo 
Madeleine Perrier 
Waller Batist Mors 
Rosa Kogan 

ano 

Jose Joaquim Imbassahy da Silv 
Santos 

Edwane de Mello Figueiredo 
Ary Fcrraz de Mello 
Raul Fernando Dias de Toledo 
Rainer Fried 
Iska Mucher 
Fernando Amaral de Almeida Pr: 

do 
Debora Rabinowicz 
Maria Stella Barroso 
Antonio Alberto Cardia 
Celia Machado Silva 

ano 

Jose Francisco Cancclla 
Astrea Mennucci 
Geraldo Camargo Carvalho 
Simon Kuczynski 
Helena Estanislau do Amaral 
Regina Schenkman 
Celso Fleury Nogueira 
Milton Gustavo Petri 
Lilia Rosaria Sant'Agostino 
Consuelo Padron 

ano 

Ernando Buratti 
'Agosti 

Jose Cilento 
Jorge Manlchouk 
Anatole Kagan 

ano 

Add ii(!e Bcrtlia Walkiria Hunold 
Arno Gustavo Guilberme Mats 

chinike 
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Armando Brutico 
Erwin Paul Gunther Rahn 
Leda l lson Mattes 
Maria de Loudres Lima Yazaki 
Paulo Ana Robbio 
Marco Antonio Guglielmo Cecchini 
Jandyr Guilherme Joao Falsoni 
Aloysio Taaffe Sebastiany 
Adoll'o Max Rothschild 

Guilherme Giesbrecht 
Maria Mammana 
Myriam Lacerda Vasconccllos de 

Oliveira 
Margarida Catharina Kovacs 
Lidia Aliberti 
Florinda Orsatti 
Haul Fernando Dias de Toledo 

2.° ano 

Rubens Guimaraes Ferri 
Jose Joaquim Imbassahy da Silva 

dos Santos 
Antonio Manoel da Silva Candido 
Debora Rabinowicz 
Dulce Soares de Azevedo 
Marina Soares Rezende 
Ana Silva 
Maria Stella Barroso 
Iska Mucher 
Maria de Lourdes Vaz de Oliveira 
Consuelo Padron 
Maria de Lourdes Pimentel Pinto 
Motula Lancman 

3.° 

Antonio Alberto Cardia 
Alice Chedick Ateych 
Aldo Bo vino 
Walter Lerner 
Aldo Duarte de Almeida 
Rainer Fried 
Ary Ferraz de Mello 
Edwane de Mello Figueiredo 
Ralph Fiocati 
Eloy Fornasaro 
Joao Cursio Junior 
Celia Machado Silva 
Darcy Machado Silva 

Astrea Mennucci 
Lucv Sayao Wendel 
Mindel Teperman 
Helena Estanislau do Amaral 
Jose Francisco Cancella 
Rubens Teixeira Aquino 
Geraldo Camargo Carvalho 
Ana Galvao Bucno 
Mario Andrcatini 
Ney Galvao da Silva 

Milton Gustavo Petri 
Cecy Mello Teixeira 
Simon Kuczynski 
Elza de Oliveira Narazeth 
Darcy Machado Silva 
Lilia Rosaria Sant'Agostino 
Regina Schenkman 
Samuel Znaid 
Celso Fleury Nogueira 

1945 

1.° 

Tharcisio do Amaral Garboggini 
Jose Pcccinini Petri 
Abrao Burkinsky 
Joao Abbud 
Paulo de Almeida Vidal 
Girsas (aUnas 
Margarida Catharina Kovacs 
Arno Gustavo Guilherme M ds- 

chinske 
Aldo Perracini 
Adriano Abilio Santochi 

ano 

Aurora Catharina Giora 
Salvador Francisco Mastandrea 
Kemolo Ciora 
Celia Capp^lini Villa^a 
Luiz de Souza Pinheiro 
Olga Salomao 
Maria de Lourdes Yasaki 
Leda Ulson Mattos 
Ralphe Fiocati 
Ruth Leme de Oliveira 
Hermogenas Oracles de Jesus Cesar 

9 



2.° ano 

Adelaide Bertha Walkiria Hunold 
Cicero Barros Pimentel 
Aloysio Taaffe Sebastiany 
Marco Antonio Gniglielmo Cecchini 
Paulo Ana Bobbio 
Adolpho Max Rothschild 
Erwim Paul Gunther Rahn 
Armando Butrico 
Antonio Ettore Clemente Fccarotta 

3.° 

Maria Stella Barroso 
Maria de Lourdcs Vaz de Oliveira 
Consuelo Padron 
Marina Scares Rezende 
Rubens Guimaraes Ferri 
Antonio Manoel da Silva Candido 
Maria de Lourdes Pimentel Pinto 
Eloy Fornasaro 
Aldo Duarte de Almeida 
Rainer Fried 
Aldo Bovino 
Ana Silva 
Debora Rabinowicz 

1946 

1.° 

Jose Goldenberg 
Ricardo de Carvalho Ferreira 
Haim Jurist 
Herbert Schwarz 
Myriam Kuczynska 
Rebecca Carlota de Angelis 
Katsunori Wakisaka 
Luiz Roberto Moraes Pitombo 
Albert Heinrich Gottfried Pabst 
Wolfgang Ferdinand Walter 
Marilda Meirelles de Oliveira 
Zuleika Pentone Picarclli 

9 o rW • 

Ruth Eeme de Oliveira 
Aurora Catharina Giora 
Maria de Lourdes Lima Yazaki 
Celia Cappellini Villa^a 
Romulo Ciola 
Olga Saloraao 
Leda Ulson Mattos 
I.uiz de Souza Pinheiro 

3.° 

Cicero Barros Pimentel 
Adelaide Bertha Walkiria Hunold 

Myriam Lacerda Vasconcellos de 
Oliveira 

Jandyr Guilherme Joao Falzoni 
Raul Fernando Dias de Toledo 
Guilherme Giesbrecht 
FlOrinda Orsatti 
Lidia Aliberti 
Maria Mammana 

ano 

Iska Mucher 
Antonio Alberto Cardia 
Celia Machado Silva 
Walter Lerner 
Edwane de Mello Figueiredo 
Ary Ferraz de Mello 
Motula Lancman 
Dulce Scares d'Azcvcdo 
Celso Fleury Nogueira 
Samuel Znaid 
Jose Joaquim Imbassahy da vSilva 

dos Santos 

ano 

Wilson Bolognani 
Bcnato Giovanni Cecchini 
Acacio Rodrigues da Silva 
Catharina Maria Wilma Brandi 
Regina Carrao Viana 
Margarida Catharina Kovacs 
Adail Freitas Juliao 
Jorge Leal Ferreira 
Mario Lucio Pcha Rocha 
Arno Gustavo Guilherme Mats- 

chinske 

ano 

Aldo Perracini 
Adriano Abilio Santochi 
Tharcicio do Amaral Garboggiai 
Raul Fernando Dias de Toledo 
Hermogenas Oracles de Jesus Ce- 

sar 
Antonino Ettore Clemente Feca- 

rotta 

ano 

Paulo Ana Bobbio 
Adolpho Max Rothschild 



Aloysio Taaffe Sebastiany 
Erwin Paul Gunther Habn 
Myriam Lacerda Vasconcellos dc 

Olivoira 
Marco Antonio Guglielmo Ceccbini 
Jandyr Guilherme Joao Falzoni 
Guilherme Giesbreclit 

1947 
1.° 

Wilson Bolognani 
Herbert Colin 
Maria Flora Almeida Prado As- 

sumpgao 
Gerson Rodrigiies 
Dario Moura Aranjo 
Marion Anita Haase 
Egle Amore 
Moacyr Laterza 
Nivia de Barros Waack 

9 o /W • 

Joao Cursio Junior 
Marilda Meirelles de Oliveira 
Ricardo de Carvalho Ferreira 
Myriam Kuczynska 
Catharina Maria Wilma Brandi 
Luiz Roberto Moraes Pitombo 
Rebecca Carlota de Angelis 
Renato Giovanni Ceccbini 

3.° 

Maria de Lourdes Lima Yazaki 
Leda l lson Mattos 
Aurora Catarina Giora 
Gelia Cappellini Villa^a 
Hermogenas Oracles de Jesus Ce- 

sar 
Remolo Ciola 
Ruth Leme de Oliveira 

Ary Ferraz de Mello 
Aldo Bovino 
Armando Butrico 
Florinda Orsatti 
Lidia Aliberti 
Maria Mammana 

ano 

Francelina Martins Miranda Bou- 
cbet 

Tetsuo Yamane 
Abrahao Leibel Ficheman 
Alcidio Abrao 
Haydee de Azevedo Malzone 
Eurico Carvalho Filho 
Fajga Buchla Mandelbaum 
Arno Gustavo Guilherme Mats- 

chinske 

ano 

Mario Lucio Pen a Rocha 
Margarida Catharina Kovacs 
Katsunori Wakisaka 
Zuleika Pentone Picarclli 
Albert Heinrich Gottfried Pabst 
Wolfgang Ferdinand Walter 
Haim Jurist 
Regina Carrao Viana 

ano 

Aldo Perracini 
Adriano Abilio Santochi 
Luiz de Souza Pinheiro 
Tharcisio do Amaral Garboggini 
Armando Brutico 
Olga Salomao 
Maria Mammana 

4.° ano e Especializacao 

Debora Rabinowicz 
Geraldo Camargo Carvalho 
Iska Mucher 
Ary Ferraz de Mello 
Adelaide Bertha Walkyria Hunold 
Aldo Bovino 
Marina Scares Rezende 
Elpy Fornasaro 
Erwin Paul Gunther Balm 
Myriam Lacerda Vasconcellos de 

Oliveira 
Motula Lencman 

Aloysio Taaffe Sebastiany 
Jose Vilhena 
Adolfo Max Rothschild 
Marco Antonio Guglielmo Ceccbini 
Cicero Barros Pimentel 
Guilherme Giesbreclit 
Florinda Orsatti 
Armando Butrico 
Paulo Ana Bobbio 
Jandyr Guilherme Joao Falzoni 
Celia Machadb Silva 
Maria Mammana 
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1948 
1° 

Josephina Blanes Laveccliia 
Maria da Consolagao Faria 
Ernesto Leo Mehlich 
Adelaide Lopes de Faria 
Zuleika Broniscer 
Wilson Ferreira 
Antonia de Mattos 
Rosa Davidson 
Constancia Pagano 
Werner Germano Gallenkamp 
Lclia Mennucci 
Heloisa Pires Moreira 

2.° 

Ricardo de Carvalho Ferreira 
Gerson Rodrigues 
Tesuo Yamane 
Maria Flora Almeida Prado As- 

snmpgao 
Milton de Moraes 
Egle Amore 
Nivea de Barros Waack 
Eurico de Almeida Carvalho Filho 
Katsunori Wakisaka 

3.° 

laiiz Roberto Moraes Pitombo 
Catharina Maria Wilma Brandi 
Rebecca Carlota de Angclis 
Marilda Meirelles de Oliveira 
Renato Giovanni Cecchini 
Zuleika Pentone Picarelli 

ano 

Jeanne Hortence Villin 
Fre.jda Blinder 
Wilson Bolognani 
Lindberg Mendon^a de Souza 
Alexandra Popoff 
Francelina Martins Miranda Bou- 

chet 
Jaime Pen? Rocha 
Dario Moura de Araujo 
Jose Milan Bojanic Mi let a 
Alcidio Abrao 

ano 

Herbert Cohn 
Haydee de Azevedo Malzone 
Fajga Ruchla Mandelbaum 
Moacyr Laterza 
Wolfgang Ferdinand Walter 
Albert Heinrich Gottfried Pabst 
Mario Lucio Peha Bocha 
Margarida Catharina Kovacs 
Nicolau Petragnani 

ano 

Myriam Kuczynska 
Regina Carrao Viana 
Aldo Perracini 
Haim Jurist 
Joao Cursio Junior 
Olga Salomao 

4.° ano e Especializa^ao 

Leda Ulson Mattos 
Maria de Lourdes Lima Yazaki 
Aurora Catharina Giora 
Celia Cappellini Villaga 
Hermogenas Oracles de Jesus Cesar 
Ruth Leme de Oliveira 
Tharcisio do Amaral Garboggini 
Luiz Souza Pinheiro 

Olga Salomao 
Remolo Ciola 
Adriano Abilio Santochi 
Aldo Perracini 
Maria Mammana 
Aldo Bovino 
Ary Ferraz de Mcllo 

1949 

Adhemar de Barros Filho 
Jeanne Hortence Villin 
Heloisa Pires Moreira 
Jose Milan Bojanik Mileta 
Antonia de Mattos 
Horst Berl 

1.° ano 

Dario de Moura Araujo 
Wilson Bolognani 
Gilberto Mottin 
Gyro Marino 
Helga Use Windmiiller 
Angelica Ambrogi 
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2.° ano 

Aicidio Abrao 
Lelia Mennucci 
Nicola Petragnanl 
Hicardo Carvalho Ferreiira 
Milton de Moraes 
Zuleika Bronisccn' 
Egle Amore 
Werner Germano Gallemkamt 
Faiga Ruchla Mandelbaum 
Abigail de Albuquerque Maranhao 
Alberto Heinricli Gottfried Pabst 

Ger on Rodrigues 
Adelaide Lopes Faria 
Nivea de: Barros Waack 
Haydee <le Azevedo Malzone 
Constancia Pagano 
Francelina Miranda Martins Bou- 

chet 
Alexandra Popoff 
Ernesto Leo Mehlich 
Wilson Ferreira 
Rosa Davidson 

3.° ano 

Haim Jurist 
Maria Denise Navarro Lichtenfels 
Herbert Cohn 
Tetsuo Yamane 
KatSunori Wakisaka 

Wolfgang Ferdinand Walter 
Jose Israel Vargas 
Eurieo de Almeida Carvalho Filh»» 
Virgilio Hudson Possas 

4.° ano e Especializacao 

Luciano Francisco Pacheco do 
Amaral 

Rebecca Carlota de Angelis 
Leda Ulson Mattos 
Maria de Lourdes Lima Yazaki 
Luiz Roberto Moraes Pitombo 
Catharina Maria Wilma Brandi 

Renato Giovanni Cecchini 
Hennogenas Oracles de Jesus Ce- 

sar 
Tride Giordano Gherardi 
Regina Carrao Viana 
Myriam Kuczynska 
Zuleika Pentone Picarelli 

SUB-SECCAO DE CIENCIAS NATURAIS 

1939 

1.° ano 

Joao Queiroz M aaiues 
Alexandre Eduardo Dias de Morals 
Jordano Maniero 
Maria Helena Matoso Moreira 
Diva Diniz Correa 
Raquel Melo Teixeira 
1) o io de Oliveira Bastos 
Crodowaldo Pavan 

Domingos Yalente 
Messias Cassanha Carrera 
Buy Osorio de Freitas 
Gilda Alvares Correia 
Nelson da Silva Barros 
Mercedes Rachid 
Leo Kreimer 

2.° ano 

Lucila Maria Buy Barbosa Batista 
Pereira 

Josue Camargo Mcndes 
(kudos Nobre Rosa 
Adelia Guimaraes Ferri 
William Gerson Rolim de Camargo 
Anibal Anderaos 

Ricardo Arruda 
Decio Grisi 
Helio Ornelas Borges 
Ruth Lange de Morretes 
Maria Stella Castro Guimaraes 
Bcrta Lange de Morretes 
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6. ano 

Mario Guimaracs Ferri Erasmo Garcia Mendes 
Joao Ernesto de Souza Campos Wilma de Toledo Barros 

CURSO DE HIST6RIA NATURAL 
1940 

1.° ano 

T'nomaz Sepe 
Maria Odette Barro; 
Bail Gebara 
Maria Pereira Castro 
Edmundo Ferraz Nonato 

Haydec Vandenbrand Machado 
Heioisa de Araujo 
Cecilia LTson Mattos 
Marta Ana Maria Vanucci 

2.° ano 

Dario de Oliveira Bastos 
Crodowaldo Pa van 
Mercedes Rachid 
Gilda Alvares Correa 
Raquel Melo Teixeira 
Domingos Valente 
Alexandre Eduardo Dias de Moraes 

Diva Diniz Correa 
Joao Queiroz Marques 
Maria Helena Maloso Moreira 
Jordano Maniero 
Leo Kreimer 
Nelson da Silva Barros 
Messias Cassanha Carreira 

3.° ano 

William Gerson Rolim de Camargo 
Decio Grisi 
Anibal Anderaos 
Ruth Lange de Morrctes 
Maria Stella Castro Guimaraes 
Lucilia Maria Ruy Barbosa Batista 

Pereira 

Bertha Lange de Morrctes 
Adelia Guimaraes Ferri 
Wilma de Toledo Barros 
Josue Camargo Mendes 
Hclio Ornellas Borges 
Carlos Nobre Rosa 

1941 
1.° ano 

Nelly Borclli Walton Carneiro 

2.° ano 

Rail Gebara 
Haydee Vandenbrande Machado 
Martha Vannucci Mendes 
Cecilia ITson Mattos 

Maria Pereira de Castro 
Edmundo Ferraz Nonato 
Heioisa de Araujo 
Thomaz Sepe 

3.° ano 

Diva Diniz Correa 
Mercedes Rachid 
Messias Cassanha Carrera 
Jordano Maniero 
Domingos Valente 
Maria Helena Matoso Moreira 

Gilda Alvares Correa 
Rachel Mello Teixeira 
Crodowaldo Pavan 
Dario de Oliveira Bastos 
Joao Queiroz Marques 
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1942 
1.° 

Francisro Jeronimo Salles Lara 
Antonio Brito da Cunha 
Erika Luiza Pi aw itscher 
Clotilde Izabel Furtado Gomide 
Setembrino Petri 
Gabriela Zuccafi 
M iria Dolores Ungaretti 

2.° 

Nelly Borelli 

3.° 

Heloisa de Araujo 
Ha\dee Vandembrande Machado 
Maria Percira de Castro 
Edimindo Ferraz Nonnato 

1943 
1° 

Antonia Cafaro 
Maria Apparecida Petrechen 
Gladys Eemke 
Jose Moacyr Vianna Coutinho 
Elisa do Nascimento Pereira 

2.° 

Fiancisco Jeroiiimo Salles Lara 
Setembrino Petri 
Maria Dolores Ungaretti 
Erika Ana Luiza Rawitscher 
Clotilde Isabel Furtado Gomide 
Ida Pavan 
Antonio Brito da Cunha 

3.° 

Nelly Borelli 

1944 
1.° 

Luiza de Castro Almeida 
Gladys Lemke 
Odilia Palomo Gomes 
Tagea Kristina Simon Bjornberg 
Maria do Carmo Pires Castanho 
Yole Galeotti 
Conceiyao Perroud 
Maria Neves Caleffi 
Lygia Freire Caspar 
Anateo Aldovrando De Vicenzo 
Angelina Scandura 

ano 

Ida Pavan 
Anna Amelia Ancona Lopez 
Nelson da Silva Barros 
Alexandre Eduardo Dias de Moraes 
Lcomar Gonyalves Lima 
Buth Campi Chagas 
Dirce Belluzzo 

ano 

ano 

Rail Gcbara 
Cecilia Ulson Mattos 
Martha Vannucci Mendes 

ano 

Maria Apparecida Pontes 
Ana Silva 
Avlthon Brandao Joly 
Maria Sicpieira 
Luiza de Castro Almeida 

ano 

Nelson da Silva Barros 
Dirce Belluzzo 
Ana Amelia Ancona Lopez 
Leomar Gon^alves Lima 
Ruth Campi Chagas 
Gabriella Zuccan 

ano 

Alexandre Eduardo Dias de Morais 

ano 

Luiza Maria Nogueira 
Gerson Sahd 
I-ithel Sandoval Peixoto 
Jessie Petit Martins 
Napoleao Nelson Salgado dos San- 

tos 
Jandyr Guilherme Joao Falzoni 
Rachel Fernanda Barbosa 
Carlos Giovanini 
D.jalma Almeida Amaral 
Alda Torres Martins 
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2.° ano 

Maria Siqueira 
Maria Apparecida Pontes 
Antonia Cafaro 
Maria Apparecida Pctrenchen 

Elisa do Xascimento Pereira 
Aylthon Brandao Joly 
Jose Moacvr Vianna Coutinho 

Francisco Jeronimo Sales Lara 
Ida Pavan 
Maria Dolores Fngaretti 
Antonio Brito da Cunha 
Setcmbrino Petri 
Gabriela Zuccari 
Alexandre Eduardo Dias de Morais 

ano 

Dirce Belluzzo 
Ruth Campi Chagas 
(Hoaide Isabel Furtado Gomide 
Erilca Ana Euiza Hawitschcr 
Leomar Lima 
Ana Amelia Ancona Lopez 
Nelson da Silva Barros 

1945 
1.° 

Srnl Cot 
Jesde Petit Martins 
•Concei^ao Perroud 
(ierson Sahd 
Carlos Giovanini 
Henata Dierberger 
Lais de Ollvcira 
Edith de Faria 
Linda Bufarah 

2.° 

Alda Torres Martins 
Gladys Lemke 
Yole Galeotti 
Lygia Frelre Caspar 
Tagea Kristina Simon Bjornberg 

3.° 

Maria Aparecida Pontes 
Maria Aparecida Petrechem 
Maria Siqueira 
Antonia Cafaro 

1946 
1.° 

Jose dos Santos Moreira 
Newton Maia 
Linda Bufarah 
Giglio Pecoraro 
Ethel Sandoval Peixoto 
Edith de Faria 
Lourdes Pinto Ferreira 
Maria Lucia Lima de Siqueira 

Netto 
Dionysius Kiss 

ano 

Maria do Carmo Pires Castanho 
Ethel Sandoval Peixoto 
Maria Luiza Hegina BitcncumT 
Maria de Lourdes Freitas Gordi- 

nho 
Chaim Xusyn Grinkraut 
Rachel Fcrnandes Barbosa 
Laerte de Paiva. 
S a mu e 1 Schwartsma n 

ano 

Dialma Nelson Salgado dos Santos 
Odilia Palomo Gomes 
Maria Neves Caleffi 
Napoleao Nelson Salgado dos San- 

tos 

ano 

Elisa do Nascimento Pereira 
Avithon Brandao Joly 
Jose Moacyr Vianna Coutinho 
Nelson da Silva Barros 

ano 

Maria Aparecida Franco Altenfer- 
der Silva 

Nair Bodrigues Fernandes 
Alba de Albuquerque Maranhao 
Sergio Estanislau do Amaral 
Aurea Lex 
Lucia Scares Vieira de Gamargo 
Odete de Oliveira 
Anna Maria Vieira de Carvalho 

l 
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2.° anc» 

Kenato Dierberger 
Chaim Nusyn Grinkraut 
Maria de Lourdes Gordinlio 
Maria Luiza Regina Bitencourt 

Lygia Freire Gaspar 
(Uadys Lcmke 
Tagea Kristina Simon Bjornberg 
Odilia Palomo Gomes 
AbJa Torres Martins 

1947 

Dionysius Kiss 
Wanda Eugenia Neves 
Anateq Aldovrando De Vicenzo 
Edith Faria 
Maria Thereza Macedo Baeder 
Raul Gonzaga Pinheiro 
Flavio Augusto Pereira 
Toshico Fujita 

Sergio Estanislau do Amaral 
Lucia Scares Vieira de Camargo 
Newton Maia 
Maria Aparecida Franco Altenfel- 

der Silva 

Maria Luiza Regina Bitencourt 
Maria de Lourdes Freitas Gordi- 

nlio 
Renata Dierberger 

Lais Oliveira 
Maria do Carmo Pires Castanho 
Maria Neves Calefl'i 

3.° ano 

Nelson da Silva Barros 
Vole Gaelotti 
Napoleao Nelson Salgado dos San 

tos 

1.° ano 

Martha de Castro 
Maria de Lourdes Andradc 
Juan Nacrur Pereira 
Nair Rodrigues Fernandes 
Emlia Guanciale 
Jose dos Santos Moreira 
Elza Borges Martins 

2.° ano 

3.° 

Maria Lucia Lima de Siqueira Neto 
Aurea Lex 
Alba de Albuquerque Maranhao 
Anna Maria Vieira de Carvalho 

ano 

Lais Oliveira 
Maria do Carmo Pires Castanho 
Chaim Nusyn Grinkraut 
Maria Neves Caleffi 

4.° ano e Especializa^ao 

Ana Amelia Ancona Lopez 
Domingos Valente 
Diva Diniz Correa 
Maria Dolores Ungaretti 
Maria Apparecida Petrechen 
Odilia Palomo Gomes 
Lygia Freire Gaspar 

1948 

Maria Thereza Macedo Baeder 
Raul Gonzaga Pinheiro 
Felisbina Costa 
Alfredo Jose Simon Bjornberg 
Claudio Gilberto Frochlich 
Liliana Forneris 
Helena Villa^a 
Nenza Guerrciro 
Jose Mauro Duarte 

Alda Torres Martins 
Tagea Kristina Simon B ornberg 
Napoleao Nelson Salgado dos San- 

tos 
Jose Moacyr Vianna Coutinho 
Maria Siqueira 
Elisa do Nascimento Pereira 

1.° ano 

Jose Carlos da Rosa 
Eudoxia Maria de Oliveira Pinto 
Martha de Camargo Schiitzer 
Murilo Cabral Porto 
Jose Daphnis Mil-homens Costa 
Abeylard de Queiroz Orsini 
Maria Antonieta Mazagao 
Walter Gugisch 
Najla Had dad 
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Walburgis Haptistella 
Kaoru Hosoe 
Agostinlio Bettarcllo 

2., 

Toshico Fujita 
Wanda Eugenia Neves 
Maria de Lourdes Andrade 
Fiavio Augusto Pereira 

3. 

Aurea I.ex 
Lucia Scares Vieira de Camargo 
Maria Aparccida Franco Altenfcl- 

dcr Silva 
Sergio Estanislau do Amaral 

4.° ano e 

Maria Neves Caleffi 
Lais de Oliveira 
Maria do Carmo Pires Castanho 
Maria Luiza Regina Bitancourt 
Demetrio Nabirniak 

1949 
1.° 

Alfredo Jose Simon Bjornberg 
Kaoru Hosoe 
Abeylard de Queiroz Orsini 
Jose -Carlos Rosa 
Walter Gugisch 
Paulo Toledo de Moraes 
Salette Maria Antonia Prado Moons 
Fclisbina (k)sta 
Francisco Kazubilo Takeda 
Luciano Franckcnthal 
Murillo Cabral Porto 
Maria Dolores Salinas 
Luiz Edmundo do Magalhacs 
Maria Apparecida Loguetti Mathias 
Attilio Maria Vianello 
Bertha Ribeiro da Luz 

2/ 

Claudio Gilberto Froehlich 
Orlando Gigliotti 
Liliana Forneris 
Eudoxia Maria de Oliveira Pinto 

3. 

Wanda Eugenia Neves 
Maria de Lourdes Andrade 
Martha Pereira de Castro 
Toshico Fujita 

4. 

Lucia Scares Vieira de Camargo 
Aurea Lex 

Ramzia Gattaz 
Dionvsius Kiss 
Emilia Guanciale 

ano 

Martha Pereira de Castro 
Elza Borges Martins 
Juan Nacrur Pereira 

' ano 

Nelson da Silva Barros 
Maria Lucia Lima de S. Netto 
Maria Lucia Lima de Siqucira 

Netto 
Alba de Albuquerque Maranhao 

Especializa^ao 

Chaim Nusyn Grinkraut 
Vole Galeotli 
Ana Amelia Ancona Lopez 
Elisa do Nascimento Pereira 

ano 

Eurico Coclho 
Laelia Hoehn 
Nicia Dulce Sayao Wendel 
Lcnv Cecilia Ribeiro 
Leao Joao Pouza Machado 
Walburgis Baptistella 
Najla Haddad 
Geny Broges 
Norma Maria Cleffi 
Hebe Borges Carneiro 
Maria Amelia Braga de Andrade 
Rudecinda Crespo 
Ida Altgauzen 
Virgilio Luiz Leonardi 
Agostinho Bettarello 

ano 

Renato Raul Gonyalves de Oliveira 
Helena Villaca 
Neuza Guerreiro 

ano 

Elza Borges Martins 
Fiavio Augusto Pereira 
Juan Nacrur Pereira 

ano 

Anna Maria Vieira de Carvalho 
Sergio Estanislau do Amaral 
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Especializa^ao 

Josue Camargo Melides 
Jose Moacyr \r. Coutinho 
Rui Ribeiro Franco 
Maria Aparecida Petrcchcn 

Napoleao Nelson Salgado dos San- 
tos 

William Gerson Rolim de Camargo 

SUB-SECCAO DE GEOGRAFIA E HIST6RIA 

1939 

Lidia Fratini Doles 
Zulcna Fcrreira de Freitas 
Jose Silva 
Elina de Oliveira Santos 
Carlos Drumond 
Ruth Daraia Novacs 
Maria Angelica Lacerda 
Octacilio Dias 
Maria Stella Guimaraes 
Ignez Fontes Pereira 
Waldemar Bastos Buhlcr 
Roberto Costa Ferreira 
Pedro Parisi 
Bruna Rossi 
Antonieta Costa 
Luiza Marcelina Branco 

1.° ano 

Maria Alice Cintra 
Maria Aparecida Lavieri 
Maria Stella de Abreu Bergo 
Eunice de Oliveira Lima 
Hcloisa de Oliveira Lima 
Cecilia Gomes 
Jose Teixeira Gon^alves 
Domingos Carvalho Silva 
Maria Aparecida Vieira 
Maria Jose Baptista Pereira 
Ofclia Mazela 
A dele Nicolo Tamaro 
Maria Cecilia Ortiz de Andrade 
Jose Ribeiro de Araujo Filbo 
Dinah Villalva de Araujo 

2.° ano 

Nice Magalhaes I^ecocq 
Vera Athayde Pereira 
Paulo Pereira de Castro 
Raul de Andrade e Silva 
Romeu Paschoalik 
Maria de Moura 
Maria Eunice Bcbelo Machado 
Mozart Cesar 
Pedro Moacyr Campos 
Maria Thereza Henriques Pinto 
Ana Candida Cunha Cintra 
Maria de Lourdes Pereira de Souza 
Lucflia Junqucira 

Amelia Americano Franco 
Maria Jose Dias Brosb 
Maxim Tolstoi Carone 
Maria de Barros Morgado 
Maria Aparecida de Oliveira Barros 
Maria Aparecida' Pantoja 
Olga Bernardini i 
Cinira Christiano de Souza 
Maria Amelia de Campos Aranha 
Lucila Gon^alves 
Lourdes de Andrade Coelho 
Antonio de Freitas Malaman 
Maria Lizias Reoou^as 

3.° ano 

Aroldo Edgard de Azcvedo 
Alfredo Gomes 
Joaquim Alfredo Fonscca 
Bernardo Bucholz 
Odilon Nogueira de Matos 
Maria Edith Leme de Oliveira 

Beatriz Leontina de Carvalho Ra- 
mos 

Ivone Fagundes 
Jeny de Barros 
Cecv de Souza 
Christina Lacerda Franco 

1940 

CURSO DE GEOGRAFIA E HIST6RIA 

1.° ano 

ignez Cunha de Siqueira 
Mafalda Zemella 

Bias Berlanga Martinez 
Nelson Zanotti 
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lb Braga Scares de Azevedo 
Dirceu Lino de Matos 
Uacury Ribeiro de Assis Bastos 
JNicia Villela Imz 
Maria Luiza Pires do Rio Pinho 
Athos da Silva Ferreira 
Neide Magalhaes Antunes 
Maria Galdina Azevedo Xavier 
Marina Dora Ceconi 

2.° 

Maria Stella Abreu Bergo 
Bruna Rossi 
Maria Angelica de Lacerda 
Adele Nicolo Tamaro 
Zulena Ferreira de Frcitas 
Carlos Drumond 
Luiza Marcelina Branco 
Maria Jose Baptista Pereira 
Maria Aparecida Lavieri 
Antonieta Costa 
Ignez Fontes Pereira 
Maria Alice Cintra 
Eunice Oliveira Lima 
Maria Aparecida Vieira 
Jose Teixeira Gon^alves 

3.° 

Maria Aparecida Pantoja 
Maxim Tolstoi Carone 
Mozart Cesar 
Nice Magalhaes Lecocq 
Maria Barros Morgado 
Romeu Paschoalik 
Maria Tereza Henriques Pinto 
IMaria Lizias Rebougas de Araujo 
Maria de Gourdes Pereira de Souza 
Maria Jose Dias Brosch 
Pedro Moacyr Campos 
Lucilia Junqucira 

1941 
1.° 

Zideina Bandeira Luna 
lb Braga Scares de Azevedo 
Maria Luiza Flessati 
Waldemar Panades 

2.° 

Nelson Zanotti 
Ignez Cunha de Siqueira 
Athos da Silva Ferreira 
Maria Luiza Pires do Rio Pinho 
Lais Camargo Stein 
Nicia Villela Luz 
Bias Berlanga Martinez 
Marina Dora Ceconi 

Jair Rocha Batalha 
Virgilio Facchini 
Cecilia Rodrigues Maccdo 
Tercilia Fava 
Wilma da Silva 
Lais de Camargo Stein 
Zideina Bandeira Luna 
Pedro Bandechi 
Dirce de Oliveira 

ano 

Elina Oliveira Santos 
Maria Stella Guimaraes 
Octacilio Dias 
Ruth Daraia Novais 
Cecilia Gomes 
Ophelia Mazela 
Maria Cecilia Ortiz de Andrade 
Domingos Carvalho Silva 
Dinah Villalva de Araujo 
Jose Ribeiro Araujo Filho 
Roberto Costa Ferreira 
Lidia Fratini Doles 
Lucilia Concealves 
Jose da Silva 

ano 

Antonio Freitas Malaman 
Vera Athayde Pereira 
Raul de Andrade e Silva 
Olga Bernardini 
Maria Eunice Rebello Machado 
Amelia Americano Franco 
Cinira Christina de Souza 
Paulo Pereira de Castro 
Maria Aparecida de Oliveira Bar- 

ros 
Maria Amelia de Campos Aranha 
Gourdes de Andrade Toledo 

ano 
Heraldo Carlos de Magalhaes 
Helena Fava 
Ron lie Console 
Helena Franco de Queiroz Ferreira 

ano 

Tercilia Fava 
Wilma da Silva 
Maria Galdina de Azevedo Xavier 
Jair Rocha Batalha 
Mafalda Zemella 
Uacury Ribeiro de Assis Bastos 
Dirceu Lino de Mattes 
Lidia Fratini Doles 



3.° ano 

Jose <!a Silva 
Maria Aparecida Vieira 
Maria Jose Baptista Pereira 
Zulena Ferreira de Freitas 
(Carlos Drumond 
Dinah Villelva de Araujo 
Luiza Marcelina Branco 
Lncila Goncalves 
M -ria Stella Guimaraes 
Adele Nicolo Tamaro 
Anlonieta Costa 
[gnez Fontes Pereira 
Bruna Rossi 
Maria Stella de Abrcu Bergo 

1942 
1.° 

Virgilio Fachini 
Graciette Ribi 
Geny da Silva Pinheiro 
Edna Barison 
Alberto Abib Schammas 
Eli Piccolo 
Maria Isal.el Amaral 
Antonio C.arlos Ribeiro de Andra- 

da Machado 
Aziz Nacib Ab'Saber 
Maria Jose de Carvalho 
Lucia Junqucira Villela 
Gerson G.osta 
Wilmes Veneziani 

2.° 

Rocfue Consolo 
M iria Luiza Flessati 
\Vaideniar Panades 
Helena Franco de Queiroz Fer- 

reira 
Walda de Almeida 
Waldemar Buffnlin 

3.° 

B' una Rossi 
Atbos da Silva Ferreira 
Tercilia Fava 
Lais Gamargo Stein 
Xicia Villela Lnz 
Marina Dora Cecconi 

.1943 

1.° 

Daisy Lacerda de Godoy 
Renato Stempniewski 

Eunice de Oliveira Lima 
Jose Tcixeira Goncalves 
Maria Alice Cintra 
Ruth Daraia Novais 
Maria Cecilia Ortiz de Andrade 
Ofelia Mazela 
Cecilia Gomes 
Octacilio Dias 
Elina de Oliveira Santos 
Jose Ribeiro de Araujo Filho 
Maria Aparecida Lavieri 
Maria Angelica de Lacerda 
Maria Amelia Campos Aranha 

ano 

Ariosto Giaquinto 
Lucia Teixeira de Aquino 
Helio Antonio Cristofaro 
Marise Marchione Marigo 
Antonio Rocha Penteado 
Evelina Marcela Saad 
Zelia de Assis Pacheco Rabello 
Dalila Dias Novais 
Bertha Calender 
Alfredo Dias dos Santos 
Latife Hanze 
Ilka Bruck Lacerda 
Manoel Nunes Dias 

ano 

Renato Emir Oberg 
I gnez Cunha de Siqueira 
Wilma da Silva 
Nelson Zanotti 
Bias Berlanga Martinez 
Maria Galdina de Azevedo Xaviei 
Helena Fava 

ano 

Maria Luiza Pires do Rio Pinho 
Mafalda Zemella 
Dirceu Lino de Mattos 
Jair Rocha Batalha 
Lacury Ribeiro de Assis Bastos 

ano 

Densda Magalhaes Mota 
Octavio Bonoldi 
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liraciette Ribi 
Ely Goulart Pereira 
Maria Henriqueta Fonseca 
Daphne Cesar 
Wolny Carvalho Ramos 
Wally Carmen Franco Werner 
Maria Nerea Cortellazzi 
Maria Aparecida de Castro 

2.° 

Antonio Carlos Ribeiro de Andra- 
da Machado 

Maria Jose Carvalho 
Manoel Nunes Dias 
Antonio Rocha Penteado 
Zoraide Edith Mencacci 
Lucia Teixeira de Aquino 
Latife Hamze 
Lucia Junqueira Villela 
Aziz Nacib Ab'Saber 
Myrian dos Reis Tucunduva 
Dalila Dias Novais 
Ilka Bruck Lacerda 
Alfredo Dias dos Santos 
Wanda Matheus de Oliveira 

3.° 

Maria Galdina Azevedo Xaxier 
Nelson Zanotti 
Wilma da Silva 
Tgnez Cunha Siqueira 
Maria Luiza Flessati 
Helena Franco de Queiroz Fer- 

reira 
1944 

1.° 

Maria Aparecida Marques de Oli- 
veira 

Lourdes Guimaraes Esteves 
Maria Antonietta Taddei 
Alfredo Marcheti 
Pasquale Petrone 
Nirce Sellan 
Eunice Mesquita 
Celia Xavier Telles 
Jovyra Rangel 
Victoria Leda Spicacci 
Irma Leonardi 
Martha AlVahao 
Maria Nadia de Toledo Morals 
Julieta Rufino 

2.° 

Deusda Magalhaes Mota 
Graciette Ribi 

Maria Yvonne Domingues 
Wanda da Silva Tourinho 
Eloisa Rolim Pimentel 
Myriam dos Reis Tucunduva 
Elza da Silva Freitas 
Cecilia Rodrigues Macedo 
Antonia Fernanda Pacca de Al- 

meida 

ano 

Gerson (iosta 
E\i Piccolo 
Wilmes Veneziani 
Elza da Silva Freitas 
Evelina Marcella Saad 
Marise Marchione Marigo 
Ariosto Giaquinto 
Edna Barison 
Maria Isabel Amaral 
Bertha Galander 
Helio Antonio Cristofaro 
Geny da Silva Pinheiro 
Alberto Abib Schammas 
Waldemar Pinotti 

ano 

Helena Fava 
Waldemar Panades 
Waldemar Buffulin 
Renato Emir Oberg 
Bias Berlanga Martinez 
Roque Console 

ano 

Stella Guanacs 
Nair Betti de Oliveira 
Yara Valentin! 
Horacina Ramos 
Elisa Alves 
Jamil Selim Safady 
Orlando Barbosa 
Zoheth de Aquino 
Maria de Lourdes Joyce 
Edgard Carone 
Hoolt Gibson Freitas Rocha 
Sophia Cardoso de Almeida 
Nereide Thcrezinha Celli 
Lucy Lima Guimaraes 
Daisy Lacerda de Godoy 

ano 

Octavio Bonoldi 
Nelly Hojaij 
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Maria Henriqucta Fonseca 
Floisa Holim Pimentel 
Wolny Carvalho Ramos 
Cecilia Rodrigucs Macedo 
Daphne Cesar 
Ely Goulart Pereira 
Antonia Fernanda Pacca de Al- 

meida 
llenato Stempniewski 

Helena de Araujo 
Wally Carmen Franco Werner 
Waldemar Pinotti 
Jose Fernandes 
Magnolia Fragoso de Medeiros 
Emanoel Soares Veiga Garcia 
Maria Aparecxda de Castro 
Wanda da Silva Tourinho 
Maria Yvonne Domingucs 

3.° ano 

Eli Piccolo 
Gerson Costa 
Bertha Galander 
Maria Isabel Amaral 
Antonio Rocha Pentcado 
Alfredo Dias dos Santos 
Alberto Abib Schammas 
Ariosto Giaquinto 
Wanda Matheus de Oliveira 
Catife Hamze 
Edna Barison 
Lticia Teixeira Aquino 

1945 
1. 

Evelina Marcella Saad 
Helio Antonio Cristofaro 
Marisc Marchioni Marigo 
Dalila Dias Novais 
Aziz Nacib Ab'Saber 
Maria Jose de Carvalho 
Lucia Junqucira Villela 
Anlonio Carlos Ribeiro de Andra- 

da Machado 
Geni da Silva Pinheiro 
Ilka Bruck Lacerda 
Manoel Nunes Dias 

ano 

Orlando Barbosa 
IV! n ia Apparecida de Oliveira 
Nereide Therezinha Celli 
Celia Xavier Telles 

Maria de Lourdes Joyce 
Martha Abrahao 
Eunice Mesquita 
Jovyra Rangel 
/oheth de Aquino 
Lucy Lima Guimaraes 
Nelly Hojaij 
Y air a Valentini 
Roberto Costa Ferreira 
Emanoel Soares Veiga Garcia 
Pasquale Petrone 
Nair Betti de Oliveira 
Maria Yvonne Domingues 
Daisy Lacerda de Godoy 

Lourdes Guimaraes Estcvcs 
Stella Guanaes 
Maria do Carmo Yidal 

2.° ano 

Jamil Selim Safady 
Elisa Alves 
Margarida Amyr Silva 
Horacina Ramos 
Nirce Sellan 
Julieta Rufino 
Agar Champalini 
Hoolt Gibson Freitas Rocha 
Maria Antonieta Tadei 
Irma Leonardi 
Alfredo Marchetti 
Victoria Leda Spicacci 
Edgard Carone 

3.° ano 

Wanda da Silva Tourinho 
Daphne Cesar 
Maria Aparecida de Castro 
Ely Goulart Pereira 
Eloisa Rolim Pimentel 
Wally Carmen Franco Werner 
Maria Henriqueta Fonseca 
Octavio Ronoldi 
Ilka Bruck Lacerda 

Deusda Magalhaes Mota 
Cecilia Rodrigues Macedo 
Graciette Ribi 
Magnolia Fragoso de Medeiros 
Antonia Fernanda Pacca de Al- 

meida 
Renato Stempniewski 
Wolny Carvalho Ramos 
Ariosto Giaquinto 
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1946 

1.° ano 

Eugcnio Pecoraro Miguel Costa Junior 
Maria Helena Pereira Leite Tristao Pereira Fonseca Filho 
Jose Salim Abdalla Paulo Nogueira Neto 

2.° ano 

Hoolt Gibson Freitas Rocha 
Pedro Ferreira da Cunha 
Elza Izar 
Walter George Duerst 

Gourdes Guimaraes Estcves 
Maria do Carmo Vidal 
Xercide Therczinha C.elli 
Margarida Amyr Silva 

3. 

Jamil Selim Safady 
Nirce Sellan 
Pasquale Pctrone 
Tara Valentini 
Horacina Ramos 
Maria de Gourdes Joyce 
Nair Retti de Oliveira 
Elisa Alves 
Gucy Gima Guimaraes 
Jovyra Rangel 
Zoheth de Aquino 

1947 

ano 

Irma Geonardi 
Magnolia Fragosa de Medeiros 
Eunice Mesquita 
Alfredo Marchetti 
Julieta Rufino 
Emanoel Scares Veiga Garcia 
Victoria Geda Spicacci 
Martha Abrahao 
Maria Antonicta Tadei 
Edgard Carone 
Daisy Gacerda de Godoy 

1.° ano 

Elza Izar 
Tristao Pereira da Fonseca Filho 
Aldo Janotti 
C irlos Gatorre 
Emilia da Costa Nogueira 
Gucill i Apparecida Gerqucira Mou- 

ra 

MinocI Gaurcano Jurcma dos San- 
tos 

Marina Dias dc Carvalho 
Juracy Machado 
Helena Kohn 
Wanda da Motta Silvcira 
Vera de Oliveira Contc Sotto 

2.° ano 

Nelly Hojaij Maria Helena Pereira Geite 
Maria do Carmo Vidal ' Miguel Costa Junior 
Helena Mendes de Castro 

Jamil Selim Safady 
Holt Gibson Freitas Rocha 
Pedro Ferreira da Cunha 
Nirce Sellan 
Gourdes Guimaraes Estevcs 
Maria Antonieta Tadei 

3.° ano 

Nereide Therczinha Celli 
Elisa Alves 
Emanoel Scares Veiga Garcia 
Alfredo Marchetti 
Margarida Amyr Silva 
Edgard Carone 
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4.° ano e Especializa^ao 

Ariosto Giaquinto 
Paulo Padilha 
Deusda Magalhaes Motta 
Irma Leonardi 
Waldemar Panades 
Nirce Sellan 
IMarlha Abrahao 
Alfredo Marchetti 
Eli Piccolo 
Elina de Oliveira Santos 
Abrao Hausman 
Edgard Caronc 
Yara Valentini 
Nair Betti de Oliveira 
Maria de Lourdes Joyce 
Horacina Ramos 

Jovyra Range] 
Celia Coccaro 
Antonia Fernanda Pacca de Al- 

meida 
Victoria Leda Spicacci 
Elisa Alves 
Lucy Lima Guimaraes 
Pasquale Petrone 
Ely Goulart Pereira 
Wally Carmen Franco Werner 
Zobetb de Aquino 
Ilka Bruck Lacerda 
Aziz Nacib Ab'Saber 
Jamil Selim Safady 
Julieta Rufino 
Eunice Mesquita 

1948 

ano 

Emilia da Costa Nogueira 
Juracy Machado 
Maria Nerea Cortcllazzi 
Orlando Barbosa 
Heloisa Maria Estela Belfort Furia 
Dyrceu Teixeira 
Maria Apparecida Pereira 
Regina Barbosa Ferraz 
Sophia Cardoso de Almeida 
Beatriz Rodrigues Lessa 
Maria Cecilia Franca 
Beatriz Markowicz 
Alicia Massad 
Caetano Benito Liberatore 
Domingas Joanna Donato 
Dalia Pacheco Lomba 
Maria Jose Paschoal 

James Noronha de Souza 
Joao Baptista de Macedo 
Francisca Marinho Nunes 
Therezinha vSoares Mascarenhas 
Mariam Abu-Jamra 
Marina Claudio 
Maria de Lourdes Carvalho Braga 
Siona Itala Cilento 
Daisy Miranda Guifford 
Edison Naccaratti 
Myriam Ellis 
Noemia Nelli Pereira 
Guiomar Navarrp 
Clelia Dionisia ^lenczes Sangigolo 
Felicia Montemurro 
Presciliana Rodrigues de Moracs 
Amerisa Nelli Pereira 

2.° ano 

Domingos Carvalho da Silva 
Aldo Janotti 
Carlos Latorre 
Helena Kohn 
Apparecida Salles 

Marina Dias de Carvalho 
Vera de Oliveira Contc Sotto 
Wanda da Motta Silveira 
Dulcinea Camargo 
Nelly Ho.jaij 

3.° ano 

Miguel Costa Junior 
Maria do Carmo Vidal 
Emanoel Scares Veiga Garcia 
Helena Mendes de Castro 

Nereide Therezinha Celli 
Maria Helena Pereira Leite 
Lourdes Guimaraes Esteves 



4.° ano e Especializagao 

Nercide Therczinha Celli 
Lourdes Guimaraes Esteves 
Pedro Ferreira da Cunha 
Mafalda Zemella 
Jovyra Rangel 
Maria Simoes 
Jose Maria Bucno 
Jamil Selim Safady 
Horacina Ramos 
Alfredo Marchctti 
Ariosto Giaquinto 
Zoheth de Aquino 
Alberto ALib Chammas 
Gerson Costa 

1949 
1.° 

Lydia Cunha 
Heloisa Maria Estela Belford Furia 
Therezinha Scares Mascarenhas 
Domingas Joanna Donate 
Edison Nacearati 
Thcreza Vcronesi 
Olga da Assumpgao Flores 
Zelia Lopes 
Desna Celoria 
Therezinha Roeha Ratalha 
Helena Frade 
Jose Renedieto de Maio Oliveira 
Regina Rarbosa Ferraz 
Donaldo Erix Pereira 
Maria da Gloria Vieira Naseimento 
Presciliana Rodrigues de Moraes 
Maria Thereza Guglielmi 
Aglae Mendonga Campanha 
Zoe Mendon^a Campanha 
Maiah de Almeida Pinsard 
Eurides Baptista 

2.° 

Myriam Ellis 
James Xoronha de Souza 
Maria Cecilia Franca 
Emilia da Costa Nogueira 
Nelson Guimaraes da Cunha 
Francisca Marinho Nunes 
Maria das Dores Lopes 
Marina Dias de Carvalho 
Sophia Cardoso de Almeida 
Beatriz Rodrigues Lessa 

3.° 

Wanda da Mota Silveira 
Helena Kohn 
Helena Mendcs de Castro 

Maria Amelia de Campos Aranha 
Pasquale Petrone 
Elisa AIvcs 
Alvaro Trindade de Oliveira 
Lea Goldenstein 
Maria Antonicta Tadei 
Hoolt Gibson Freitas Rocha 
Maria Aparecida de Castro 
Elina de Oliveira Santos 
Abrao Hausman 
Daisy Bizzocchi 
Maria de Lourdes Joyce 
Yara Valentini 
Margarida Amyr Silva 

ano 

Felicia Montemurro 
Clelia Dionisia Menezes Sansigolo 
Raphael Cactano Sansevcro 
Jose Chalita 
Lina Pereira 
Marina Ramos Vianna 
Angelica Sheludiakoff 
Daisy Miranda Guifford 
Neyde Maccdo 
Vera Ferrari 
Paulo Salles Pereira 
Benvcnuto Italo Cirenza 
Maria Jose Paschoal 
Maria de Lourdes Carvalho Braga 
Persio Freitas de Mcllo 
Esther Rodrigues Pereira 
Regis Duprat 
Vicente Morellato Neto 
Paulo Cclcstino Vatanabe 
Dalia Pacheco Lomba 

ano 

Alicia Massad 
Joao Baptista de Macedo 
Noemia Rodrigues 
Mariam Abu-Jamra 
Dyrceu Teixeira 
Caetano Benito Liberatore 
Vera de Oliveira Conte Sotto 
Carlos Latorre 
Dulcinea Camargo 

ano 

Aldo Janotti 
Apparecida Salles 
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4.° ano e Especializa^ao 

Maria Helena Pereira Leite 
Maria do Carmo Vidal 
Ilka Bruck Lacerda 
Oswaldo Mariano 
Miguel Costa Junior 
Emanoel Soares Veiga Garcia 
Vvaldemar Panades 
Alvaro Trindade 
Mafalda Zemella 
Bertha Galander 
Lea Goldcnstein 
Evelina Marcella Saad 
Margarida Amyr Silva 
Jose Maria Bueno de Morais 

Hollt Gibson Freitas Rocha 
Maria Ceiestina Teixeira Mendes 

Torres 
Jamil Selim Safady 
Wanda Matheus de Olivcira 
Maria Adelia Cardoso da Silva 
Pasquale Petrone 
Maria Simoes 
Jovyra Rangel 
Maria Aparecida de Castro 
Elisa Alves 
Dirceu Lino de Mattos 
Antonictta Costa 
Ignez Fontes Pereira 

SUB-SECgAO DE CIENCIAS SOCIAIS E POLlTICAS 

1939 
1.° ano 

Dirceu Buck 
Dorival Teixeira Vieira 
Ruy de Campos Xogueira Martins 
Antonio Candido de Mello Souza 
Geraldo Ito de Sao Placido Bran- 

dao 
Jose Fernando Martins Bonilha 
Lindo Fava 
Jose de Barros Pinto 
Dacio Aranha de Arruda Campos 
Ruy Galvao de Andrada Coelho 
David Fonseca Serra 
Fdgard Radcsca 

Jose Francisco de Camargo 
Daisy Brescia 
Ruth Lisboa Seng 
Fduardo Marques da Silva Ayrosa 
Roberto Pinto de Souza 
Dorothy Finneberg 
Frederico Polycarpo de Abranches 

Viotti 
Danton Castilho e Marcondes Ca- 

bral 
Olavo de Campos Toledo 
Manocl Cebrian Ferrer 
Guida de Camargo 

2.° ano 

Maria do Carmo Arruda 
Jose Querino Ribeiro 
Cicero Christiano de Souza 

Benedicto Sotero Dias e Almeida 
Joao Cunha Andrade 

3.° ano 

Yolanda Arab,jo Cunha de Paiva 
Sylvio Pereira Rodrigues 
Jose Pinto Antunes 

1940 

Clovis Marcello de Paula Ribeiro 
Paulo Fdmur de Souza Queiroz 
Guida de Camargo 
Lauro Cerqueira Cesar 
WJadimir Pereira 
Sarah Lifschitz 

Jose Vicente de F. Marcondes 
Julieta Gucrrini 

Luiza Rheimberg 
Democrito Cavalcanti Arruda 
Lucia Mazzei Arruda 

-Maria Candelaria Teixeira 
Paulo Cretella 
Nagib Lima Feres 

CURSO DE CIENCIAS SOCIAIS 

1.° ano 
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Walkiria Siqueira Mori 
Maria Suzana Pompeu Eliezer 
Nilza Yvonnette dc Oliveira 
Noemia Lerner 
Douglas Michalany 

Aziz Simao 
Silas Gedeao Coutinlio 
Yvctte Carneirq Nogueira 
Lucia Percira Magalhaes 
Hclio Schlitlcr Silva 

2.° ano 

Jose Francisco de Camargo 
Jose Fernandes Martins Bonilha 
Geraldo Ito de Sao Placido Bran- 

dao 
Daisy Brescia 
Lindo Fava 
Dorival Teixeira Vieira 
Frederico Polycarpo dc Abranclies 

Viotti 
Roberto Pinto de Souza 
Danton Castilho e Marcondes Ca- 

bral 

Olayo dc Campos Toledo 
David Fonseca Serra 
Jose Barros Pinto 
Dorothy Finncberg 
Buy Galvao de Andrada Coehio 
Manoel Cebrian Ferrer 
Edgard Radesca 
Diroeu Buck 
Dacio Aranha Arruda Campos 
Eduardo Marques da Silva Ayrosa 
Antonio Candido de Mello e Souza 

3.° 

Maria do Carmo Arruda 
Joao Cunha Andrade 
Jose Querino Ribeiro 

1941 

1.° 

Rafael Grisi 
Benedicto Ferri dc Barros 
Enio Cniesa 
Florestan Fernandes 
Grece Queiroz Ccrqucira 

ano 

Julieta Guerrini 
Benedicto Sotero Dias e Almeida 

ano 

Celina Christiano dc Souza 
^laria do Carmo Teixeira 
Maria de Gourdes Chagas 
Talvio Tyrrell Tavares 

2.° ano 

Sarah Lifschitz 
Clovis Marcello de Paula Ribeiro 
Nagib Lima Feres 
Helio Schlitler Silva 
Maria Suzana Pompeu Eliezer 
Nilza Yvonnette dc Oliveira 
Yvette Carneiro Nogueira 
Azis Simao 

Eduardo Marques da Silva Ayrosa 
Wladimir Pcreira 
Democrito Cavalcanti Arruda 
Lucia Mazzei Arruda 
Walkiria Siqueira Mori 
Douglas Michalany 
Maria Candelaria Teixeira 

3.° ano 

Dorothy Finneberg 
Dorival Teixeira Vieira 
Danton Castilho e Marcondes Ca- 

bral 
Lindo Fava 
Manoel Cebrian Ferrer 
Jose Francisco de Camargo 
Geraldo Ito de S. Placido Bran- 

dao 
Jose Fernando Martins Bonilha 
David Fonseca Serra 

Roberto Pinto dc Souza 
Frederico Polycarpo de Abrauches 

Viotti 
Buy Galvao de Andrada Coelho 
Antonio Candido de Mello e Souza 
Edgard Radesca 
Dirceu Buck 
Daisy Brescia 
Jose Barros Pinto 
Olavo de Campos Toledo 



1942 

1.° ano 

Paulo Cretella Sobrinho 
\ icente Celso Quaglia 
Helena Fanganiello 
Maria Candida Reis Sandoval 
Leila Montanari 
Eddy de Mattos Pimenta da Gam a 

e Silva 
Rosa Tedeschi 
Lenita Correa Camargo 

Eva Sterman 
Yvonne Camargo Schiitzer 
Eilia Nogueira Monteiro 
Talvio Tyrrell Tavares 
Paula Beiguelman 
Francisca Klovrza 
Roberto Agostinelli 
Carmen Ferreira Kuchembu ■ 

2.° ano 

Bencdicto Ferri de Barros 
Mai ia do Carmo Teixeira 
Maria de Lourdes Chagas 
Ermelinda ^Noiria Pretto 

Celina Christiano de Souza 
Florcstan Fernandes 
Olavo de Campos Toledo 

3.° ano 

Sarah Escorel de Moraes 
Ns'alkiria Siqueira Mori 
Lucia Mazzei Arruda 
N'agib Lima Feres 
Maria Candelaria Teixeira 
Xylza Yvonnette de Oliveira 
Eduafdo Marques da Silva Ayrosa 
Maria Suzana Pompeii Eliezer 
Democrito Cavalcanti Arruda 

Wladimir Pereira 
Douglas Micbalany 
Yvette Carneiro Nogueira 
Helio Schlitler Silva 
Buy G Ivao de Andrada Coelho 
Frederico Poiycarpo de Abranche^ 

Viotti 
Julieta Guerrini 

• 1943 

1.° 

Antonietta Williams de Souza Ara- 
nha 

Maria Jose Villaca 
Ciuiomar Guaranlia 
Wilson Marchi 

2.° 

Eva Sterman 
Leila Montanari 
Vicente Celso Quaglia 
Eddy de Mattos Pimeula Oa Gama 

e Silva 
Lenita Correa Camargo 
M iria Candida Reis Sandoval 
Helena Fanganiollo 

3.° 

Florestan Fernandes 
Benedito Ferri de Rarros 
Maria de Lourdes R. Chagas 

ano 

VivaMo Luiz Garcia do (.onto 
Maria Luiza Mended Ah arenga 

Freire 
Moima Quadras \on Aztingen 

ano 

Lila Nogueira Monteiro 
Fd ancisca Klovrza 
Rosa Tedeschi 
Talvio Tyrrel favaros 
Paula Beiguehium 
Yvonne Camargo Schiilzer 
Paulo Cretella Sobrinho 

ano 

Celina Christiano de Souz i 
Hermelinda Maria Pretto 
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1944 

1. ano 

Pedro Morato Krahenbuhl 
Yoshua Auerbach 
Zilah Altair Sayao Wenclcl 
Zelia Coelho Correa da Silva 
Carmen Ferrcira Kucbembueh 
Dulce Carmen Philomena Didio 
Ana Lorelay Fcrrauto 
Helio Oswaldo Bichels 
Leticia Sampaio Cnsz 
Nlda Thome Brilhante 
Irineu Crick Mascarenhas 
Edna Clemente Jorge 

Maria Jose Villa^a 
Cuiomar Guaranha 
Moema Quadros von Atzingen 
Helena Fanganiello 

Paulo Cretella Sobrinho 
Paula Beiguelman 
Maria Candida Reis Sandova! 
Vicente Celso Quaglia 
Eddy de Mat!os Pimenta da Ga- 

ma e Silva 
Yvonne Camargo Schiitzer 

1945 

Antonio Jacintho Garini 
Severo Fagundes Gomes 
Miriam Eifchitz 
Americo Marques Bronze 
Ercio Vieira 
Joao Garillo 
Mary Moraes Apocalypse 
Antonietta Williams de Souza Ara- 

nha 
Maria de Gourdes Carvalho Biaga 
Augusta Barbosa de Carvalho Hi 

beiro 

Vilson March! 
1 aria Luiza Mendes Alvarenga 

Freire 
Tvaldo Luiz Garcia do Couto 

Lila Nogueira Monteiro 
Francisca Klovrza 
Lenita Correa Camargo 
Eva Sterman 
Leila Motanari 
Rosa Tedeschi 

2. ano 

\ 
A 

\ 

3.° ano 

1.° ano 

Americo Marques Bronze 
Ercio Vieira Moreira 
Lucia Pereira Magalhacs 
Mary Moraes Apocalypse 
Antonio Jacintho Garini 
Diva Dotto Benevides 
Jose Arruda Pcnteado 

Zilah Altair Sayao Wendel 
Dulce Carmen Philomena Didio 
Anna Lorelay Ferrauto 
Nida Thome Brilhante 
Edna Clemente Jorge 

Maria Jose Villa^a 
Helena Fanganiello 
Moema Quadros von Atzingen 
Maria Luiza Alvarenga Freire 

Begina Helena da Gra^a Veigi 
Cleuza Ferrcira Vcloso 
Ricardo Fonseca 
Jose Vieira de Carvalho Mesquita 
Augusta Barbosa de Carvalho Ri- 

beiro 
Jose Carillo 

2.° ano 

Leticia Sampaio Cruz 
Irineu Grick Mascarenhas 
Helio Oswaldo Bichels 
Miriam Lifchtz 
Severe Fagundes Gomes 

3.° ano 

Wilson March! 
\ iyaldo Luiz Garcia do Couto 
Guiomar Guaranha 
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1946 

1.° 

Alipio Abrao 
Sylvio tie Campos Mello Fiiiio 
Gastao Reynaldo de Souza 
Joao Funari Nelo 
Enio Novaes Franca 
Adtiemar Pedro Mesquita Pereira 
Octavio Eurico Goulart de Camar- 

go 
Alberto Abib Schammas 
A-iitoiiio Paes de Figueiredo Junior 
Kelson Polo 
Wilson Cantoni 
Victor Ferreira dos Santos 

ano 

Michel Haber 
Luiz Felipe Kok de Sa Moreira 
Abiiio Pereira de Almeida 
Jaffa Rifka Auerbach 
Carmen Silvia Sohn 
Szmul Jakub Goldberg 
Maria Isanra Pereira Queiroz 
Mary de Mpraes Apocalypse 
Jose Vieira de Carvalho Mesquita 
Hugo Unti 
Antonio So ares Souza Filho 
Lupercio Marques de Nssis 
Jose Bonifacio Coutinlio Mogueira 

2.° 

Cleuza Ferreira Velloso 
Diva Dotto Benevides 
Regina Helena da Graqa Veiga 
Americo Marques Bronze 
Ercio Vieira Moreira 

ano 

Lucia Pereira de Magalhaes 
Augusta Barbosa de Can alho Rl- 

beiro 
Jose de Arruda Penleado 

3.° ano 

Kida Thome Brilhante 
Anna Lorelay Ferrauto 
Trintu Crick Mascarenhas 
Zilali Altair Sayao Wendel 
Dulce Carmen Pbilomena Didio 

Hejio Oswaldo Bichels 
Miriam Lifchitz 
l.eticia Sampaio Cruz 
Edna Clemente Jorge 

1947 

1.° 

Victor Ferreira dos Santos 
Nelson Polo 
Pedro Alfredo Maffei 
Ojiveiros da Silva Ferreira 
Maria Alayde Trani 
Edna Beltramini 
Carolina Maria Milanesi 
Douglas Teixeira Monteiro 
Muciano Quintaes de Castro 
Iva Borsari 

2.° 

ano 

Rubens Ferreira Guedes 
Adelaide Lisboa 
Maria Cacilda Cerqueira do Ama- 

ral • 
Glete de Alcantara 
I.olio Lourenqo de Oliveira 
Jarbas de Campos Lindenberg 
Neusa Amaral 
Jose Tavares de Mello 
Nivia Almeida Salles 

ano 

Cclisa Ulhoa Tenorio 
Carmen Silvia Sohn 
Ercio Vieira Moreira 
Jose de Arruda Penteado 
Jaffa Rifka Auerbach 
Szmul Jakub Goldberg 

Alary de Moraes Apocalypse 
Luiz Felipe Kok de Sa Morci 
Wilson Cantoni 
Maria Isaura Pereira de Qm 
Michel Haber 
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3.° ano 

Diva Dotto Bcnevides 
Augusta Barbosa de C. Ribeiro 
Edna Clemente Jorge 
Nida Thome Brilhante 

Regina Helena da Gra^a Yeiga 
Gleusa Ferreira Velloso 
Irineu Grick Mascarenhas 
Lucia Pereira Magalhaes 

4.° ano e Especializagao 

Jose Severn de Camargo Pereira 
Antoio Morales 
Lindo Fava 
Irineu Grick Mascarenhas 

Paulo Cretella Sobrinho 
Leticia Sampaio Cruz 
Anna Lorelay PTrrauto 
Di'.lce Carmen Philomena Didio 

1948 
1.° ano 

Lolio Lourengo de Oliveira 
Rubens Ferreira Guedes 
Jose Tavares de Mello 
Jamil Selim Safady 
Virgilio Castello Junior 
Jose Loffredo 
Maria Heloisa Cunha Rotlriguvs 
Renato Jardim Morcira 

Wilson Jose de Mello 
Lcvon Yacubian 
Altaic da Silva Macuco 
Helvio Meris Pinheiro Lima 
Celia Coelho Pinto de Almeida 
Alvaro Marchi 
Eledy Cox Toscano de Brito 
Gilberto Cassinelli Porto 

2.° 

Americo Marques Bronze 
Oliveiros da Silva F'erreira 
Maria Alayde Trani 
Muciano Quintaes de Castro 
Szmul Jakub Goldeberg 
Glete do Alcantara 
Pedro Alfredo Maffei 
Azis Simao 

3.° 

Jose Arruda Pcnteado 
Celisa Ulhba Tendrio 
Jaffa Rifka Aucrbach 
Luiz Felippe Kok de Sa Morcira 
Lucia Pereira de Magalhaes 
Carmen Silvia Sohn 

ano 

Adelaide Lisboa 
Neusa Amaral 
Edna Beltramini 
Xivia Almeida Salles 
Iva Borsari 
Douglas Teixeira Monteiro 
Mary de Moraes Apocalypse 
Carolina Maria Milanesi 

ano 

Nida Thome Brilhante 
Michel Haber 
Edna Clemente Jorge 
Wilson Gantoni 
Maria Isaura Pereira de Queiroz 

4.° ano e Especializacao 

Leila Motanari Ramos 
Cleuza Ferreira Velloso 
Regina Helena da Graga Veiga 
Nagib Lima Feres 
Lucia Pereira de Magalhaes 
Nida Thome Brilhante 
Maria Candida Sandoval de Ca- 

margo Pereira 

Edna Clemence Jorge 
Jose Severo de Camargo Pereira 
Celina Christiano de Souza 
Miriam Lifchitz 
Zilah Altaic Sayao Wendel 
Helio Oswaldo Bichels 
Eneida Leme de Oliveira 
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1949 

Jose Loffredo 
Helvio Meris Pinheiro Lima 
Wilson Jose <lc Mello 
Alfredo da Costa Percira 
Iguatemy Jorge dc Andr.ade 
Ignez Pcreira 
Helena Fausta de Almeida 
Arthur de Moraes Cesar 
Paulo Xormanton 
Joao Barata Simoes 
Maria Xeusa Avenia 
Jose Jorge Tannus 
Eduardo Tess 
Marialice Mencarini 
Gastao Thomaz dc Almcid i 
Joao da Luz Souza 
Carlos Campana 

Carolina Maria Milanesi 
Renato Jardim Moreira 
Pedro Alfredo Maffei 
Altair da Silva Macaco 
Nivia Almeida Salles 

Glete de Alcantara 
Iva Borsari 
Edna Beltramini 
Maria Alayde Trani 
Adelaide Lisboa 
Oliveiros da Silva Ferreira 
Xeusa Amaral 

Celisa I'lhda Tendrio 
Maria Isaura Pereira de Quciroz 
Leila Montanari Ramos 
Xida Thome Brilhante 
Nagib Lima Feres 

ano 

Fernando Henrique Cardoso 
Ruth Villaya Correa Leite 
Octavio lanni 
Celia Coelho Pinto de Almeida 
Maria Sylvia dc Carvalho Franco 
Gilberto Cassinelli Porto 
Veridiana do Amaral 
Demetrios Heluany 
lolanda Guimaraes Barros 
Tirteo Primo Geraldo Varoii 
Maria do Carmo Guimaraes Bar- 

ros 
Carla Inama 
Marilda de Gouvea Martins 
Levon Yacubian 
Helena Maria Panizza 
Jose Tavares de Mello 

9 o ano 

Alvaro Marchi 
Jamil Selim Safady 
Mary de Moraes Apocalypse 
Rubens Ferreira Guedes 
Ldlio Lourenyo de Oliveira 

3.° ano 

Muciano Quintaes de Castro 
Michel Haber 
Azis Simao 
Smul Jakub Goldeberg 
Douglas Teixeira Monteiro 
Americo Marques Bronze 

4.° ano 

Jose Arm da Penteado 
Diva Dotto Bcnevidcs 
Wilson Cantoni 
Carmen Silvia Sohn 

Especializacao 

Helio Oswaldo Bichels 
Irineu Grick Mascarenhas 

Duglas Michalany 
Vicente Celso Quaglia 

1939 
CURSO DE LETRAS CLASSICAS E PORTUGUfeS 

1.° ano 

Jeannette Miguel Chedick 
Eurico Dias Baptista Junior 
Maria Stella Cardozo Tucunduva 
Higino Aliandro 
Ivone Galvao Soares 
Jose Cretella Junior 

Clemente Segundo Pin ho 
Plinio Ribciro 
Maria de Lourdes'Pereira 
Felipe Jorge 
Dulce de Faria Paiva 
Maria Pia Brito de Macedo 
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Virginia Fagnani 
Dante Alighieri Vita 
Maria Ricardina Memies (ioncalves 
Tereza Alves de Seixas 
Leonore Hanna Sehonmanji 
Jose Louren^o 
Walter Wey 

(uselda Stella de Xovaes .MorejII 
Herti Hoepner Ferreira 
Geraldo de Almeida Vi lal 
Manoel Luciano de Frcitas 
Benedicta Araujo Ferraz 
Maria Luiza Prood Melelicrt 

2.° ano 
Aluisio de Faria Coimbra 
Theodoro Henrique Maurer Junior 
Celestino Correia Pina 
Moyses Rovner 
Sarah Saboya de Araujo 

Xeusa Ribeiro Lourcs 
Maria Prudencia de Vasconcelos. 
Maria Jose Dantes 
Luzia do Amaral Guimaraes 

3.° ano 
Antonio Augusto Soares Amora 
Isaac Nicolau Salum 
Krnestina Ipolito 
Jose Paulino Neto 

1940 

Waldomiro Hawrysz 
Lucia Almeida Lambcrti 
Elza Motta da Cunha 
Maria Stella Camargo Carvalho 
Maria Lucia Lima Moraes 
Hidelgarda Fontoura Costa 
Matheus Nogueira Garcez 
Maria do Carmo Amado 
Ivan Cardoso Malta 
Mathilde Goldfarb 
Deolinda Fratini Doles 
Francisco Carlos Sodero 

Jeannette Miguel Chedick 
Walter Wey 
Higino Aliandro 
Dulce de Faria Paiva 
Jose Cretella Junior 
Herti Hoepner Fcrreira 
Clemente Segundo Pinho 
Manoel Luciano de Freitas 
.lose Lourengo 
Felipe Jorge 
Maria Luiza P. Malchert 
Geraldo Almeida Vidal 
Stella Cardoso de M. Tucunduva 
Benedicta Araujo Ferraz 

Mercedes Leite Ribeiro 
Adail Lombardi 
Jose Moura Leopoldo c Silva 

ano 

Louriz Isar 
Helena Arluzia Reid 
Maria Alves Pedroso 
Maria Guimaraes Creado 
Antonio Chalupe Filho 
Gilda Maria Reale 
Arnaldo Cattaruzi 
Caio Eduardo Brandao Caiubi 
Mercedes Henrique 
Luiz Galati 
Izabcl Dantas 
Julieta de Figueiredo Ferraz 

2.° ano 

Virginia Fagnani 
^ vonne Galvao Soares 
Maria Ricardina Mendes Gongalves 
Eurico Dias Baptista Junior 
Plinio Ribeiro 
Dante Alighieri Vita 
1ereza Alves Seixas 
Leonore Hanna Schonmann 
(dselda Stella Xovaes Morclli 
Maria de Lourdes Pereira 
Oswaldo Quirino Simoes 
Lucie de Mello Braga 
Maria Pia Brito Maccdo 

Moyses Rovner 
Maria Jose Dantas 
Aluisio de Faria Coimbra 
Celestino Correia Pina 

ano 

Maria Prudencia de Vasconcellos 
! heodoro Henrique Maurer Junioi 
Sarah Saboya de Araujo 
Neusa Ribeiro Louies 



1941 
1.° 

Jose Aderaldo Castcllo 
Jose Fabio de Assis 
Armando Tonioli 
Edith Pimentel Pinto 
Aid a Costa 
Nilcc Michelet Sant'Anna 

2.° 

Hildegarda Fontoura Costa 
Francisco Carlos Sodero 
Helena Arluzia Reid 
Gilda Maria Reale 
Mercedes Henrique 
Deolinda Fratini Doles 
Ldurez Isar 
Antonio Chalupe Filho 
Elza Motta da Cunha 
Isabel D ant as 
Maria Lucia Lima Moraes 

3.° 

Jeannette Miguel Chedick 
Jose Cretella Junior 
Plinio Ribeiro 
Geraldo de Almeida Yidal 
Maria Luiza Proost Melchert 
Dante Alighieri Vita 
Herti Hocpenr Ferreira 
Enrico Dias Baptista Junior 
Clemente Segundo Pinho 
Walter Wey 
Felipe Jorge 
Benedicts de Araujo Ferraz 
Jose Lourcngo 
Dulce de Faria Paiva 

1942 
1.° 

Alcides Jorge Costa 
Flisa Prestes de Mello 
Maria Tereza Pires do Rio Pinho 
Luciana Maria Josefina Torcioni 
Lelio Canevari 
Rolando Morel Pinto 
Lygia Alvares Correa 
Zina Machado Cesar 
Maria Elias Bufarah 
Lncie Nogueira Marmontel 
Doracy Camargo 
Cesar Louren50 dos Santos 

2.° 

Candida Itapema Cardoso 
Araceli de la Rosa 

ano 

Ary Bonchristiani Ferreira 
Candida Itapema Cardoso 
Celia de Paula Martins 
Elisa Jorge Costa 
Araceli de la Rosa 

ano 

Ivan Cordoso Malta 
Julieta Figueiredo Ferraz 
Lucia de Almeida Lamberti 
Maria Alves Pedroso 
Maria Guimaraes Crcado 
Mathilde Goldfarb 
Caio Eduardo Brandao Caiuby 
Waldomiro Hawfysz 
Maria do Carmo Amado 
Jacintho Elias da Rocha Brito 
Maria Stela Camargo Carvalho 

ano 

Manoel Luciano de Freitas 
Yvonne Galvao Soares 
Virginia Fagnani 
Maria Pia Brito de Macedo 
Higino Aliandro 
Maria Ricardina Mendes Gon^al- 

ves 
Lucy de Mello Braga 
Maria de Lourdes Pereira 
Leonore Hanna Shonmann 
Thereza Alves de Seixas 
Giselda Stella Novaes Morelli 
Luiza do Amaral Guimaraes 
Stela Cardoso de Mello Tucunduva 

ano 

Antonio Alberto Fernandes 
Helena Serpa de Albuquerque 
Jaime Ferreira de Albuquerque 
Mussolina de Araujo Piantino 
Flavia de Barros 
Elvira Rosa Josefina Reale 
Nazira Salem 
Tsuya Ohno 
Rosa Irma Cressoni 
Nicolau Ribeiro Filho 
Maria Carmelina Azevedo Prado 

ano 

Celia Paula Martins 
Elisa Jorge Costa 
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Nilce Miclielet Sant'Ana 
Armando Tonioli 
Jose Aderaldo Castello 
Ary Bonchristiani Ferrcira 

Hildegarda Fontoura Costa 
Maria do Carmo Amado 
Isabel Dantas 
Francisco Carlos Sodero 
Jnlieta Figueiredo Ferraz 
Lonriz Isar 
Ivan Cardoso Malta 
Antonio Chalupe Filho 
Cilda Maria Reale 
Helena Arluzia Heid 
Mercedes Henrique 

1943 

Luiz Galati 
A(iyr Ferraz Vianna 
Tarsila Ferraz Napoles 
Jose Lazzarini Junior 
Joao Tortello 

Tsuya Ohno 
Lygia Alvares Correa 
Elisa Prestes de Mello 
Antonio Alberto F'ernandes 
Rolando Morel Pinto 
Eucie Nogueira Marmontel 
Lelio Canevari 
Alcides Jorge Costa 
Maria Elisa Bufarah 
Flavia de Barros 

Nilce Miclielet Sant'Ana 
Araceli de la Rosa 
Celia de Paula Martins 
Jose Aderaldo Castello 
Candida de Itapema Cardoso 
Elisa Jorge Costa 

1944 

Nestor Moreira da Costa 
LucirJJa Baplista 
Rosa Nassar 
Sevigne de Sonza Lemos 
Eucy Amaral Sant'Anna 
Cicero Dantas Eopes 
Alzira Rossi 

Edith Pimentel Pinto 
Aida Costa 
Jose Fabio de Assis 
Daisy Santos Cruz Camargo 

3.° ano 

Elza Motta da Cunha 
Maria Stela Camargo Carvalho 
Caio Eduardo Brandao Caiubv 
Mathilde Goldfarb 
Lucia Almeida Lamberti 
Maria Lucia Moraes 
Jacintlio Elias Rocha Brito 
Deolinda Fratini Doles 
Waldomiro Hawrysz 
Maria Alves Pedroso 
Maria Guimaraes Creado 

1.° ano 

Berenice Correa Gon^alves 
Ignez Trondi Siqueira 
Segismimdo Spina 
Floriano Parrcira Filho 
Alice Farah 

2.° ano 

Rosa Irma Crcssoni 
Cesar Lourengo dos Santos 
Luciana Maria Joscfina Torcioni 
Elvira Rosa Joscfina Reale 
Doracy Camargo 
Ana Ferreira Leao 
Nazira Salem 
Zina Machado Cesar 
Nicolau Ribeiro Filho 
Mussolina de Araujo Piantino 

3.° ano 

Edith Pimentel Pinto 
Aida Costa 
Daisy Santos Cruz Camargo 
Jose Fabio de Assis 
Ary Bonchristiani Ferrcira 
Armando Tonioli 

1.° ano 

Graciema De Domenico 
Walter Augusto Francini 
Fernando Carvalho 
Geraldo Alves Taveira 
Maria Anlonieta Pompe Nardy 
lleloisa Moniz Rebou^as de Car- 

valho 



Sergio Correa 
Maria Nair de Castilho 
ioTanda Guimaraes Barros 
Heynaldo Dias 

2.° 

Berenice Correa Gonc^alves 
Joao Tortello 
Floriano Parreira Filho 
Maria Carmelinda Azevedp Prudo 
Adyr Ferraz Vianna 
Jose Lazzarini Junior 
Segismundo Spina 
Fiorinda de Oliveira 

3.° 

Lygia Alvares Correa 
Elisa Prestes de Mello 
Antonio Alberto Fernandes 
Alcides Jorge Costa 
Lelio Canevari 
Mussolina de Araujo Piantino 
Rolando Morel Pinto 
Cesar Louren^o dos Santos 
Tsuya Ohno 
Rosa Irma Cressoni 

1945 

1.° 

Arnaldo Cattaruzzi 
l.ais de Lourdes de Almeida Caputo 
Raul, Schwinden 
Zuma de Carvalho 

2 0 

Lucinda Baptista 
Lygia Martins 
Lucy Amaral Sant'Anna 
Graciema De Domenico 
Alzira Rossi 
Walter Augusto Francini 
Rosa Nassar 
Sevigne de Souza Lemos 
Sergio Correa 

Braz Campos Maia 
Adyr Ferraz Vianna 
Maria Carmelinda Azevedo Prado 
Floriano Parreira Filho 
Clelia de Souza 
Joao Tortello 
Florianete de Oliveira 

Norah Freitas de Mello 
Ondina Del Cielo 
Lygia Martins 

ano 

Loth Campos Maia 
Clelia de Souza 
Alice Farah 
Ignez Trondi Siqueira 
Daisy Tomaiz de Barros 
Florianele de Oliveira 
Braz Campos Maia 
Tarsi la Ferraz Xapoles 

ano 

Flavia de Barros 
Doracy Camargo 
Zina Machado Cesar 
Nazira Salem 
Nicolau Ribciro Filho 
Maria Elisa Bufarah 
Elvira Rosa Josefina Rcalc 
Luciana Maria Josefina Torcione 
Lucie Nogueira Marmontel 

ano 

Vera Helena Martins de Souza San 
tos 

Albertino Piason 
Daisy Valle Rollemberg 

ano 

Heloisa Moniz Reboupas de Car 
valho 

Maria Antonieta Pompe Nardy 
Reynaldo Dias 
Maria Nair de Castilho 
Ondina Del Cielo 
Norah Freitas de Mello 
Geraldo Alves Tavcira 
! oth Campos Maia 

ano 

Segismundo Spina 
Tarsila Ferraz Napoles 
Jose Lazzarini Junior 
Ignez Trondi Siqueira 
Alice Farah 
Daisy Tomaz de Barros 
Fiorinda de Oliveira 
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1946 

Ilka Brunilda Gallo Laurito 
Zelina Attilia Maria Picchi 
Fernando de Carvalho 
Darcy Arruda Miranda Junior 
Eduardo Regos Sa de Miranda 
Vando Fiorentini 
Dilza Almeida Carvalho 

1.° ano 

Paulo Yieira 
Pedro Apolinario 
Mildred Bruno Tallarico 
Maria Zilah Pereira Aranha 
Lauro de Almeida 
Neusenice Mattos de Azevedo Bar- 

rctto 

2.° ano 

Raid Schwinden 
Lais de Eourdes de Almeida Caputo 
Zuma de Carvalho 
O waldo Quirino Simoes 

Vera Helena Martins de Souza San- 
tos 

Daisy Valle Rollemterg 
Albertino Piason 

3.° ano 

Loth Campos Maia 
Lucy Amaral Sant'Anna 
Lucinda Baptista 
Heloisa Moniz Rebougas 

valho 
Reynaldo Dias 
Graciema de Domenico 
Maria Nair de Castilho 
Walter Augusto Francini 

1947 

Sevigne de Souza Lemos 
Alzira Rossi 
Lygia Martins 

de Car- Norah Freitas de Mello 
Ondina Del Cielo 
Maria Antoniela Pompc Nardy 
Sergio Correa 
Geraldo Alves Taveira 
Rosa Nassar 

1.° ano 

Maria Zilah Pereira Aranha 
Fernando de Carvalho 
Milton Campanha 
Antonio Martins Ferreira 
Edda Use Janotti 

Mario Francesehini 
Maria Helena de Oliveira 
Eli an a Rosso 
Emir Macedo Nogueira 
Ruth Botelho Guimaracs 

ano 

Maria Luiza Homem de Mello 
Pedro Apolinario 
Mildred Bruno Tallarico 
Darcy Arruda Miranda Junior 
Dilza Almeida Carvalho 

Albertino Piason 
Zuma de Carvalho 
Raul Schwinden 
Lais de Lourdes de Almeida Prado 

Eduardo Rego Sa de Miranda 
Paulo Yieira 
Yando Fiorentini 
Francisco Roedas 

3.° ano 

Yera Helena Martins de Souza San- 
tos 

Daisy Yalle Rollcmberg 

4.° ano 

Francisco Carlos Sodero 
Alzira Rossi 
Maria Nair de Castilho 

Especializacao 

Candida de Itapema Cardoso 
Adyr Ferraz Yianna 
Maria Antonieta Pompe Nardy 
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Lucinda Baptista 
Lucy Amaral Sant'Anna 
Elza Mota da Cunha 
Sergio Correa 
Scvigne de Souza Lemos 
Lygia Martins 

1948 

Floriano Parreira Filho 
Rosa Nassar 
Ondina Del Cielo 
Reynaldo Dias 
Aida Costa 

1.° ano 

Milton Campanha 
Antonio Martins Ferrcira 
Fernando de Carvalho 
Jayrne Kawas 
Olga de Sa 
Antonio Venticinque 
Lconor Melchior 
(ieraldo Reis Cesar 
Manoel Reis 
Abner Lellis Correa Vicentini 
Xilo Domingos Scalzo 

Gervasio Louren^o 
Geraldo Tabarani dos Santos 
Maria Luiza Fernandes 
Norma Di Grado 
Raul Anacteto 
Edmundo Benedito Alves de Mat- 

tes 
Luciana Orfei 
Oclecio Renato Rogano 
Vito Modesto Boaventura Guglielmi 
Maria Aparecida Genovez 

2.° ano 

Maria Zilah Pereira Aranha 
Dante Tringali 
Edda Ilze Janotti 
Emir Macedo Nogueira 
Mario Franceschini 
Maria Helena de Oliveira 

3.° 

Ruth Botelho Guimaraes 
Eliana Rosso 
Antonio Pimentel de A. Castro 
Flavio Traballi Camargo 
Andre Fernandes Romera 

ano 

Dilza Almeida Carvalho 
Francisco Roedas 
Pedro Apolinario 
Darcy Arruda Miranda Junior 
Maria Luiza Homem de Mello 

Paulo Vieira 
Vando Fiorentini 
Eduardo Regos Sa de Miranda 
Mildred Bruno Tallarico 
Loth Campos Maia 

4.° ano e Especializagao 

Yera Helena Martins de Souza 
Santos 

Raul Schwindem 
Zuma de Carvalho Duarte 
Daisy Valle Rollemberg 
Lais de Lourdes de Almeida 

Caputo 
Maria Antoniet? Pompe Nardy 

Ilka Brunilda Gallo Laurito 
Floriano Parreira Filho 
Sergio Correa 
Edith Pimentel Pinto 
Armando Tonioli 
Aida Costa 
Gilda Maria Reale 

1949 
1.° ano 

Milton Campanha 
Gervasio Louren^o 
Edmundo Benedito Alves de Mat- 

tos 
Manoel Reis 
Maria Helena Villela 
Maria Nair Moreira 

Antonio Martins Ferreira 
Nida Bulgarelli 
Maria Edith do Amaral Garboggini 
Dermal de Camargo Monfre 
Joao de Andrade 
Luiz Carlos Rodrigues da Silva 
Pio Rodrigues de Lima 
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Ivanide Wozary 
Daphne Cecilia Pasotti 

Moacyr Parise Correa 
Lauro de Almeida 

Abner Lellis Correa Vicentini 
Norma Di Grado 
()li>"a de Sa 
Antonio Venticinque 
Miguel Salles 
.lose Benedicto Chiaradia 
Nilo Domingos Scalzo 
Geraldo Tabarani dos Santos 

2.° ano 

Maria Luiza Fernandez 
Maria Apparecida Genovez 
Alcides Pacheco 
Romeu Ferro 
Oclecio Renato Rogano 
Jay me Raw as 
Luciana Orfei 
Leonor Melchior 

3.° ano 

I.oth Campos Maia 
Maria Zilah Pereira Aranha 
Fdda llze Janotti 
Mario Franceschini 
Maria Helena de Oliveira 
Dante Tringali 
Waldemar Arruda 

Eliana Rosso 
Flavio Traballi Camargo 
Ruth Botelho Guimaracs 
Antonio Pimentel de A. Castro 
Emir Macedo Nogueira 
Andre Fernandez Romera 

4.° ano 

Pedro Apolinario 
Eduardo Regos Sa de Miranda 
Paulo Vieira 
Francisco Carlos Sodcro 
Mildred Bruno Tallarico 
Dilza Almeida Carvalho 

Francisco Roedas 
Vando Fiorentini 
Maria Luiza Homem de Mello 
Darcv de Arruda Miranda Junior 
Geraldo Alves Taveira 

Especializa^ao 

Jacintho Elias Rocha Brito Gilda Maria Rcale 
Walter Augusto Francini 
Anna Lia Amaral Almeida Prado 
Lygia Alvares Correa 
Raid Schwinden 

Elisa Jorge Costa 
Daisy Santos Cruz Camargo 
Albertino Piason 

CURSO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS 

1939 
1.° ano 

Guilhermina Koester do Amaral 
Roberta Elizabeth Mac Knight 
Paciencia Stroud Hubbard 
Margarida Julieta Rosa Taranto 
Higino Aliandro 
Ismeria Cintra Ferreira de Ca- 

margo 
Jde Alencar 
Irene Pizoli 
Norma Caixe 
Cid de Oliveira Leitc 
Orminda Lopes Teixeira 
Maria Augusta de Mesquita 

querque 
Joao Fonseca 
Ivone de Toledo Leite Morac 
Cecilia Lobo da Costa 

Albu- 

Maria de Lourdes Pereira 
Jose Domingos Antonio Tancredi 
JErida Banwart 
Dante Alighieri Vita 
Leonore Hanna Schonmann 
Sonia Maria Penteado Piza 
Maria Rita de Oliveira Mota 
Jose Louren^o 
Giselda Stella Novaes Morelli 
Lucia Margarida Gomes Pinto 
Martha Andrauss 
Carmela Rosaria Fitipaldi 
Geraldo de Almeida Vidal 
Haydee Bueno de Camargo 
Ivone Camargo Silva 
Zaide Silva Castro 
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Moyses Rovner 

Isaac Nicolau Salum 
Ernestina Ipolito 
Mercedes I.eite Ribeiro 

2.° ano 

^Maria Prudencia dc Vasconcelos 

3.° ano 

Alfredo Palermo 
Denise Lombardi 

CURSO DE LETRAS NEOLATINAS 

1940 
1.° ano 

Yvonne Camargo da Silva 
Adriana Rastelli 
Ennio Sandoval Peixoto 
Olga Ribeiro Marques 
Lucia Fioroni 
Decio Mates Nogueira 
Hamilton de Oliveira Campos 
Amalia Andreucci 
Wilda Giannattazio 
Rosa Maria Frontini 
Silvia de Ambrosis 
Thais de Arruda Lazcri 

Toyoko Obno 
Maria Aparecida Reck Cabral 
Anna Quatro Ciocchi 
Nelson Pinto e Silva 
Maria de Lourdes Danso Monies 
Edith Monteiro Cintra de Camarg 
Julieta Bruno 
Ines de Castro Martins 
Leonarda Carazza 
Carlos Manoel de Vasconcellos 
Olga Egh Souza Cunha 
Maria Helena Martins Oliveira 

2.° ano 

Higino Aliandro 
Frida Banwart 
Orminda Lopes Teixeira 
Jose Louren^o 
Haydee Bueno de Camargo 
Margarida Julieta Rosa Taranto 
Sonia Maria Penteado Piza 
Gerald o Almeida Yidal 
Lucia Margarida Gomes Pinto 
G.id Oliveira Leite 
Jose Domingos Antonio Tancredi 
Maria A. Mesquita Albuquerque 
Yvonne Leite Moraes 
Maria Rita Oliveira Mota 

Cecilia Lobo Costa 
Paciencia Stroud Hubbard 
Joao Fonseca 
Dante Alighieri Vita 
Ide Alencar 
Irene Pizzoli 
Maria de Lourdes Pereira 
Carmela Rosaria Fitipaldi 
Roberta Elizabeth Mac Knight 
Ismeria Cintra Ferreira de Ca 

margo 
Leonore Hanna Schonmann 
Norma Caxie 
Giselda Stella Novaes Morclli 

3.° ano 

Moyses Rovner 
Maria Prudencia de Vasconcellos 
Cecilia Lage 
Elza Kullnig 

1941 

1.° 

Maria Aparecida Monaco Angera- 
mi 

Maria Zilda Prado Cardoso 
Adelina Guimaro 
Leonarda Carazza 
Olga Ribeiro Marques 

Waidomiro Kairalla 
Mira Helcer 
Joao Ferreira de Albuquerque 
Albertino Pinheiro Junior 

ano 

Jairo Riachuclo Lindemberg Ouin 
tanilha 

Zaide Hasselman da Silva 
Yvette Hasselman da Silva 
lacy Lopes de Leao 
Celia Berretini 



Werner J. Loewenberg 
Yoriko Tada 
Helena de Assis Pacheco 

\ 2.° 

Sylvia de Ambrosis 
Ennio Sandoval Peixoto 
Lucia Fioroni 
Decio Mattos Nogueira 
Olga Egh de Souza Cunha 
Amalia Andreucci 
Suzana Dias Leme 
Rosa Maria Frontini 
Mira Helcer 

3.° 

Yvone de Toledo Leite Moraes 
Geraldo de Almeida Vidal 
Dante Alighieri Vita 
Haydee Bruno de Camargo 
Irene Pizzoli 
Sonia Maria Penteado Piza 
Margarida Julieta Rosa Taranto 
Orminda Lopes Teixeira 
Paciencia Stroud Hubbard 
Maria de Lourdes Pereira 
Leonore Hanna Schonmann 
Ide de Alencar 
Joflo Fonseca 
(iiselda Stella Morelli 
Norma Caxie 

1942 

1.° 

Maria Jose de Oliveira Pinto 
Guiomar Caram 
Margarida Kuhlmann 
Myriam Ellis 
Jiirn Jacob Philipson 
Maria Stela Barcelos 
Maria Eunice Prado Leme 
Moyselina Bezerra de Menezes 
Vera Vila 
Maria Viviane Cecconi 
Julia Marchetti 
Hilda Canto 
Maria Vera Lombardi 
Maria Julia Casella 
Luiz de Moura Barbosa 

2.° 

Werner J. Loewenberg 
Yoriko Tada 
Maria Zilda Prado Cardoso 
Olga Ribeiro Marques 

Ruth Monteiro de Arruda 
Maria Antonieta Nogueira 

ano 

Anna Quatro Ciocchi 
Maria Aparecida Reck Cabral 
Maria Helena Martins de Oliveira 
Toyoko Ohno 
Julieta Bruno 
Hamilton de Oliveira Campos 
Wilda Giannattazio 
Edith Monteiro Cintra de Camargo 
Adriana Rastelli 

ano 

Maria Rita de Oliveira Motta 
Jose Louren^o 
Higino Aliandro 
Ismeria Cintra Ferreira de Ca- 

margo 
Carmela Rosaria Fitipaldi 
Jose Domingues Antonio Tancredi 
Frida Ban wart 
Lucia Margarida Gomes Pinto 
Cecilia Lobo da Costa 
Roberta Elizabeth Mac Knight 
Maria Augusta Mesquita Albuquer- 

que 
Cid de Oliveira Leite 

ano 

Tgnez Jabur 
Maria Cecilia Pacheco Ferreira de 

Sa 
May Nunes do Souza 
Aracy Camargo Oliveira 
Elza Palermo 
Carmela Girota 
Dinorah Flavia Cosi 
Nely Burgos Pereira 
Anna Gori 
Cybelle Simoes Magro 
Maria Wanda Raia 
Leonette Barbuy Cassanha 
Helena de Assis Pacheco 

ano 

Maisa Petrellis 
Maria Aparecida Monaco Ange- 

rami 
Adelina Guimaro 
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Ruth Monteiro de Arruda 
lacy Lopes Leao 
Cejia Berretini 
IV f O IM « Maria de Lourdes Danso Monies 

Zaide Hasselman da Silva 
Yvette Hasselman da Silva 
Juliet a Bruno 
Hamilton Oliveira Campos 

3.° ano 

Mira Helcer 
Lucia Fioroni 
Adriana Rastelli 
Silvia de Ambrosis 
Anna Quatro Ciocchi 
Maria Helena Martins de Oliveira 
Edith Monteiro Cintra de Camargo 
Ennio Sandoval Peixoto 

1943 

1° 

Anna Gori 
Hilda Canto 
Maria Wanda Raia 
Vera Tonetti 
Olivia Gonsenza 
Olimpia Rimini 
Elza Accorsi 
Marlyse Madeleine Kahn 
Esmeralda Munhoz 

2.° 

Suzana Dias Leme 
Maria Aparecida Reck Cabral 
Amalia Andreucci 
Decio Matos Nogueira 
Olda Egh de Souza Cunha 
Wilda Giannatazzio 
Toyoko Ohno 

ano 

Leonor Paiva da Fonseca 
Maria Cecilia Abrcu Cursino de 

Moura 
Mercedes Saad 
Maria de Lourdes Ferraz Wey 
Almerinda Rastelli Montenegro de 

Menezes 
Clotilde Wanda Capasso 
Dirce Alvarenga Foz 

ano 

Maria Antonieta N. de Macedo 
Maria Jose Oliveira Pinto 
Leonette Barbuy Cassanha 
Jiirn Jacob Philipson 
Guiomar Car am 
Luiz de Moura Barbosa 
Nelly Burgos Pereira 
May Nunes de Souza 
Maria Eunice Prado Leme 
Aracy Camargo de Oliveira 
Julia Marchetti 

3.° 

Ignez Jabur 
Marina Julia Casella 
Maria Viviana Gecconi 
Dinorah Flavia Cosi 
Mar gar id a Kuhlmann 
Carmelia Cirota 
Myriam Ellis 
Moyselina Bezerra de Menezes 
Maria Estela Barcelos 
Elza Palermo 

ano 

Maisa Petrellis 
Adelina Guimaro 
Celia Berrettini 
Yoriko Tada 
Maria Aparecida Monaco Ange- 

rami 
Zaide Hasselraann da Silva 
Yvette Hasselmann da Silva 

1944 

lacy Lopes Leao 
Olga Ribeiro Marques 
Maria Zilda Prado Cardoso 
Julieta Bruno 
Ruth Monteiro de Arruda 
Werner J. Loe wen berg 
Maria de Lourdes Danso Monies 
Hamilton Oliveira Campos 

1.° ano 

Maria de Lourdes Ferraz Wey 
Tereza de Jesus Godoi 

Ivana Maria Trussardi Delpech 
Wilma Mantovanini . 



Celia Pereira Aranha 
Dinah Spinola Gomes 
Helena Maria Grili 
Liede Prisoni Fuser 
Luzia Sallinas 
Ilka Brunilda Gallo Laurito 
Vilma Maretti 
Carmen Michelet Sant'Anna 
Licia Federico 
Lais Cortines Laxe 
Lucy Ribeiro de Moura 

2.° 

Dirce Alvarenga Fdz 
Liza Accorsi 
Esmeralda Munhoz 
Anna Gori 
Hilda Canto 
Vera Tonetti 
Leonor Paiva da Fonseca 
Almerinda Rastelli M. de Menezes 
Mercedes Saad 

3.° 

May Xlines de Souza 
Margarida Kuhlmann 
Leonette Barbuy Cassanlia 
Jiirn Jacob Philipson 
Maria Estela Barcelos 
Nelly Burgos Pereira 
Maria Jose de Oliveira Pinto 
Garmelia Cirota 
Maria Antonieta Nogueira de Ma- 

cedo 
Elza Palermo 

1945 
1.° 

Clarisse de Moura 
Neyde Pedroso Pbvoa 
Laurindo Cardoso Pero 

2.° 

Liede Frisoni Fuser 
Luzia Salinas 
Licia Federico 
Lais Cortines Laxe 
Ivana Maria Trussardi Delpech 
Hilda Canto 
Lucy Ribeiro de Moura 
Celia Pereira Aranha 
Josefina Cagelli 
Luzia Zappata Camas 
Zelinda Attilia Maria Picchi 
Ilka Brunilda Gallo Laurito 
Tereza de Oliveira Ycloso 
Francisco Daniel Trivinho 

Maria Cecilia de Lima Nunes Pe- 
reira 

Francisco Daniel Trivinho 
Ermellnda Miraglia 
Luzia Zapatta Camas 
Zelinda Attilia Maria Picchi 
Leda Gaya Costa 
Celia Virginia De Simone 
Tereza de Oliveira Veloso 
Josefina Cagelli 

ano 

Maria Cecilia de A. Cursino de 
Moura 

Marlvse Madeleine Kahn 
Clotilde Wanda Capasso 
Carmen Perez Ramos 
Auria Ambrosi Santos 
Yole Laloni 
Maria Wanda Raia 
Olivia Goscnza 

ano 

Luiz de Moura Barbosa 
Maria Eunice Prado Leme 
Aracy de Oliveira 
Maria Viviana Cecconi 
Moyselina Bczerra de Menezes 
Guiomar Caram 
Marina Julia Casella 
Dinorah Flavia Cosi 
Julia Marchetti 
Ignez Jabur 
Myriam Ellis 

ano 

Maria Aparecida Magalbaes 
Norman Anawate 
Romulo Fonseca 

ano 

Celia Virginia De Simone 
Carmen Michellel Sant'Anna 
Wilma Mantovanini 
Dinah Spinola Gomes 
Aparecida Ribeiro de Paula 
Flora Bernardi 
Lia Assumpta Maganani 
Vilma Maretti 
Helena Maria Grilli 
Leda Gaya Costa 
Ermelinda Miraglia 
Maria Cecilia de Lima Nunes Pe- 

reira 
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3. 

Marlyse Madeleine Kahn 
Vera Tonetti 
Almerinda Rastelli M, de Menezes 
Maria Cecilia A. Cursino de Moura 
Anna Gori 
Klza Accorsi 
Vole Laioni 

1946 
l.' 

Sonia Orieta Heinrich 
Carlos Ortiz 
Alza Maia 
Maria Odette Minguini 
Consuelo Banducci de Amorim 
Maria Laetitia Antonacci 
Alzira dos Santos 
Marcos Scavone 
Yvonc Galeotti 
Carmine Biagio Tnndisi 
Jose Velasco 
Joao Teodoro d'Olim Marotc 
Jose Xovazzi Junior 

2: 

Cdarisse de Moura . 
Xeyde Pedroso Pdvoa 

3/ 

Helena Maria Grilli 
Ivana Maria Tnissardi Delpech 
Ilka Brunilda Gallo Laurito 
Licia Federico 
Wilma Mantovanini 
Josefina Cagelli 
Vilma Moretti 
J.ais C.ortines Laxe 
Luzia Zappata Gamas 
Luzia Salinas 
Liede Frisoni Fuser 
Zelinda Attilia Maria Picchi 

1947 

Carln Inaraa 
Perola de Carvalho 
Iris Borges Fialho 
Flavia Terezinha de Almeida Car- 

valho 
Saiud Helena Asset" 
Olga Pigosso 
Isabel de Morais Oliveira Campos 
Laura Prestes 
Wilson Pereira Borges 
Mario Lucio Scgre 
.Zae Mariano Carvalho Nascimento . 

J unior 

ano 

I eonor Paiva da Fonsecn 
Clotilde Wanda Capasso 
Fsmeralda Munhoz 
Dirce Alvarenga Foz 
Olivia Cosenza 
Mercedes Saad 
Carmen Perez Ramos 

ano 

Xorma de Freitas 
Alvaro Machado de Campos 
Candida Zuiani 
Dora Ignez Anna Costa 
Ivone Espinola 
Celina Ferreira Gorga 
O'ides Belmonte 
Helena Albertini 
Edith Rodrigues de Moraes 
Maria Felicia Martino 
l.vdia Magnoli 
Maria do Canno Helfenstein Ma.'n 
^'aldomiro Benedito de Abreu 

ano 

Laurindo Cardoso Pero 
Norman Anawate 

ano 

Hilda Canto 
Carmen Mi die let Sant'Anna 
Francisco Daniel Trivinho 
Teresa de Oliveira Veloso 
Aparccida Ribeiro de Paula 
Lucy Ribeiro de Moura 
Dinah Spinola Gomes 
Celia Virginia de Simone 
Maria Cecilia de Lima X. Pereira 
Flora Bernardi 
Ermelinda Miraglia 

1.° ano 

Maria Thereza Emboada da Costa 
Alcidema Franco 
Szenjndla Armel 
Golda Armel 
Maria Dulce Castelli de Almeida 
Maria Candida Rezende 
Haydee Miguel Frayze 
Decia Li via Teixeira 
Nelly Correa 
Adolphina Pereira de Campos 
Alberto Babur 
Dora Agathe Herzog 



2.° ano 

Maria Odette Minguini 
Carmine Biagio Tundisi 
Edith Rodrigues de Moraes 
Tone Galcotti 
Joao Tcodoro d'Olim Marote 
Consuelo Banducci de Amorim 
Lydia Magnoli 
Norma de Freitas 
Candida Zniani 

Jose Novazzi Junior 
Alza Maia 
Dora Ignez Anna Costa 
Maria Felicia Martino 
Helena Albertini 
Maria Laetitia Antonacci 
Celina Belmonte 
Alzira dos Santos 
Orides Belmonte 

3.° ano 

Celia Pereira Aranha 
Neide Pacheco Povoa 
Clarisse de Moura 
Eeda (lava Costa 

Helena Maria Grilli 
Norman Anawate 
Laurindo Cardoso Pero 

4.° ano e Especializagao 

Elza Accorsi 
Celia Virginia de Simone 
Helena Maria Grilli 
Josefina Cagelli 
Ivana Maria Trussardi Delpech 
Liede Fuser 
Vilma Maretti 
Luzia Salinas 
Ilka Brunilda Gallo Laurito 
Carmen Michelet Sant'Anna 

Maria Cecilia de Lima Xuries Pe 
reira 

Luzia Zapalla Camas 
Lucy Ribeiro de Moura 
Tereza de Olivcira Velloso 
Licia Federico 
Lais Cortines Laxe 
Zelinda Attilia Maria Picchi 
Vilma Mantovanini 
Ermelinda Miraglia 

1948 
1.° 

Decia Livia Teixeira 
Olga Pigosso 
Maria Candida Rezende 
Alberto Barbur 
Maria Dulce Castelli de Almeida 
Mercedes Passarelli 
Maria de Lourdes Rodrigues 
Nicia Maria Machado 
Nilza Antunes Leao 
Laurentino Beu Filho 
Maria Aparecida Blandy Neves 
Ursula Ruth Riedel 
Helen Marion Stern 
Eunice Navajas 
Jose Fraga Teixeira 
Nilza Pereira da Silva 
Yvonne Felice Gongalvcs 
Madeleine Thudichum 
Annapaola Gabriella Ventura 

ano 

Alice Trindade Pereira 
Aracy Micucci 
Suad Saad 
Maria Luiza Medeiros Pereira de 

Souza 
leda Santos Barcellos 
Maria de Lourdes Bernardes da. 

Silva 
Thereza Maria Rangel Pcstana 
Esther Guimaraes Proenya 
Marilda Gouvea Martins 
Eugenia Brentani 
Wilma Velloso da Silveira 
Maria Aparecida Penteado Car- 

doso 
Maria Helena Costa 
Maria de Lourdes Sampaio Goes 
Carmen Therezinha dos Santos 

Haydee Miguel Frayze 
Mario Lucio Segre 

2.° ano 

Iris Borges Fialho 
Nelly Correa 
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Laura Amelia Alves Vivona 
Car la Inama 
Perola dc Carvallio 
Alcidema Franco 
Zae Mariano Carvallio do Nasci- 

m en to Junior 
Flavia Terezinha de Almeida Car- 

vallio 

Wilson Pereira Borgcs 
Isabel de Moraes Oliveira Campos 
Laura Prestes 
Szenjndla Armel 
Adolphina Pereira de Campos 
Maria Thereza Emboada da Costa 
Golda Armel 

3.° ano 

Maria Odette Minguini 
Lydia Magnoli 
Maria Laetitia Antonacci 
Consuelo Banducci de Amorim 
Grides Belmonte 
Alza Maia 
Yvone Galeotti 
Jose Novazzi Junior 
Cclina Ferreira Gorga 

Candida Zuiani 
Carmine Biagio Tundisi 
Alzira dos Santos 
Maria Felicia Martino 
Helena Albertini 
Edith Rodrigues dc Moraes 
Joao Teodoro d'OIim Marote 
Dora Ignez Anna Costa 
Nor ma de Freitas 

4.° ano e Especializa^ao 

Myriam Ellis 
Therezinlia Franco de Queiroz Fer- 

reira 
Clarisse de Mo lira 
Led a Gay a Costa 
Norman Anawate 
Licia Federico 
Lais Cortines Laxc 
Walter Augusto Francini 

Teresa de Oliveira Yelloso 
Maria Rita de Oliveira Motta 
Carmen Michelet Sant'Anna 
Lucy Ribeiro de Moura 
Ivana Maria Trussardi Delpech 
Zelinda Attilia Maria Picchi 
Maria Jose Pinto 
Leonette Barbuy Cassanha 
Ilka Brunilda Grllo Laurito 

1949 

1.° ano 

Neyde Antunes Mattos 
Neyde Gongalves Rocha 
Sarah Ortiz 
Getulio Vita dc Lacerda Abreu 
Joao Roberto 
Archalus Tchalikian 
Antonio Lazaro de Almeida Prado 
Maria Lucia Rodrigues de Mattos 
Fernando Wili Bastos Franco 
Altani Lara 
Anezia Thereza Giachetto 
Thereza Josephina dos Reis 
Ada Natal 
Maria Thereza Queiroz Guimaraes 
Martha Maria Pacheco de Paula 

Leitc 
Maria Alice de Oliveira Faria 
Maria Floriscena Giraldes 
Leonor Lopes 

Hilda Machado 
Enid Cesar Marques 
Walter Sergio de Castro 
Decio de Almeida Prado 
Neusa dos Santos Alves 
Paulo Jose da Costa Junior 
Helly Caserta 
Ceiina Pimentel Rizzo 
Genia Wajtman 
Niobel Donatz Ribeiro da Silva 
America Moral 
Ilka Sebastiana de Bastos 
Maria Alice Leile Prado Pinto 
FJory Reck Cabral 
Natalia Ostolopoff 
Yara Moretti 
Edna Silva 
Mvriam ConceiQao Matei 
Thais de Arruda Lazzeri 
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2.° ano 

Kunice Navajas 
>iicia Maria Machado 
Nilza Percira da Silva 
Maria Helena Costa 
Nilza Antunes Lemos 
Maria Dulcc Castelli <le Almeida 
Alice Trindade Pereira 
Zae Mariano Carvalho do Nasci- 

mento Junior 
Salimi Kfouri 
Thereza Maria Range 1 Pestana 
Magali de Azevedo Nogucira 
Suad Saad 
Mercedes Passarelli 
Maria Isabel Alves Ferreira 
Olga Pigosso 
Maria de Lourdes Rodrigues 
Maria Aparccida Penteado Car- 

doso 
Esther Guimaraes Proen^a 
Maria Luiza Medeiros Pereira de 

Souza 
Maria Gouvea Martins 

C'armella Rarbagallo 
(barmen Terezinha dos Santos 
Wilson Pereira Borges 
Uydad Nassar 
Vcra Braga Franco 
Wilma Velloso da Silveira 
Nelson Neto da Silva 
Clara Maria Lazinha Reinez 
Flavia Terezinha de Almeida Car- 

valho 
Maria Candida Rezende 
leda Santos Bercellos 
Aracy Micucci 
Decia Livia Teixeira 
Yvonne de Felice Gon^alves 
Madeleine Thudichum 
Annapaola Gabriclla Ventura 
Maria de Lourdes Bernardes da 

Silva 
Maria Jose Duarte 
Maria Martins Lazinha Reincz 
Maria de Lourdes S. Goes 
Paulo Monte Serrat Fillio 

3.° ano 

Laura Prestes 
Laura Amelia Alves Vivona 
Iris Borges Fialho 
Szenjndla Armel 
Golda Armel 
Perola de Carvalho 
Alcidema Franco 

4.° 

Lydia Magnoli 
Maria Laetitia Antonacci 
Maria Luiza Tross Braga 
Jose Novazzi Junior 
Norma de Freitas 
Euridice Belmonte 
Alza Maia 
Nilza Coclho da Silva 
Dora Ignez Anna Costa 
Joao Teodoro D'Olim Marote 

Haydee Miguel Frayze 
Nelly Correa 
Adolphina Pereira de Campos 
Carla Inama 
Isabel de Moraes Oliveira Campos 
Maria Thereza Emboaba da Costa 

ano 

Celina Ferreira Gorga 
Maria Odette Minguini 
Edith Rodrigues de Moraes 
Alzira dos Santos 
Helena Albertini 
Candida Zuiani 
Norman Anawate 
Consuelo Banducci de Amorim 
Maria Felicia Martino 
Carmine Biagio Tundisi 

Espscializacao 

Neyde Povoa Nogueira Leda Gaya Costa 
Cllarice de Moura 

CURSO DE LETRAS ANGLO-GERMANICAS 

1940 
1.° ano 

Cecilia Lage ^Iir« Helcer 
Klza Ruling Joao Ferreira de Albuquerque 
Waldomiro Kairalla Albertino Pinheiro Junior 



1941 
1.° 

Niobe Piedade 
Gladys Zambianchi 
Maria Helena de Barros Ribeiro 
Francisca G.ogan 

2.° 

Joao Ferreira de Albuquerque 
Flza Killing 

1942 
1.° 

Maria Helena Figueiredo Peres 
Sylvia Galvao 
Percy Ferraz Favero 
Maria Ophelia Rossi 
Lilia de Barros 
Yolanda l llioa Canto 
Leda Machado Campos 
Maria do Carmo Vicira da Gunha 
Nilce Borges do Yal 
Sylvia Barbosa Ferraz 

2.° 

Beatriz de Oliveira 
Gladys Zambianchi 
Niobe Piedade 

3.° 

Cecilia Lage 
Joao Ferreira de Albuquerque 

1943 
1.° 

Maria Marques 
Lilia Montesanti 
Maria Lygia Salles 
Elvira do Ceu Martins 
Maria Cechetti Ferrari 
Geny Chansky 

2.° 

Gilda Cesar Pinto 
Percy Ferraz Favero 
Nilce Borges do Val 
Malca Coifman 
Maria Jose Peixoto 
Sylvia Barbosa Ferraz 
Maria do Carmo Wagner Vicira da 

Cunha 
Yolanda. de I lhoa Canto 
Leda Machado de Campos 
Nise Correa Martins 
Serena Scala 

ana 

Beatriz de Oliveira 
Maria Penha Lobo Costa 
Edmundo Paschoal Spina 

ano 

Waldomiro Kairalla 
Cecilia Lage 

ano 

Vera Pinto Alves 
Camilo Marques Paula 
Gilda Cesar Pinto 
Nise Correa Martins 
Lconore Hanna Schonmann 
Maria Jose Peixoto 
Serena Scala 
Maria Izabel Cardoso Pimcntel 
Malca Coifman 
Norma Bambini 

ano 

Maria Helena Barros Ribeiro 
Edmundo Paschoal Spina 
Francisca Cogan 

ano 

Elza Ruling 
Waldomiro Kairalla 

ano 

Isabel Barros de Carvalho 
Stella Vieira 
Jose Domingos Antonio Tancredi 
Adazir Almeida Carvalho 
Yvette Carvalho Novaes dos Santos 
Gilberta da Costa e Silva Thut 

ano 

Carmen Legaspc 
Maria Isabel Seara Cardoso Sar- 

mento Pimentcl 
Lilia Barros 
Vera Pinto Alves 
Camilo Marques Paula 
Maria Ophelia Rossi 
Sylvia Galvao 
Maria Helena Figueiredo Peres 
Norma Bambini 
Nylza Gongalves 
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3.° ano 

Maria Helena de Barros Ribciro 
Beatriz de Oliveira 
Gladys Zambianchi 
Ide Ale near 
Leonore Hanna Schonmann 
Margarida Julieta Rosa Taranto 
Cecilia Lobo Costa 

1944 

1.° ano 

Ivone de Toledo Leite Moraes 
Lucia Margarida Gomes Pinto 
Hay dee Bueno Camargo 
Francisca Cogan 
Xiobe Piedade 
Edmundo Paschoal Spina 

Volanda Yared 
Sonia Orieta Heinricb 
Suzana Claudia de Souza 
Ruth Arouca 
Julia Gon^alves Amaro 
Dione Lemke 
Julieta Redey 
Rosemary Ricciardi Cruz 
Paulo Augusto Adfllberto Froehlich 
Leda Franca 

2.° 

Maria Marques 
Elvira do Ceu Martins 
Stella Vieira 
Maria Lygia Salles 
Albertino Pinheiro Junior 
Adazir Almeida de Carvalho 
Joao Fonseca 
Gilberta da Costa e Silva Thut 

3.° 

Maria Helena Figueiredo Peres 
Maria Isabel S. Cardoso S. Pi- 

men tel 
Percy Ferraz Favero 
Nilce Borges do Val 
Leda Machado de Campos 
Yolanda de Ulhoa Canto 
Lilia de Barros 
Sylvia Galvao 
Camilo Marques Paula 
Nise Correa Martins 
Maria Ophelia Rossi 

1945 

1.° 

Paulo Augusto Adalberto Froehlich 
Jurandyr Moreira Lamberti 
Julia Gon^alves Amaro 
Beatriz Lobo Costa 

Maria Franco da Rocha Moreira 
Onedia Celia de Carvalho Barbosa 
Branca Cesar Nogueira 
Judith Felicissimo de Andradc 
Edna Chagas Cruz 
Priscilla Kerr Nogueira 
Clestenes dos Reis 
Maria Florinda Justo Teani 
Celia Maria Saboya Salles 
Jurandyr Moreira Lamberti 

ano 

Geny Chansky 
Isabel Barros de Carvalho 
Maria Cechetti Perrari 
Celia Luiz de Souza 
Dirce Antunes Brito 
Helena Louren^o Gomes 
Yvettc Carvalho Novacs dos Santos 
Lilia Montesanti 

ano 

Nylza Goncalves da Silva Lima 
Carmen Legaspe 
Malca Coifman 
Sylvia Barbosa Ferraz 
Maria Jose Peixoto 
Norma Bambini 
Gilda Cesar Pinto 
Maria do Carmo Wagner Vieira da 

Cunha 
Vera Pinto Alves 
Serena Scala 

ano 

Leda Leite Cerqueira 
Jose Domingos Antonio Tancredt 
Nelson Marcondes do Amaral 
Celia Luiz de Souza 



2.° ano 

Dione Lemke 
Sonia Orifeta Heinrich 
Maria Franco da Rocha Moreira 
Leda Franga 
Branca Cesar Nogueira 
Judith Felicissimo de Andrade 
Suzana Claudia de Souza 
Clestenes dos Rcis 
Lilia Montesanti 

3.° 

Maria Marques 
Gilberta da Costa e Silva Thut 
Stella Vieira 
Maria Lygia Salles 
Joao Fonseca 
Adazir Almeida Carvalho 

1946 
1.° 

Maria Helena Ferraz Braga 
Mariana Cabral Barroso 
Francisca Depari 
Thereza Lamberli 
Mary Gdanski 
Ida de Souza Fonseca 
Yedda Gravenstein Borges 
llda Poliastrini 
Nadyr Percira Pinto 

2.° 

Clea Abdon Salomao Rameh 
Leda Leite Cerqueira 
Maria Florinda Justo Tcani 
Maria Sylvia de Quadros Lima 
Beatriz Lobo da Costa 
Yvette Fadul 

3.° 

Maria Franco da Rocha Moreira 
Yolanda Yared 
Edna Chagas Cruz 
Clestenes dos Reis 
Dione Lemke 
Leda Franca 
Sonia Orieta Heinrich 
Judith Felicissimo de Andrade 

1947 
1.° 

Therezinha de Souza Campos 
Maria Aparecida Semeghini 
Afifi da Fonseca Jahali 
Ramon Marba Ruiz Filho 

Onedia Celis de Carvalho Barbosa 
Edna Chagas Cruz 
Yolanda Yared 
Priscilla Kerr Nogueira 
Rosemary Ricciardi Cruz 
Celia Luiz de Souza 
Maria Florinda Justo Teani 
Ruth Arouca 
Celia Maria Saboya Salles 

ano 

Isabel Barros de Carvalho 
Maria Cechetti Ferrari 
Geny Chansky 
Elvira do Ceu Martins 
Helena Lourenfo Gomes 

ano 

tiucia Pougy da Costa Pinto 
Terezinha de Souza Campos 
Norma Machado Oliveira 
Nicolau Ribeiro Filho 
Ignez Jabur 
Julio Paiva Guedes 
Gizelda Pentcado Di Guglielmo 
Afifi da Fonseca Jabali 

ano 

Julia Gon^alves Amaro 
Paulo Augusto Adalberto Froehlich 
Therezinha Franco de Queiroz 

Ferreira 
Rosemary Ricciardi Cruz 

ano 

Branca Cesar Nogueira 
Onedia Celia de Carvalho Barboza 
Ruth Arouca 
Celia Maria Saboya Salles 
Lilia Montesanti 
Celia Luiz de Souza 
Priscilla Kerr Nogueira 

ano 

Lisette Beatriz Graziani 
Lais Helena Fernandes Lencastre 
Frwim Theodor Rosenthal 
Wildo Joao Pinheiro 
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Maria Antonieta D'Alcssandro 
Eidaldea Neomisia Magnani Foclii 
lolanda Guimaraes Barros 
Heloisa Jardim Moreira 
Teresinha Gomes de Amorim 
Maria do Carmo Gregori 

Maria rherezinlia Picchioni 
Sonia Maria Xavier Telles 
Cira Ligia Mazza 
Maria Teresinha Groce 
Jairo Bucno 
Joao Capez 

2.° ano 

Nadyr Pereira Pinto 
Maria Helena Ferraz Braga 
Lucia Pougy da Costa Pinto 
Francisca Depart 
Giselda Penteado Di Guglielmo 
Yedda Gravenstein Borges 
Ida de Souza Fonseca 
Norma Maehado Oliveira 

Thereza Lamberti 
Freda Perla Bozenberg 
Mary Gdanski 
Mariana Cabral Barroso 
Rosemary Ricciardi Cruz 
Julia Gon^alves Amaro 
Albertino Pinheiro Junior 

3.° ano 

Beatriz Lobo da Costa 
Therezinha Franco de Queiroz 

Ferreira 
Clea Abdon Salomao Rameh 
Paulo Augusto Adalberto Froehlich 

Yvettc Fadul 
Cilia Montesanti 
Maria Florinda Justo Tcani 
Leda Leite Cerqueira 
(adia Luiz de Souza 

4.° ano e Especializa^ao 

Geny Chansky 
Onedia Celia de Carvalho Barboza 
Judith Felicissimo de Andrade 
Branca Cesar Nogueira 
Edna Chagas Cruz 
Yolanda Yared 

Sonia Orieta Heinricli 
Celia Luzi de Souza 
Lilia Montesanti 
Dionc Lcmke Motta 
Isabel Barros de Carvalho 
Maria Lygia Salles 

1948 
1.° 

Joao Capez 
Maria de Lourdes Gomes 
Clara Fuchs 
Ersula Rutli Riedel 
Anna Thereza Birkholz Correa 
Perola Rodrigues 
Carmen Helene Hildegard Hoick 
Evs Casale De Arruda 
Irene De Mori 
Alda Assumpfao do Amaral 

ano 

Lucy de Souza Gitahy Teixeira 
Ana Waldercz Ayres Neves de 

Alencar 
Nelly Requejo Hernandez 
Omar Falleiros 
Melder Almeida de Carvalho 
Maria Heloisa da Cunha Almeida 

Prado 
Jose Rangel de Almeida 
Adelia Purgato Carelli 

2.° ano 

Lisctte Beatriz Graziani 
Maria Terezinha Croce 
Cira Ligia Mazza 
Heloisa Jardim Moreira 
lolanda Guimaraes Barros 
AVildo Joao Pinheiro 

Maria Aparccida Semeghini 
Teresinha Gomes d'Amorim 
Maria do Carmo Gregori 
Julia Gonpalves Amaro 
Maria Nazareth Gouvea Gallao 
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Erwin Theodor Rosenthal 
Ramon Marba Ruiz Filho 
Jairo Bueno 
Suzana Claudia Braga de Souza 

Kobal 

3.° 

Maria Helena Ferraz Braga 
Yedda Gravenstcin Borges 
Giselda Penteado Di Guglielmo 
Norma Machado Oliveira 
Mariana Cabral Barroso 
Nadyr Pereira Pinto 

Lais Helena i.encnstre 
Afifi da Fonseca Jabali 
Eidaldea Neomisia Magnani Foclii 
Rosemary Ricciardi Cruz 

ano 

Freda Perla Rozenberg 
Ida de Souza Fonseca 
Thereza Lamberti 
Mary Gdansk! 
Lucia Pougy da (^osta Pinto 

4.° ano e Especializagao 

Paulo Augusto Adalberto Froehlich 
Maria Cechetti Ferrari 
Dione Lcmke Motta 
(".lea Abdon Salmao Ramel 
Priscilla Kerr Nogueira 
Onedia Celia de Carvalho Barboza 
Celia Luiz de Souza 
Branca Cesar Nogueira 

Leda Franca 
Edna Cbagas Cruz 
Celia Maria Saboya Salles 
Sonia Orieta Heirinch 
Maria Florinda Justo Teani 
Therezinha Franco de Queiroz 

Ferreira 

1949 
1.° ano 

Jeannettc Chedick 
Jose Rangel de Almeida 
Lucia de Souza Cambeses 
Maria Apparecida Morrone 
Maria Haydee Gomes 
Elza Dagmar Pinto 
Amira Kurban 
Margarida Lenzi Fonseca 
Manuel Aparecido Medeiros 
Linda Tonon 
Jose Resstel 
Anna Lucy Albuquerciue Jorge 
Maria Sylvia Ley 
Neuza Jorge Longo 
Scheva Niski 
Victoria Bustamante Rangel de 

Freitas 

2.° 

Lucy de Souza Gitahy Teixeira 
Nelly Requejo Hernandez 
Francisca Depari 
Clara Fuchs 
Anna Thereza Birkhloz Correa 
Ana Walderez Ay res Neves de 

Alencar 
Vera Arruda Camargo 
Maria <le Gourdes Gomes 

Neuza Rodrigues 
Nancy Zattarelli 
Elide Sclim Ferse Nassur 
Wilma Pereira Costa 
Elza Saraiva Monteiro 
Clarice Naufal 
Herbert Hugo Lichtenthiiler 
Adolpho Lombardi Filho 
Ana Maria Zitti 
Malta Oliveira de Andrade 
Wangelita Santos Loureiro 
Jamile Abdalla 
Maria de Gourdes Prado 
Elza Santos Elias 
Lycia Hofling 
Dirce Ferrari De Biasi 

ano 

Lys Casale de Arruda 
Rosemary Ricciardi Cruz 
Julia Gonpalves Amaro 
Irene de ^lori 
Nara Monte 
Adelia Purgato Carelli 
Perola Rodrigues 
Carmen Helene Hild-egard Hoick 
Joao Capez 



— 784 

3.° 

Erwin Theodor Rosenthal 
Heloisa Jardim Moreira 
Maria Nazareth Gouvea Gallao 
Cyra Lygia Mazza 
Lisette Beatriz Graziani 
Ruth Arouca 
Eidaldea Neomisia Magnani Fochi 
Ramon Marba Ruiz Filbo 
Lais Helena Fernanda Lencastre 

4.° 

Mariana Cabral Barroso 
Tedda Borges Falzoni 
Lucia Pougy da Costa Pinto 
Nadyr Pereira Pinto 
Nilza Xorma Brandao 
Maria Helena Ferraz Braga 

ano 

Jairo Bueno 
Wildo Joao Pinheiro 
Maria do Carmo Gregori 
Teresinha Gomes d'Amorim 
Suzana Claudia Braga Kobal 
Maria Therezinha (h-occ 
Maria Aparecida Semeghini 
lolanda Guimaraes Barros 

ano 

Freda Perla Rozenbcrg 
Giselda Penteado I)i Guglielmo 
Ida de Souza Fonseca 
Xorma Machado de Oliveira 
Thereza Lamberti 
Mary Gdansk! 

Especializa^ao 

iiilda Cesar Pinto 
Paulo Augusto Adalberto Froehlich 

Maria Florinda Justo Teani 

CURSO DE PEDAGOGIA 

1940 

1.° ano 

Maura Negrao 
dose Severo de Camargo Pereira 
Maria Jose Barros Fornari 

1941 

Anita Buchala 
Milton Louren^o de Oliveira 

ano 

Rcnato Paschoalick 
Norah Joana Pelegrini 

Yvonne de Camargo Silva 
Hebe Rolim de Camargo 

2.° ano 

Maria Jose de Barros Fornari 
Jose Severo de Camargo Pereira 

Anita Buchala 

1942 

Renato Paschoalick 
Dora Godoy Araujo 
Aretusa Chaves 
Yone Galeotti 
Arrigo Leonardo Angelini 
Wlademir Rehder 
Marcos Pontual 
Nice Camargo Barioni 
Jovino Guedes de Macedo 
Joel Martins 

1.° ano 

Helena Rocha de Achoa 
Maria Luiza Aranha Nascimento 
Odette Louren^ao 
[Ida Pollastrini 
Celia Paes Fernandes Silva 
Constancia Rogich 
Irene Franca 
Jose Antonio do Amaral Vieira 
Benedito de Souza Fallciros 
Delma da Concei^ao C arc he'd i 
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2.° ano 

Norah Joanna Pelegrini 
Yvonne dc Camargo e Silva 

Jose Severo dc Camargo Pcrcira 
Maria Jose dc Barros Fornari 

Hebe Rolim dc Camargo 

3.° ano 

Anita Buchala 

1943 

1.° ano 

Ilda Pollastrini 
Wladimir Rchder 
Nelson dc CampoS Pircs 
Daisy Anderi 
Eliana Amaral dc Franca Pereira 
Carlos Marques Pinho 
Ivonne Espinola 
Rosiris Maria Andrcucci 
Maria Bordini do Amaral 
Carlos Alvarcnga 
Flavio Motta 

Esther Fcrreira Albuquerque 
Maria Luiza Aranha Nascimcnto 
Jovino Guedes de Macedo 
Helena Rocha de Uchoa 
Benedito de Souza Falleiros 
Aidyl Macedo Queiroz 
Fuad Calixto 
Norma Rocha Magdalena 
Marcos Pontual 
Maria Thereza Teixeira Verguciro 

Celia Paes Fernandes Silva 
Arrigo Leonardo Angelini 
Odette Louren^ao 
Constancia Rogich 
Dora de Godoy Araujo 
Joel Martins 

Norah Joanna Pellegrini 
Yvonne de Camargo Silva 

2.° ano 

Jose Anton'o do Amaral Vieira 
Yone Galeotti 
Delma da Conceicao Carchcdi 
Aretusa Chaves 
Irene Franga 
Nice Camargo Barioni 

3.° ano 

Hebe Rolim de Camargo 

Sl- 

1944 

Maria Bordini do Amaral 
Jose Camarinha do Nascimcnto 
Maria Celisa Costa Couto 
Adelaide Petters Lessa 
Maria Aparccida Flaquer de 

qucira 
Paulo Sonnewend 
Zoe Mil-Homens Costa 
Maud Begos Sa (le Miranda 

Wladimir Rehder 
Maria Thereza Teixeira Vcrgueiro 
Helena Rocha Uchoa 
Carlos Marques Pinho 
Aidyl Macedo Queiroz 
Maria Luiza Aranha Nascimento 

1.° ano 

Carolina Martuscclli 
Vera Cecilia Vieira Viotti 
Yolanda Galvao 
Antonieta de Araujo Cunha 
Maria Jose Garcia 
Maria Aparccida do Val 
Maria Martins de Carvalho 
Moyses Brejon 
Helio Santos Fonseca 

ano 

Eliana Amaral de Franca Pereira 
Marcos Pontual 
Benedito dc Souza Falleiros 
Ivone Espinola 
Eunice Fontao Peres 
Ilda Pollastrini 



Rosiris Maria Andreucci 
Carlos Alvarcnga 
Norma Rocha Magdalena 
Daisy Anderi 

3.° 

Nice Camargo Barioni 
Dclma da Concei?ao Carchedi 
Aretusa Chaves 
Odette LourenQao 
Celia Paes Fernandes da Silva 

1945 
1.° 

Moyses Brejon 
Yolanda Galvao 
Helio Santos Fonseca 
Mariana Maria Antunes de Oliveira 

2.° 

Vera Cecilia Silveira Viotti 
Zoe Mil-Homens Costa 
Maria Aparecida do Val 
Maria Jose Garcia 
Antonicta de Araujo Cunha 
Maria Gelisa Costa Couto 
Celia de Lima Horta 
Flavio Motta 
Jose Camarinha Nascimento 

3.° 

Nelson Camargo Filho 
Marcos Pontual 
Maria Thereza Teixeira Vergueiro 
Mathilde Neder 
Rosiris Maria Andreucci 
Carlos Marques Pinho 
llda Pollastrini 
Eliana Amaral Franca Percira 
Helena Rocha de Aclida 

1946 
1° 

Leticia de Godoy Bueno 
Noemia de Godoy Bueno 

2.° 

Yolanda Galvao 
Maria Heloisa Ribciro Costa 
Mariana Maria Antunes de Oliveira 

3.° 

Flavio Motta 
Fuad Calixto 
Nelson Campos Pires 
Mathilde Neder 

ano 

Jose Antonio Amaral Vieira 
Joel Martins 
Yone Galeotti 
Arrigo Leonardo Angelini 
Constancia Rogich 

ano 

Isabel Alice de Oliveira Ayrosa 
Galvao 

Celia Hummel Santos 

ano 

Carolina Martuscelli 
Maud Rcgos Sa de Miranda 
Adelaide Petters Lessa 
Maria Aparecida Flaquer de Si- 

queira 
Iracema Judith Casclla 
Maria Bordini do Amaral 
Maria Jose Alves Porto 
Fuad Calixto 

ano 

Maria Luiza Aranha do Nascimento 
Benedito de Souza Falleiros 
Norma Rocha Magdalena 
Aidyl Macedo Queiroz 
Daisy Anderi 
Carlos Alvarenga 
Ivone Espinola 
Wladimir Rehder 

ano 

Vera Tallia 
Moyses Brejon 

ano 

Celia Hummel Santos 
Fuad Calixto 

ano 

Maria Aparecida Flaquer de Si- 
queira 

Maud Regos Sa de Miranda 
Carolina Martuscelli 
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Flavio Motta 
Maria Jose Porto 
Iracema Judith Casella 
Vera Cecilia Silveira Viotti 
Maria Celisa Costa Couto 
Maria Jose Garcia 

Adelaide Fetters Lessa 
Maria Aparecida do Val 
Maria Bordini do Amaral 
Antonieta de Araujo Cunha 
Jose Camarinha do Nascimento 
Wladimir Rehder 

1947 

Thcreza Almeida Glasser 
Zilda Almeida Carvalho 
Maria Udler 

Fuad Calixto 
Moyses Brejon 
Maria Thereza Moreira 
Hebe Canuto da Boa-Viacem 

1.° ano 

Ruth Dib Mattar 
Irene Cerqueira Cesar 
Lucia Wollet de Mello 

2.° ano 

Maria Heloisa Ribeiro Costa 
Vera Tallia 
Xoemia de Godoy Bueiio 
l.eticia de Godoy Bueno 

3.° ano 

Mariana Maria Antunes de Olivcira 
(telia Hummel Santos 
Yolanda Galvao 

Maria Aparecida Flaquei 
queira 

de Si- 

4.° ano e Especializa^ao 

Maria Jose Barros Fornari 
Odette Lourengao 
(telia Borges de Paula Ferreira 
Maria Luiza Aranha do Nascimento 
Aidyl Macedo Queiroz 
Maria Aparecida do Val 
Flavio Motta 
Maria Celisa Costa Couto 
Maria Thereza Teixeira Vcrgueiro 
Adelaide Fetters Lessa 
Antonieta de Araujo Cunha 
Lavinia de Almeida 

Carolina Martuscelli 
Iracema Judith Casella 
Maud Regos Sa de Miranda 
Jose Camarinha do Nascimento 
Rosiris Maria Andreucci 
Jose Antonio Amaral Vieira 
Maria Jose Garcia 
Daisy Anderi 
Maria Jose Alvcs Porto 
Vera Cecilia Viotti Campos de 

Toledo 

1948 
1.° ano 

Lux Saini 
Maria Izabel Junqueira Villela 
Fernanda Maria Sacrament,) Per- 

petuo 
Therezinha Ferreira de Camargo 

Zilda Almeida Carvalho 
Irene Cerqueira Cesar 
Maria Idler 
Thereza Almeida Glasser 
Fuad Calixto 
Moyses Brejon 
Neuza Andrade Fcrr.iia 
Ruth Dib Mattar 

Daisy Furlani Wohlgemuth 
Roque Francisco Netto 
Myriam Bruck Lacerda 
Abigail Alvarenga 

2.° ano 

Lucia Wollet de Mello 
Lourdes de Carvalho 
Ida dos Santos 
Terezinha de CarvaPu) Silos 
Xoemia de Godoy Bueno 
Alba Carneiro Vidigal 
Jose Vidigal 
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3.° ano 

Vera Tallia Hebe Canuto da Boa-Viai|ein 
Maria Aparccida Flaquer Sicpicira Maria Thereza Moreira 
Lcticia de Godoy Bueno 

4.° ano e Especializagao 

Maria Jose Barros Fornari 
Odette Lourengao 
Maria Cclisa Costa Couto 
Maria Thereza Teixeira Vcrgueiro 
Antonieta de Arau.jo Cunha 
Carolina Martuscelli 
Iracema Judith Casella 

Jose Camannha do Aascimento 
Jose Antonio Amaral Vieira 
Ivone Es])inola 
Maria Aparccida Flaquer Siqueira 
Hebe Rolim de Camargo 
Eliana Amaral Franca Pereira 
Joel Martins 

1949 
1.° ano 

Lux Saini 
Ney de Rolim de Oliveira Correa 
Helena Santos Moraes 
Sarah Rottcnberg 
Ramzia Gattaz 
Maria Helena Presies Barra 
Ruth Coelho de Souza 
Margarida Maria de Souza C unpos 
Paulino Nemirovski 

Enny Martins 
Mina Bilinco 
Cecilia Sincora Orlandi 
Maria Nilde Mascollani 
l.eda de Moura 
Elza Correa da Silva 
Maria Enedina Correa da .'silva 
Mabel de Oliveira e Silva 

2.° ano 

Sacramento Pcr- Fernanda Maria 
petuo 

Zulmira Vallim 
Nyassa Cardoso 
Helly Grillo 

Irene Cerqueira Cesar 
Maria Udler 
Rutli Dib Mattar 
Lourdcs de Carvalho 
Maria Thereza Moreira 
Vera Tallia 
Jose Vidigal 

Ivonne Espinola 
Maria Eunice Tross Braga 

Abigail Alvarenga 
Myriam Bruck I.acerda 
Yolanda Cerquinho da S. Prado 
Maria Thereza Moreira 

ano 

Alba Carneiro Vidigal 
Ida dos Santos 
Teresinha de Carvalho 
Lucia Wollet de Mello 
Thereza Almeida Glasser 
Moyses Brejon 
Neusa Andrade Ferreira 

Silas 

4.° ano 

Maria Jose Fletcher 
Odila Barbanti 

Especializagao 

Maria Jose Garcia 
Maria Cclisa Costa Couto 
Antonieta de Arau.jo Cunna 
Vera Maria Fontana Beltrao 
Arrigo Leonardo Angclini 

l.eticia de Godoy Bucno 
Hebe Canuto da Boa-Viagem 
Hebe Rolim de Camargo 
Maria Aparccida Flaquer de Si- 

queira 
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SECgAO DE EDUCACAO — CURSO DE FORMAQAO DE 

PROFESSORES PRIMARIOS 

1939 

2.° ano 

Maria Carneiro Fonseca 
Olga Silva 
Edmundo Ferraz Xonato 
Antonio ('andido da Silva 
Preciosa Emilia Ramos 
leda Barreto 
Odetc do Quadros Lome 
Antonio Maria Aparecida Bastos 
Eeda Leite 
Maria Nazareth Cola^o Bairao 
Rosa Amaral 
Lucia Negreiros Rocha 
Maria das Dores Trigos Concealvcs 
Graciema Fmbelina dc Freitas 
Sebastiana de Souza 
Ruth Caruso 
Olga Maria Alvares Rubiao 

Otaide Nigro 
Angelina Pereira de Quciroz 
Beatriz Gouveia 
Nagib Lima Feres 
Gabriel Alfredo Abruzzini 
Edith Prado 
Leo de Barros Santos 
Maria Aparecida de Camargo No- 

gueira 
Celia de Camargo Nogueira 
Cecilia Pereira Mota 
.loao Angelo Abaytaguara 
Miriam Semiramis da (amha Del 

Picchia 
.loao Gualberto do Amaral Car- 

valho 

* 

CURSO DE FORMAgAO DE PROFESSORES SECUNDARIOS 

1939 

Jose Abdelhay 
Hilton Federicci 
Hugo Prcgnolato 
Beatriz Leontina de Carvalho Ra- 

mos 
Zillali Barreto de Mcsquita 
Alfredo Palermo 
Antonio Soares Amora 
Joaquim Alfredo da Fonseca 
Aroldo Edgard de Azevedo 
Yolanda Araujo Cunha Paiva 
Alfredo Gomes 
Jose Paulino Xeto 
Ttalo Bomfim Bettarello 
Ruth Alcantara 
Maria da Concei^ao Martins Ri- 

beiro 
Jose Vicente de Freitas Marcondes 

Nelly Morais 
Jandira de Barros Fourniol 
Zenith Mendes da Silveira Girondi 
Benedicto Sodero Dias e Almeida 
Adail Lombardi 
Filomena Turelli 
Maria da Concci^ao Vicente de 

Carvalho 
Annita de Castilho e Marcondes 

Cabral 
lyone Fagundes 
Maria Edith Leme de Oliveira 
DeniSe Lombardi 
Cccy de Souza 
Decio de Almeida Prado 
Cecilia Plautilde de Castro Paiva 
Achiles Archero Junior 
Odilon Xogueira de Matos 

CURSO DE DIDATICA 

1940 

Lucilla Hermann — Ciencias Sociais 
Gilda Morais Rocha — Filosofia 
Xair Ortiz — Ciencias Sociais 
Mario Wagner Vieira da Cunha — Ciencias Sociais 



Ernestina Ippolito — Letras 
Mercedes Leite Ribeiro — Letras 
Eduardo d'Oliveira Franca — Geografia e Historia 
Rny Ribeiro Franco — Cicncias Naturais 
Mario Guimaraes Ferri — Cicncias Naturais 
Aluisio dc Faria Coimbra — Letras 
Maxim Tolstoi Carone — Geografia c Historia 
Maria Jose Dantas — Letras 
Neusa Ribeiro Loures — Letras 
Sarah Saboya Araujo — Letras 
Maria Eunice Rebello Machado — Geografia e Historia 
Maria Jose Dias Bro.sch — Geografia e Historia 
Lucilla Junqueira — Geografia e Historia 
Maria de Rarros Morgado — Geografia e Historia 
Walter Rothschild — Ciencias Quimicas 
William Gerson Rolim Camargo — Ciencias Naturais 
Amelia Americano Franco — Geografia e Historia 
Maria de Lourdes Pereira de Souza — Geografia e Historia 
Hermann Zion — Ciencias Matematicas • 
Romeu Paschoalick — Geografia e Historia 
Maria Lyzias Rebou<?as de Araujo — Geografia e Historia 
Cinira Christiano de Souza -— Geografia e Historia 
Pedro Moacyr Campos — Geografia e Historia 
Cicero Christiano de Souza — Filosofia 
Jose Querino Ribeiro — Ciencias Sociais 
Antonio Freitas Malaman — Geografia e Historia 
Maria Aparecida Panloja — Geografia e Historia 
Paulo Ayres de Almeida Freitas Filho — Ciencias Quimicas 
Maria Prudencia de Vasconcellos — Letras 
Moyses Rovner — Letras 
Joao Cunha Andrade — Filosofia — Ciencias Sociais 
Maria Fliza Wohlers — Ciencias Quimicas 
Celia Alvares Correia — Ciencias Matematicas 
Lourdes Andrade Toledo — Geografia e Historia 
Leonidas Lerner — Ciencias Quimicas 
Olga Campos Viegas — Ciencias Quimicas 
Celio Doraldo Silva — Ciencias Quimicas 
Heitor Guttierrez — Ciencias Quimicas 
Renato Cabral Botelho — Ciencias Quimicas 
Salomon Waitzberg — Ciencias Quimicas 
Oswaldo Elias — Filosofia 

1941 

Turma 

Jeannette Miguel Chedick — Letras 
Cid de Oliveira Leite — Letras 
Wclman Galvao de F. Rangel — Filosofia 
Jose Cretella Junior — Letras 
Ivone Toledo Leite Morais — Letras 
Geraldo de Almeida Vidal — Letras 
Plinio Ribeiro — Letras 
Dorival T. Vieira — Ciencias Sociais 
Maria P. Melchert — Letras 
Dante Alighieri Vita — Letras 
Paulo Fernando Lopes — Filosofia 
Herti Hoepner Ferreira — Letras 
Eurico Dias Baptista Junior — Letras 
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Danton Castillio e Marcondcs Cabral — Filosofia — Ciencias Sociais 
Clcmente Segundo Pinho — Letras 
Joao Baptista Damasco Pena — Filosofia 
Irene Pi/zoli — Letras 
Sonia Maria Penteado Piza — Letras 
Margarida Julieta R. Taranto — Letras 
Patience Stroud Hubhard — Letras 
Walter Wey — Letras 
Felipe Jorge — Letras 
Manoel Cebrian Ferrer — Filosofia — Ciencias Sociais 
Lindo Fava — Ciencias Sociais 
Francisco de Camargo — Filosofia — Ciencias Sociais 
Benedicta de Araujo Ferraz — Letras 
Maria Rita de Oliveira Motta — Letras 
Jose Lonrenco — Letras 
Cecilia de Abrcu — Filosofia 
Ceraldo Ito de S. Placido Brandao — Ciencias Sociais 
Manoel Luciano de Frcitas — Letras 
Dulce de Faria Paiva — Letras 
Silas Gedeao Coutinbo — Filosofia 
Jose de Birros Pinto — Filosofia — Ciencias Sociais 
Irene Aloisi — Filosofia 
Stela Anita Martiryni — Filosofia 
Virginia Fagnani — Letras 
Ivonc Galvao Scares — Letras 
Maria Pia Brito de Macedo — Letras 
Jose Fernando Martins Bonilha — Filosofia — Ciencias Sociais 
Geraldo Pereira lama — Filosofia 
Carmela Rosaria Fitipaldi — Letras 
Jose Domingos Antonio Tancredi — Letras 
Maria Ricardina Mendes Gon^alves — Letras 
Lucy de Mello Braga — Letras 
Frida Banwart — Letras 
Lucia Margarida Gomes Pinto — Letras 
Maria do Carmo Arruda — Filosofia — Ciencias Sociais 
Ide de Alencar — Letras 
Olga Franco de Toledo — Filosofia 
David Fonseca Serra — Ciencias Sociais 
Thereza Alves Seixas — Letras 
Joao Fonseca — Letras 
Maria Dulce Roque — Filosofia 
Giselda Stela Morclli — Letras 
Luzia do Amaral Guimaraes — Letras 
Roberto Pinto Souza — Ciencias Sociais 
Norma Caixe — Letras 
Cecilia Lobo da Costa — Letras 
Antonio Candido de Mello e Souza — Ciencias Sociais 
Issac Nicolau Sal urn — Letras 
Dirceu Buck — Ciencias Sociais 
Stela Cardoso de Mello Tucunduva — Letras 
Egon Schaden — Filosofia 
Maria Augusta de Mesquita Albuquerque — Letras 
Roberto Jorge Hadock Lobo — Filosofia 
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DIDATICA 

1941 

2.a Turma 

Leao Tiker -r Qiumica 
Jordano Maneiro — Histdria Natural 
Jose da Silva — Geografia e Histdria 
Lauro Pavan — Quimica 
Domingos Valente — Histdria Natural 
Lucy Bruck Lacerda — Quimica 
Adelia Guimaraes Ferri — Histdria Natural 
Crodowaldo Pavan — Histdria Natural 
Mercedes Rachid — Histdria Natural 
Diva Diniz Correia — His'dria Natural 
Maria Jose B. Pereira — Geografia e Histdria 
Maria Aparecida Vieira — Geografia e Historia 
Zulena Ferreira de Freitas — Geogratia e Histdria 
Nice Magalhaes Lecocq — Geografia e Histdria 
Carlos Drumond — Geografia e Histdria 
Oswaldo Sangiorgi — Matcmatica 
Anibal Anderaos — Histdria Natural 
Paulo Pereira de Castro — Geografia e Histdria 
Iris Angulo — Quimica 
Mozart Cesar — Geografia e Histdria 
Luiza Marcelina Branco — Geografia e Histdria 
Lucilia Gon^alves — Geografia e Histdria 
Maria Thereza Henriques Pinto — Geografia e Historia 
Vera de A. Pereira — Geografia e Histdria 
Maria Aparecida de Oliveira Barros — Geografia c Histdria 
Waldomiro Pregnolato — Quimica 
Germinio Nazario — Quimica 
Josue Camargo Mendes — Histdria Natural 
Adelc Nicold Tamaro — Geografia c Histdria 
Maria Stela de Abreu Bergo — Geografia e Histdria 
Maria Alice Cintra — Geografia e Histdria 
Paulo Roubaud Fisica 
Lucila Maria Baptista Pereira — Histdria Natural 
Decio Grisi — Histdria Natural 
Antonieta Costa — Geografia e Histdria 
Eunice de Oliveira Lima — Geografia e Histdria 
Bruna Rossi — Geografia e Histdria 
Ignez Fontes Pereira — Geografia e Histdria 

1942 

Anibal Anderaos — Histdria Natural 
Dario de Oliveira Bastos — Histdria Natural 
Luzia do Amaral Guimaraes — Letras 
Frida Banwart — Letras 
Dinah Vivalva de Araujo — Geografia e Histdria 
Haydee Bueno de Camargo — Letras 
Ismeria Ferreira Cintra de Camargo — Letras 
Wilma de Toledo Barros — Histdria Natural 
Joao Fonseca — Letras 
FTancisca Marchetti — Quimica 
Jose Ribeiro de Araujo Filho — Geografia e Histdria 
Maria Helena Mattoso Moreira — Histdria Natural 
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Rachel Mello Tcixeira — Historia Natural 
Roberta Elizabeth Mac Knight — Letras 
Paulo Roubaud — Fisica 
Jose Domingos Antonio Tancredi — Letras 
Orminda Lopes Teixeira — Letras 
Ruy Galvao de Andrada Coelho — Ciencias Sociais — Filosofia 
Erasmo Garcia. Mendes — Historia Natural 
Hermann Zion -— Matematica 
Dirceu Buck — Ciencias Sociais 
Roberto Xavier de Oliveira — Fisica 
Maria Aparecida Duva — Filosofia 
Nida Yergili — Pedagogia 
Maria de Gourdes Verderese — Educagao 
Nelson Montemorency — Pedagogia 
Benedicto Martins de Mello — Matematica 

BACHAREIS DE 1943 

Curso de Matematica 

Luiz Henrique Jacy Montciro 
Ondina Concei^ao da Silva 
Dirce Silva Damato 
Wanda Silva 

Curso de Fisica 

Cesare Mansueto Giulio Lattes 

Curse* de Quimica 

Gitla Frydman 
Carlos Perego 
Ernesto Giesbrecht 
Giovanni Giuliani 
Antonieta Bruno 
Walter I .oewenstein 
Ernando Buratti 
Geraldo Agosti 
Jose Cilcnto 
Jorge Mantchouk 
Anatole Kagan 

CURSO DE DID. 

1943 

Curso de Filosofia 

Manoel Sterman 
Nor ma Elect a Ferrari 
Cid Lopes 
Lacrte Ramos de Carvalho 

Curso de Fisica 

Sonja Ashauer 

Curso e'e Historia Natural 

Nelly Borelli 

Curso de Geografia e Historia 

Maria Galdina Azevedo Xavier 
Nelson Zanotti 
Wilma Silva 
Inez Gun ha Siqueira 
Maria Luiza Flessati 
Helena Fava 
Helena Franco de Queiroz Fer- 

rcira 
Waldemar Panades 
Renato Emir Oberg 
Waldemar Buflulin 
Bias Berlange Martinez 
Roque Consolo 

Curso de Ciencias Sociais 

Florestan Fernandes 
Beinedito Ferri de Barros 
Maria de Lourdes (ihagas 
Celina Christiano de Souza 
Hermclinda Maria Pretto 

— (Alunos aprovados) 

Curso de Quimica 

Madeleine Perrier 
Alfredo Levy 

Curso de Historia Natural 

Edmundo Ferraz Nonnato 
Heloisa de Araujo 
Haydee Vandenbrande Machndo 
Marta Vannucci Mendes 
Rail Gebara 
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Curso de Mateinatica 

Antonio Pezzolo 
Jordao Reginato 
Antonio Rodrigues 
Maria Aparecida de Camargo Xo- 

gneira 
Joao Trivino Molina 

Curso de Geografia e Historia 

Nicia Vilella Luz 
Tcrcilia Faya 
Marina Dora C.ecconi 
Maria Luiza Fires Rio Pinho 
Mafalda Zemella 
Lais Camargo Stein 
Oswaldo Rossi 

Curso de Ciencias Socials 

Maria Suzana Pompeii Eliezer 
Helio Schlitler Silva 
I.ucia Mazzei Arruda 
Nilza Ivonnete de Oliveira 
Walkiria Sicpieira Mori 
Frederico Polvcarpo Abranchcs 

Viotti 

Curso de Letras Classicas 

Caio Eduardo Brandao Caiuby 
Maria do Carmo Amado 
Jacinto Elias da Roeha Brito 
Hildegarda Fontonra Costa 
Louriz Isar 
Elza Motta Cunha 
Izabel Dantas 
Matilde Goldfarb 
Deolinda Fratini Doles 
Gilda Maria Reale 
Aldo Gilioli 
Nivaldo Candido de Oliveira 

Curso de Letras Nea Latinas 

Amalia Andreucci 
Sylvia de Ambrosis 
Suzana Dias Leme 
Wilda Giannattasio 
Maria Aparecida Reck Cabral 
Adriana Rastclli 
Ennio Sandoval Peixoto 
Olga Egh de Souza Cunha 

Curst* de Letras Anglo-Germanicas 

Elza Killing 
Waldomiro Kairalla 

Curso de Pedagcgia 

Maria .lose de Barros Fornari 
Anita Buchala 
Jose Severo de Camargo Pereira 
Adelaide M. Gayotto 
LXvalda Carneiro de Carvalho Mar- 

tins 

1944 

la. Turma 

Ruth Monteiro de Arruda 
Olga Ribeiro Marques 
Maisa Petrel 1 is 
Yoriko Tada 
Maria Candelaria Teixeira 
Renato Emir Oberg 
Maria Luiza Flessati 
lacy Lopes Leao 
Adelina Guimaro 
Xiobe Piedade 
Beatriz de Oliveira 
Elisa Jorge Costa 
Florestan Fcrnandes 
Maria de Lourdes Chagas 
Araceli de La Rosa 
Celina Christiano de Souza 
Hermelina Maria Pretto 
Maldemar Buffulin 

Inez Cunha Siqueira 
A id a Costa 
Maria de Lourdes Danso Monies 
Maria Aparecida Monca Angerami 
Armando Tonioli 
Daisy Santos Cruz Camargo 
Cantlida de Itapema Cardoso 
Xelson Z motti 
Maria Helena de Barros Ribeiro 
Benedicto Ferri de Barros 
Zaide Hasselmann da Silva 
Wilma Ribeiro da Silva 
Waldomiro Hawrysz 
Ary Ronchristiani Ferreira 
Hamilton de Oliveira Campos 
Xorah Joanna Pellegrini 
Roque Console 
Jose Adcraldo Castcllo 



Helena Fava 
Xilce Michelet Sant'Anna 
Bias Berlanga Martinez 
Francisco Carlos Sodero 
Francisca C.ogan 
Maria Galdina Azevedo Xa\'ier 
Maria Zilda Prado Cardoso 
Celia de Paula Martins 
Waldemar Panades 
Atlios da Silva Ferreira 

2a. Turma 

Fernando Buonaducc 
Buy Macedo 
Walter Loewenstein 
Xorberto Soares Ramos 
Nelly Borelli 
Orlando Arantes de Carvalho 
Paulo Ferreira de Camargo 
Walter de Camargo Schiitzer 
Abrahao Blob 
Geraldo Agosti 
Ernesto Giesbrecht 

1945 

la. Turma 
Dirce Guimaraes Eustachio 
IHisa Prestes de Mello 
Sylvia Barbosa Ferraz 
Rolando Morel Pinto 
Alcides Jorge Costa 
Marise Marchione Marigo 
Haydee Margal 
Maria Elisa Bufarah 
Margarida Kuhlmann 
Percy Ferraz Favero 
Xilce Borges do Yal 
Malca Coifman 
Maria Ophelia Rossi 
Maria Jose Pinto 
Flavia de Barros 
Paulo Emilio de Salles Gomes 
Eygia Alvares Correa 
Gilda Cesar Pinto 
Tsuya Ohno 
Julieta de Figuciredo Ferraz 
Evelina Marcella Saad 
Guiomar Caram 
Bertha Galender 
Elisa Jorge Costa 
Lenita Correa Camargo 
Ignez Jabur 
Dalila Dias Xovais 
Antonio Alberto Fernandes 
Doracy Camargo 
Antonio Chaluppe Filho 
Maria Isabel Amaral 
Serena Scala 
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Helena Franco de Queiroz Fer- 
reira 

Edith Pimentel Pinto 
Gladys Zambianchi 
Hebe Rolim de Camargo 
Maria Helena Martins de Oliveira 
Lucia de Almeida Lamberli 
Douglas Michalany 
Celia Berrettini 
Yvonne Camargo Silva 

Euiz Henrique Jacy Monteiro 
Eline Michelet Sant'Anna 
Rudolf Stieger 
Joao Scairato 
Alfredo Gioso 
Haul Rossi 
Cesare Mansueto Giulio Lattes 
Anatole Kagan 
Giovanni Giuliani 
Ondina Conceicao Silva 
Wanda Silva 

Jacob Bazarian 
Eilia de Barros 
Lucia Teixeira de Aquino 
Lucie Marmontel Xogueira 
Edna Barison 
Elza Palermo 
Isaura Cordioli 
May Nunes dc Souza 
Geny da Silva Pinheiro 
Francisco Carlos Sodero 
Elda Merighi 
Rpcfue Consolo 
Alberto Dib Schammas 
Eddy de Mattos Pimenta da Ga- 

raa e Silva 
Gerson Costa 
Vicente Celso Quaglia 
Leonette Barbuy Cassanha 
Dirce Buck 
Carmen Lcgaspe 
Diva Camargo de Carvalho 
Eli Piccolo 
Maria Eunice Prado Lome 
Maria Viviana Cecconi 
Maria Estela Barcelos 
Helio Antonio Cristofaro 
Igncs Moraes Legaspe 
Maria Jose Santos Scares 
Marina Julia Casella 
Paula Beiguelman 
Elvira Rosa Josefina Reale 
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Yvette Carneiro Nogueira 
Cesar Louren^o dos Santos 
Alfredo Dias dos Santos 
Paulo Pereira de Castro 
Moysclina Bezerra de Menezes 
Lelio Canevari 
Nicolau Ribeiro Filho 
Antonio Rocha Penteado 
Miguel Bucco Neto 
Nelly Burgos Pereira 
Nazira Salem 
Sylvia Galvao 
Luciana Maria Josefina Torcione 
Julia Marchetti 
Maria Jose de Carvalho 
Carmelia Cirota 
Waldemar Buffulin \ 

2a. Turma 

Ida Pavan 
Elza de Oliveira Nazareth 
Ana Amelia Ancona Lopez 
Ruth Ghagas da Silva 
Ilza Silva Lopes 
Daisy Alvarez 
Maria Luiza Vieira 
Elisa Macedo Corbett 
Eunice Pin ho de Castro Silva 
Oswaldo Marcondes Rocha 
Luiz Mauro Rocha 
Aretusa Chaves 
Margarida Athayde Machado 
Francisco Jeronimo Salles Lara 
Maria Dolores Ungaretti 
Erika Ana Luise Rawitscher 
Setembrino Petri 
Helena Estanislau do Amaral 
Simon Kuczynski 
Constancia Rogich 
Yone Galcotti 
Ruth Gomes 
Marina Moniz Heboucas de Car- 

valho 
Marcelo de Moura Campos 
Mindel Teperman 
Celia Paes Fernandes Silva 
Odette Louren^ao 
Lilia Rosario Sant'Agos'ino 
Jose Moreira Senna 

1946 

la. Turma 

Domcnico Paperini 
Maria Luiza Mendes Alvarenga 

Freire 
Salomao Becker 
Vole Laloni 

Maria Candida Reis Sandoval 
Maria Helena Figucircdo Peres 
Lucia Junqueira Villela 
Francisca Klovrza 
Rosa Tedeschi 
Mussolina de Araujo Piantino 
Bui Macedo 
Luiz Moura Barbosa 
Dinorah Flavia Cosi 
Dolores Finhame 
Paulo Cretella Sobrinho 
Zina Machado Cesar 
Norma Bambini 
Manuel Nunes Dias 
Aziz Nacib Ab'Saber 
Antonio Carlos Ribeiro de Andra- 

da Machado e Silva 

Idalina Baptista 
Palmyra Amazonas Sampaio 
Oscar Sala 
Regina Schenkman 
Delma Concei^ao Carchedi 
Nice Camargo Barioni 
Clotildc Isabel Furtado Gomide 
Milton Gustavo Petri 
Eduardo Robba 
Cecy Mello Teixeira 
Ida Lalone de Oliveira 
Leomar Lima Kuntz 
Anna Galvao Bueno 
Joel Martins 
Ernesto Giesbrechet 
Antonio Brito da Cunha 
Gabriella Zuccari 
Darcy Machado Silva 
Gitla de Carvalho Mange 
Arrigo Leonardo Angelini 
Thomaz Henrique Dirickson 
Jose Antonio Amaral Vieira 
Anatole Kagan 
Cesare Mansueto Guilio Lattcs 
Alfredo Gioso 
Latife Hamze 
Carlos Galante 
Orlando Arantes de Carvalho 
Wanda Matheus de Oliveira 
Oldarico Veneziani 

Eloisa Rolim Pimentel 
Francisco Carlos Sodero 
Joao Ferreira de Albuquerque 
Heine Ruth Levy 
Adyr Ferraz Vianna 
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Carmen Perez Ramos 
Cuiomar Guaranha Machado 
Wilson Ware hi 
Stella Vieira 
Helena Fanganiello 
Helena Lonren^o Gomes 
Joao Tortello 
Ignez Trondi Siqueira 
Helena Carvalho Dix 
Maria Jose Villapa 
Daphne Cczar 
Olivia Cosenza 
Myriam Dora de Oliveira Villela 
Octavio Bonoldi 
Tarsi la Ferraz Napoles 
Nassib Cnry 
Jose Lazzarini Junior 
^A'anda da Silva Tourinho 
Maria Aparecida de Castro 
(delia de Sonza 
Panlo Padilha 
Maria Aparecida Salles Macaco 
Leonor Paiva da Fonseca 
Cecilia Rodrigues Macedo 
Maria Carmelinda Azevedo Prado 
Florianete de Oliveira 
Segismundo Paiva 
Jose Silva Pachcco 
Deusda Magalhaes Mota 
Moema Quadros von Atzingcn 
Alice Farah 
Daisy Tomaz de Barros 
Florinda de Oliveira 
Ariosto Giaquinto 
Antonio Martini 
Wally Carmen Franco Werner 
Marlyse Madeleine Kahn 

2.a Turma 

Eneida Leme de Oliveira 
Dalva Pertnccclli 
Waldemar Saffioti 
Marina Scares Rezende 
Cejiia Machado Silva 
Iska Muclier 
Dulce Scares d'Azevedo 
Consuelo Padron 
Maria Stella Barroso 
Walter Lerner 
Debora Rabinowicz 
Ana Silva 
Maria Antonicta Belfort Mattos 

Rizzi 
Norma Rocha Magdalena 
Kliana Amaral de Franca Pereira 
Marcos Pontual 
Nelson de Campos Pires 
Carlos Marques Pinho 
Rosiris Maria Andreucci 

Dirce Alvarenga Foz 
Almerinda Rastelli Montenegro de 

Menezes 
Maria Cecilia Abreu Cursino de 

Moura 
Gilberta da Costa c Silva Thut 
Camilo Marques Paula 
Elza Accorsi 
Esmeralda Munhoz 
Vera Tonetti 
Anna Gori 
Vilma Xavier de Campos 
Olga Santiago 
Levy Chequer 
Luiz de Moura Barbosa 
Maria Elisa Bufarah 
Adazir Almeida Carvalho 
Maria Lygia Salles 
Isabel Barros de Carvalho 
Elvira do Ceu Martins 
Clotilde Wanda Capasso 
Lili Gattas 
Ilka Brack Lacerda 
Wolny Carvallio Ramos 
Ely Goulart Pereira 
Waldemar Panades 
Antonia Fernanda Pacca de Al- 

meida 
Nicolan Ribeiro Filho 
Floriano Parreira Filho 
Lucia Teixeira de Aquino 
Maria Henriqueta Fonseca 
Rubens Baroni 
Maria Aparecida de Campos Bran- 

do 
Celia Brando Fclinto 

Motula Lancman 
Guiomar Rodrigues de Moraes 
Cybelle Maitino ^ 
Yvonne Sacchi 
Renata Sacchi 
Antonio Marioel da Silva Candido 
Maria Apparecida Pontes 
Maria Siqueira 
Maria Apparecida Petrechen 
Ivone Espinola 
Aidyl Macedo Queiroz 
Mathilde Neder 
llda PoUastrini 
Carlos Alvarenga 
Dirce da Silva Damato 
Jose Moacyr Vianna Coutinho 
Aylthon Brandao 
tlelena Rocha Achoa 
Elisa do Nascimento Pereira 
Arahy Baddini Tavares 
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Maria Luiza Aranha Nascimento 
Daisy Anderi 
Maria Teresa Teixeira Vergueiro 
Bcnedito de Souza Falleiros 
Maria de Lolirdes Vaz dc Oliveira 
Virgolina Mur^a Pires 

Domingos Pisanclli 
Rubens Teixeira Aquino 
Oldarico Veneziani 
Aldo Duarte de Almeida 
Antonio de Souza Teixeira Junior 
Wladimir Rehder 

1947 

Shigueo Watanabe — Fisica 
Graciema De Domcnico — Letras Classicas 
Walter Augusto Francini — Letras Classicas 
Priscilla Kcrr Nogueira — Letras Anglo-Gcrinanica* 
Geraldo Alves Taveira — Letras Classicas 
Vole Galeotti — Histbria Natural 
Antonio [Manoel da Silva Candido — Quimica 
Dinah Spinola Gomes — Letras Xeolatinas 
Flora Bernard! — Letras Neolatinas 
Cletesnes dos Reis — Letras Anglo-Germanicas 
Salomao Becker — Ciencias Sociais 
Francisco Daniel Trivinho — Letras Neolatinas 
Geraldo dos Santos Lima Filho — Matematica 
Celia Maria Saboya Salles — Letras Anglo-Germanicas 
Loseny Rocha Campos — Matmatica 
Esther Resnik — Matematica 
Jose da Silva Pacheco — Matematica 
Lidia Alipcrti — Letras Neolatinas 
Jose Teixeira Goncalvcs — Geografia e Histbria 
Yolanda Tavares — Quimica 
Ruth Daraya Novaes — Geografia c Histbria > 
Maria Cecilia Ortiz de Andrade — Geografia e Histbria 
Ofelia Masella — Geografia e Histbria 
Cecilia Gomes — Geografia e Histbria 
Bertha Lange de Morretes — Histbria Natural 
Ruth Lange de Morretes — Histbria Natural 
Octacilio Dias — Geografia e Histbria 
Olga Bernardini — Geografia c Histbria 
Maria Heloisa Fagundes Gomes — Fisica 
Edson Farah — Matematica 
Elina de Oliveira Santos — Geografia e Histbria 
Maria Angelica de Lacerda — Geografia e Histbria 
Maria Aparccida Lavieri — Geografia e Histbria 
Maria Amelia Aranha — Geografia e Histbria 
Victor Raia — Quimica 
Salomao Jaroslavski — Quimica 
Simao Fainguemboim — Quimica 
Mario Alves Guimaraes — Fisica 
Efraim Alfredo Espiguel — Quimica 
Walter Cristalino Toledo Silva — Fisica 
Roberto Xavicr de Oliveira — Fisica 
Joao Baptista Castanho — Matematica 
Benedicto Martins de Mello — Matematica 
Jordao Reginato — Matematica 
Alberto de Mello — Matematica 
Maria Isabel Fagundes Gomes — Fisica 
Oswaldo Laurindo — Fisica 
Gilda Alvares Correa — Histbria Natural 
Joao Queiroz Marques — Histbria Natural 
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1948 

Trajano Xlines 
Mariana Maria Antnnes de Oliveira 
aolai?(la Galvao 
Francisco Daniel Trivinho 
Celia Hummel Santos 
Aparecida Ribeiro Olivieri 
Zilah Schultz Carvallio 

1949 

Geraldo Alves Taveira 
Ivette Fadul 
J.eda Leite Cergueira 
Augusta Barbosa Carvallio Ribeiro 
Jose da Silva Pacheco 
Laliro Xavier XTepomuceno 
Demetrio Xahirniak 

Leticia de Godoy Bueno Hebe Canuto da Boa-Viagem 
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XVII. — Intercambio Cultural. 



. 



fundacao rockefeller 

Em 1942 a Fundacao Rockefeller teve sua atencao voltada para a 
Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras. Em uma de suas visitas a 
Sao Paulo, o Dr. Harry Miller Jr., Diretor Associado da Divisao de 
Histona Natural, tomou contacto com os diversos laboratorios da Fa- 
culdade. Nessa ocasiao, concedeu uma bolsa de estudos ao Dr. Simao 
Mathias que estagiou durante dois anos na Universidade de Wisconsin, 
para realizar pesquisas em Fisico-Quimica. 

Em 1943, a Fundagao subsidiou a viagem do Prof. Theodosius 
Dobzhansky, da Universidade de Columbia, New York, que aqui per- 
maneceu no Departamento de Biologia Geral (Prof. Andre Dreyfus), 
fez cursos e conferencias sobre genetica animal, sua especialidade. Iniciou 
as pesquisas sobre as Drosofilas brasileiras. 

No mesmo ano a Fundacao concedeu bolsas de estudos acs se- 
guintes docentes: Dr. Mario Guimaraes Ferri, para estagiar no Boyce 
Thompson Institute de New York, para estudos de hormonios de cresci- 
mento dos vegetais; Dr. Crodowaldo Pavan, para estudar genetica ani- 
mal na Universidade de Columbia, New York; Dr. Erasmo Garcia Men- 
Jes para realizar pesquisas sobre metabolismo dos animais invertebrados, 
na Universidade de Yale, New Haven; Dr. William Gerson Rolim de 
Camargo para fazer estudos sobre minerais opacos, na Universidade de 
Harvard, Cambridge. Todos estes bolsistas tiveram prorrogacao do pra- 
zo de estudos e foram assistidos pela Fundagao. A alguns deles (Dr. 
Erasmo G. Mendes, Dr. W. G. R. Camargo) a Fundacao fez doacoes de 
equipamentos para continuacao de suas investigacoes em nossa Faculdade. 
Concedeu tambem auxilio a Dra. Marta Vannuci para fazer pesquisas 
sobre orgacs incretorios de Insetos na Universidade de Yale. 

Ainda no mesmo ano, prcporcionou inumeras facilidades ao Prof. 
Dr. Andre Dreyfus, entao Diretor da Faculdade, durante sua visita 
aos Estados Unidos, a convite do Departamento de Estado. 

Em 1946 concedeu valioso auxilio ao Departamento de Fisica, 
de cerca de 75.000 dolares para, em colaboracao com o Governo do 
Estado — que contribuiu com 5.000.000 de cruzeiros — dotar-se a Fa- 
culdade de um Betatron, e auxiliou a construqao de um gerador Van 
der Graff. 

No mesmo ano prcporcionou a viagem dos Profs. Gleb Wataghin 
e Marcelo Damy de Souza Santos acs Estados Unidos para tratarem da 
construgao do Betatron. 

Em 1947 concedeu bolsa de estudos ao Dr. Oscar Sala para esta- 
giar na Universidade de Iliincis, e na Universidade de Wisconsin onde 
realizou pesquisas e adquiriu conhecimentcs e tecnicas necessarias para 
a construcao do gcradcr Van der Graff. 
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Em 1947 dotou com uma bolsa de estudos o Lie. Cesar Lattes 
para estagiar em Bristol, na Inglaterra, no Institute do Prof. Powell, 
onde iniciou os estudos sobre os mesons; voltando da Inglaterra, logo 
seguiu para os Estados Unidos, ainda com o auxilio da Fundagao, a fim 
de estagiar na California, em Berkeley, onde veio a descobrir os mesons. 

•Em 1948 e 1949 custeou a Fundacao a segunda viagem do Prof. 
Dcbzhansky ao Brasil, a fim de permanecer no Departamento de Bio- 
logia Geral onde ministrou um curso e dirigiu varias pesquisas sobre as 
Drosofilas brasileiras. Participaram desse curso e dessas pesquisas, alem 
do pessoal do Departamento de Biologia Geral, o Dr. Hans Burla, da 
Suiga, a Dra. Martha Weddell, da Argentina, D. Chana Walagolowsky, 
do Rio de Janeiro, Dr. A. Lagden Cavalcanti, do Rio de Janeiro, Sr. 
Antonio Cordeiro, de Porto-Alegre, os quais se mantiveram gracas ao 
auxilio que Ihes foi concedido pela Fundagao e pela Reitoria da Uni- 
versidade. 

Ainda em 1948 concedeu o auxilio de 2(0.000 dolares em equipa- 
mentos para os Departamentos de Biologia Geral, Quimica Organica 
e Biologica, Botanica, Fisiologia Geral e Animal e Quimica Inorgani- 
ca. Gragas a este donativo foram recebidas duas caminhonetes, alem de 
material de laboratorio e valiosos aparelhos, para os Departamentos 
de Biologia Geral e de Botanica e Zoologia. 

Alem disso, a Fundagao aprovou as bolsas para os seguintes do- 
centes da Faculdade: Profs, Paulo Saraiva de Toledo, do Departamento 
de Fsica, que nao pode aproveitar esta bolsa; Dra. Mercedes Rachid, 
do Departamento de Botanica, para estudar nutrigao vegetal na Uni- 
versidade da California, em Berkeley; Prof. Heinrich Hauptmann, Prof, 
de Quimica Organica e Quimica Biologica, bolsa especial para estudar 
isotopos radioativos na Universidade da California, Berkeley, e con- 
tinuar seus estudos sobre tioesteroides na Universidade de Harvard, 
em Cambridge, Mass.; Dr. Michel Pedro Sawaya, do Departamento 
de Zoologia, que nao pode aproveitar esta bolsa; Dr. Antonio Brito 
Cunha, do Departamento de Biologia Geral para estudar genetica ani- 
mal na Universidade de Columbia, New York; Dr. Jayme Tiomno, do 
Departamento de Fisica, em prorrogagao, para continuar seus estudos 
sobre Fisica em Princeton. Ainda com o auxilio da Fundagao o Prof. 
Dr. Omar Catunda estagiou durante um ano na Universidade de Prin- 
ceton, para estudos de matematica. Na mesma Universidade o Dr. 
Walter Schiitzer fez estudos de matematica, co mo auxilio que Ihe foi 
dispendido pela Fundagao. 

Em 1948 a Fundagao fez o donativo de 30.000 dolares em equi- 
pamentos para o prosseguimento de investigagoes em curso nos De- 
partamentos de Biologia Geral, Quimica Organica e Biologica, Bota- 
nica, Fiosologia Geral e Animal, Fisico-Quimica, Gsologia e Paleonto- 
logia, Mineralogia e Petrografia, Quimica Inorganica e Zoologia. 

De conformidade com as normas da Fundagao, os instrumentosr 

aparelhos e drogas adquiridos com esses donatives ficaram na Univer- 
sidade a fim de serem utilizados per tcdos quantos deles necessitasssm, 
sob a responsabilidade do Departamento que recebeu o respective do- 
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nativo. Nestas condi^oes, os diversos pesquisadores dos diferentes De- 
partamentos solicitaram o material necessario para as suas pesquisas, 
ampliando suas instalagoes, 

A Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras agradece a Fundacao 
os valiosos auxilios dispensados na certeza de, com o desenvolvimento 
dos trabalhos nos diversos Departamentos, continuar a fazer jus a 
valiosa cooperacao da benemerita instituigao, a qual tanto devem varies 
estabelecimentos cientificos brasileiros. 

FUNDOS UNIVERSITARIOS DE PESQUISA 

Os "Fundos Universitarios de Pesquisas", sob a diregao direta da 
Reitoria da Universidade de Sao Paulo, criado com a finalidade de au- 
xiliar estudos e pesquisas cientificas de qualquer natureza, prestou a 
esta Faculdade durante varies anos valiosa colaboragao, subvencip- 
nando a realizacao de diversos trabalhos que, de outro modo nao teriam 
sido realizados. Entre os auxilios concedidos merecem destaque os 
seguintes: 

Em 1943: 

Concedeu tres bolsas de estudo ao Departamento de Fisica; 
uma ao Prof. Oscar Sala, que efetuou estudos especiais relatives 
ao comportamento de circuitos eletricos em freqiiencias ultra-ele- 
vadas e sobre emprego desses circuitos no estudo de problemas de 
Fisica Nuclear, estudos esses que foram, posteriormente, aprovei- 
tados para trabalhos de radiagao cosmica; outra a D. Yolanda Mon- 
teaux, licenciada por esta Faculdade, que foi encarregada de pes- 
quisas em espectroscopia, no Institute de Pesquisas Tecnologicas 
(I.P.T.) sob a diregao do Prof. Bergstrom Lourenco; finalmente, 
a ultima foi concedida ao Dr. Jose Leite Lopes, licenciado pela 
Faculdade Nacional de Filosofia que, convidado para um curso de 
aperfeicoamento em Ciencias Fisicas, seguiu os cursos de Mecani- 
ca Celeste e Fisica Teorica, desta Faculdade. 

Em 1944: 

1,°) Nova bolsa de estudo foi concedida ao Prof. Oscar Sala para 
concluir os estudos iniciados no ano anterior. Conseguiu as- 
sim o Prof. Sala projetar e construir um equipamento com- 
pleto para estudos de radiacao cosmica, equipamento esse 
utilizado por ele e tambem pelo Prof. Gleb Wataphin no 
estudo dos "showers de mesotrons" em Campos do Jordao. 

2.°) Ao Sr. Walter Loewenstein, licenciado em Quimica por es- 
ta Faculdade, para estudar a composigao quimica dos mine- 
rais de zirconio da regiao de Pogos de Caldas. 
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3.°) Ao Departamento de Geografia auxilio no valor de Cr$ 
25.000,00 para a realizacao de uma excursao aos Estados 
do Nordeste do Brasil, dela participando professores e assis- 
tentes do referido departamento. 

4.°) Custeou a viagem do Prof. Ctodowaldo Pavan, do Departa- 
mento de Biologia, para acompanhar o Prof. Theodosius Do- 
bzhansky, da Uniyersidade de Columbia, ao vale do Ama- 
zonas, viagem essa que constituiu uma das etapas mais sig- 
ficativas para o estudo das drosofilas brasileiras. 

5.°) Ainda ao Departamento de Biologia, foi concedido auxilio 
na impcrtancia de CrS 15.000,00 para a compra, nos Estados 
Unidos da America do Norte, de filmes cientificos de valor 
excepcional, relatives a segmentacao de ovos de mamiferos, 
festilizacao de animals marinhes, mitose em celulas vivas e 
embriogenese de anfibios. Alem disso, foi comprada uma 
grande colecao de espigas de milho para estudos especializa- 
dos e tambem duas colecoes estereoscopicas de embriologia, 
bem como a colecao da revista "Genetics"1 a partir de 1930, 
e varios livros e revistas para enriquecimento da biblioteca 
do Departamento. 

6.°) Ao Departamento de Botanica possibilitou a pesquisa de 
cultura de plantas brasileiras, mediante subvencao no valor 
de CrS 51.528,00. 

7.°) Concedeu auxilio ao Departamento de Estatistica para ela- 
borar o levantamento Estatistico da Universidade de Sao 
Paulo, em colaboracao com o Service de Estatistica Militar 
do Departamento Estadual de Estatistica. 

8.°) Ao Departamento de Fisica foi concedida a quantia de Cr$ 
30.000,00, a ser empregada na obtencao de material neces- 
sario para o prosseguimento de estudos a respeito de um 
fenomeno especial observado nos raios cosmicos, pela primei- 
ra vez em Sao Paulo, em 1939, e que se denominou "showers 
de particulas penetrantes." 

9.°) Proporcionou ao Departamento de Geologia e Paleontologia 
a aquisicao de uma colecao do "The American Journal of 
Science", de 1818 a 1942. 

10.°) Concedeu auxilio para iniciar a execucao de um piano de 
pesquisa sobre minerais estrangeiros e essenciais para aten- 
der as necessidades mais urgentes da industria de guerra, sob 
a orientacao tecnica do Prcf. Reynaldo Ramos de Saldanha 
da Gama. 

11.°) Ao Departamento de Quimica para a obtencao de oxido 
wolfranio puro, a pedido do Ministerio da Marinha, que for- 
neceu os minerais. 

12.°) Ao Departamento de Fisica foi concedido auxilio para pes- 
quisas de Telecomunicagao, estudo de interesse militar re- 
lacicnado com as ultimas conquistas no terreno da eletronica. 

V 
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13.°) Ao Departamento de Mineralogia e Petrografia concedeu au- 
xilio para gratificar cs servigos noturnos prestados por seus 
funcionarios que colaboraram nas pesquisas de telecomuni- 
cagao, acima referido. 

14.°) A Cadeira de Politica foi fornecido materials disponiveis no 
Almoxarifado dos Fundos Universitarios de Pesquisas, des- 
tinados a pcssibilitar a conclusao da pesquisa: "Atitude da 
opiniao publica em relagao aos Fundos Universitarios de 
Pesquisas", encetada por aquela cadeira. 

Em 1945: 

Subvencoes destinadas ao prosseguimento de pesquisas ini- 
ciadas nos anos anteriores pelos diversos Departamentos des- 
ta Faculdade. 

Em 1946: 

1.°) Auxilio ao Departamento de Fisica para prosseguimento das 
atividades do "Servigo de Cristais de Rochelle". 

2.°) Ao Prof, Jayme Tiomno, assistente do Departamento de Fi- 
sica foi concedido uma bolsa para realizar estudos de sua 
especialidade. 

3.°) Subvengao aos Departamentos de Fisica e Biologia para cus- 
tear pesquisas iniciadas nos anos anteriores. 

Em 1947: 

Proporcionou inprperas facibdades aos Departamentos de 
Biologia, Mineralogia, Botamca e Quimica, para a compra 
de materials de diversas naturezas nos Estados Unidos da 
America do Norte. 



. 



XVIII. — Administra^ao 
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DA ADMINISTRACAO DA FACULDADE. 

HIST6RICO. 

A Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de 
Sao Paulo foi criada pelo decreto 6.238 de 25 de Janeiro de 1934, sendo 
o seu primeiro regulamento aprovado pelo decreto 7.609 de 5 de abril 
de 1935. Nessa epoca a Administracao era exercida pela Diretoria. 
e Secretaria, e o seu quadro de pessoai era composto apenas de 1 Dire- 
tor, 1 Secretario, 3 Escriturarios, 1 Continue e 3 Serventes. 

De 1934 a 1942, funcioncu a Faculdade dentro da organizacao ad- 
ministrativa prescrita no regulamento acima referido, tendo natural- 
mente aumentado seu numero de funcionarios para atender ao dest.n- 
volvimento dos services. 

Em 1942, com o novc regulamento da Faculdade, decreto 12.511 de 
21 de Janeiro, a sua Administracao nao sofreu grandes alteracoes, mas 
apenas fci criado o cargo de Bibliotecario e aumentado o numero de 
cargos para o pessoai de seu quadro. 

Em 1944 por forca do decreto-lei 13.855 de 29 de fevereiro, passou 
a Universidade de Sao Paulo a constituir-se como autarquia sob a tu- 
tela administrativa do Governo do Estado e sob o controls economico- 
financeiro da Secretaria da Fazenda, no que diz respeito a tomada de 
ccntas e inspecao de contabilidade. 

Por forca do decreto-lei acima mencionado impos-se, naturalmen- 
ts, a recrganizacao dos services administrativos da Universidade, a firn 
de atender cs novos e maicres encargos decorrentes. 

Em 1946 foram efetivamente introduzidas as primeiras modifica- 
coes na Administracao mediante a criagao, se bem que internamente, de 
uma Contabilidade, Prctocolo, Tesouraria e Pessoai. Posteriormen- 
te devida a necessidade dos services foram esses orgaos da administra- 
cao se desenvolvendo, impondo-se a criagao, tambem internamente, das 
secedes de Compras, Patrimdnio, Escrituracao e Empenhos, Almoxarifa- 
do, Pessoai e Portaria. 

Conta ainda a Faculdade com grande numero de funcionarios extra- 
numerarios, distribuidos pelos diversos orgaos da administracao e do 
ensino. 

* 
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DIRETORES. 

A Faculdade foi dirigida no pencdo abrangido pelo presente Anuario 

pelos seguintes Professores: 

Alexandre Correia nomeacao: 25-6-1938 
exoneracao: 27-2-1939 

Alfredo Ellis Junior nomea;ao: 5-4-1*939 
posse: 12 4-1939 
exoneracao: 6-3-1941 

Luiz de Anhaia Mello nomeacao: 5-3-1941 
posse: 11-3-1941 
exoneracao: 4-6-1941 

Fernando de Azevedo nomeacao: 17-6-1941 
posse: 19-6-1941 
exoneracao: 2-6-1943 

Andre Dreyfus nomeacao; 2-6-1943 
posse: 5-6-1943 
exoneracao: 12-3-1946 

2a. nomeacao: 12-3-1946 
posse: 14-3-1946 
exoneracao: 3-6-1947 

Astrogildo Rodrigues de Mello nomeacao: 17-6-1947 
posse: 18-6-1947 

* 

SECRETARIOS. 

Durante igual pericdo contou a Faculdade com cs seguintes Se- 
cretaries: 

Rui Bloem (efetivo 10-9-1934 a 24-5-1942 

Paulo Sawaya (substitute) 1-7-1937 a 22-11-1937 

Luiz Pinto e Silva Junior (substitute) 3-7-1942 a 30-6-1944 

Ismcnia Junqueira (substituta) 1-7-1944 a 18-12-1945 

Nicolino Barberio (substitute) 19-12-1945 a 8-7-1947 

Odilon Nogueira de Matos (interino) desde 26-11-1947 
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QUADRO DEM ON STRATI VO DOS ORCAMENTOS DA FACULDADE DE 

FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS DE 1939 a 1949. 

Durante o penodo abrangido pelo presente Anuario a Faculdade 
teve as spguintes dotacoes orgamentarias, em cruzeiros: 

Anos Fessoal Material e Serv. Total 

| 1939 2.656.000,00 493.000,00 | 3.149.000,00 | 
| 1940 2.377.800,00 104.000,00 2.481.800,00 ! 
i 1941 2.560.200,00 263.400,00 2.823.600,00 
| 1942 3. 157.950.00 823.500,00 3.981.450,00 
| 1943 3.419.300,00 686.000,00 4. 10(5.300,00 
j 1944 3.729.836,20 1.060.600,00 4. 790', 436,20 i 
| 1945 4.224.400,00 2.265.600,00 6.490.000,00 
| 1946 7.090.281.60 2.078.600,00 9. 168.881,60 

1947 10.994.040,00 4.210.709,50 15.159.749,50 ; 
| 1948 16.876. 160,00 4. 167.300,00 21.043.460,00 

1949 16.242.781,90 2.353.618,00 | 18.596.400.00 
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