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NOT A PRELIM IN AR 

Em cumprimento a determinagao do Exmo. 

Snr. Prof. Dr. Astrogildo Rodrigues de Mello, 

Diretor desta Faculdade, a Secretaria publica 

este Guia, destinado, como o anterior (de 1943), 

a servir nao so aos nossos Professores e alunos, 

mas tambem aos que, for a da Faculdade, desejem 

conhecer a sua organizagao, suas possibilidades 
e seus altos intuitos culturais. 

Reune ele, de maneira esquematica, os nu- 

merosos dispositivos legais relatives ao ensino 

universitario; a estruturagao dos varios cursos; a 

constituigao do corpo docente; informagoes gerais 

sobre condigoes de matricula, regime escolar, 

bolsas de estudos e, finalmente, tudo quanto foi 

possivel apurar, em curto lapso de tempo, sobre o 

aparelhamento e atividades de varias de nossas 

Cadeiras. 

E' de esperar-se que este Guia apresente 

defeitos e falhas, mas e de esperar-se, tambem. 



que os sens leitores em geval, e os Professores 
e alunos da Faculdade em particular, os apon- 
tem a Secretaria para que possam ser sanados 
e corrigidos em edigoes futuras. 

Sao Paulo, 20 de dezembro de 1947. 



l.a PARTE 

A Faculdade de Filosofia, Ciencias e 
Letras. Administra§ao e orgaos auxi- 
liares. Estruturagao geral do ensino. 

Diplomas e Certificados. Corpo docente 
Corpo Discente. 





A Faculdade de Filosofia, Ciencias e Le- 
tras, da Universidade de Sao Paulo, foi criada 
pelo Dec. n. 6283 de 25 de janeiro de 1934. 

Sendo a primeira a funcionar no Brasil como 
institute oficial de alta cultura, de carater nao 
profissional, o ante-projeto de sua estruturagao 
exigiu dos seus idealizadores longos e minucio- 
sos estudos e recebeu, de notaveis cientistas e 
educadores, sugestoes tendentes a situa-la no 

mesmo piano das celebres instituigoes congene- 
res do estrangeiro. 

Fugindo sistematicamente a improvisagao e 
a rotina, os Governos sucessivos puderam dar 
a nova Faculdade orientagao absolutamente ori- 
ginal, de inteiro acordo com os anseios dos es- 
tudiosos e pesquisadores, garantindo-lhes a sem- 
pre necessaria independencia para enfrentar 
todos os problemas filosoficos, cientificos e lite- 
rarios sem ideias preconcebidas e sem preocupa- 
goes de ordem material. Alem disso, numero- 
sas catedras foram incluidas no quadro amplo 
de seus cursos com a unica preocupagao de dar 
aos jovens estudantes possibilidades de desven- 



dar setores interessantissimos dos conhecimentos 
humanos, inteiramente esquecidos ate entao no 
Brasil. 

Fixadas as suas diretrizes principals pelo 
Decreto citado e contando com a indispensavel 
colabora^ao de grandes professores estrangeiros 
e nacionais, iniciou a Faculdade as suas ativi- 
dades aos 11 de mar^o de 1934, sob a diregao 
do saudoso Prof. Theodoro Ramos. 

Dessa data historica ate hoje, embora varias 
reformas de fundo didatico se tenham imposto 
para atender as necessidades de seu proprio de- 
senvolvimento e para ajusta-la as exigencias da 
legislagao federal, continua a Faculdade, fiel a 
sua orienta^ao inicial, a trabalhar e a produzir 
intensamente com o justo orgulho de saber que 
o seu renome ja ultrapassou as fronteiras nacio- 
nais e com a alegria de verificar que a sua or- 
ganiza^ao estimulou e propiciou a criagao de 
varias outras Faculdades, que pantos servigos 
prestam aos mogos de muitos Estados do Brasil. 

A relagao dos professores estrangeiros e 
nacionais que colaboraram e colaboram conosco 
na divulgagao da alta cultura; a relagao dos Bo- 
letins publicados ate este momento pelas diver- 
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sas Catedras; a influencia evidente da Faculdade 
no levantamento do nivel do ensino secundario 
e do publico em geral, gragas a agao dos sens 

licenciados e dos cursos de extensao universita- 
ria; o reconhecimento, por parte do Govern© 
Federal, dos valiosos servigos prestados ao Brasil 
durante a ultima guerra, outorgando a Facul- 
dade a Cruz de Merito Naval; a concessao de 
numerosas bolsas de estudos a seus alunos e pro- 
fessores por instituigoes e Governos estrangeiros 
e a presenga de muitos de seus representantes em 

Congresses cientificos internacionais, sao alguns 
tragos honrosos de sua vida, curta ainda, a provar, 
insofismavelmente que e util e proficua a sua orien- 
ta^ao no campo do ensino universitario. 

Podem, por isso, os seus professores e alu- 
nos orgulhar-se de pertencer a um centro de 

pesquisas que ha de renovar-se sempre, sem 
perder jamais a sua independencia na procura da 
verdade, tendo sempre em vista que sua fun- 
gao precipua e servir a humanidade sem regio- 

nalismos de qualquer especie e sem intolerancias 
de qualquer ordem. 



■ 



ADMINISTRAQAO e orgaos 
AUXILIARES 

a) Administragao. 

A administraQao da Faculdade e exercida 
pelo Diretor, pelo Conselho Tecnico e Adminis- 
trativo e pela Congrega^ao, de acordo com os 

dispositivos dos Estatutos Universitarios. 

O Diretor, eleito pela Congregagao dentre 
os professores catedraticos e brasileiros natos, e 

nomeado em comissao pelo Governo do Estado 
para servir durante o prazo de tres anos, a con- 
tar da data de sua posse. E' substituido nos 

sens impedimentos pelo Vice-Diretor, eleito e no- 
meado como o Diretor. 

O Conselho Tecnico e Administrativo, cujas 
fungoes e prerrogativas estao fixadas nos Estatu- 
tos Universitarios, compoe-se de quatro profes- 

sores catedraticos, eleitos tambem pela Congre- 
ga^ao e tambem nomeados pelo Governo. O' 
Diretor, que preside sempre as suas reuni6esr 

o 



tem apenas, nas delibera?6es finals, direito ao 
voto de qualidade. 

A Congregagao e constituida pelos profes- 
sores catedraticos efetivos, pelos professores 
contratados ou interinos em regencia de cadei- 
ras, pelos docentes livres em exercicio de subs- 
tituigao de catedraticos e pelo representante dos 
docentes livres da Faculdade, eleito pelos sens 
pares, de acordo com os dispositivos legais. 

b) Orgaos auxiliares. 

Como orgaos auxiliares da Administra^ao, 
dispoe a Faculdade de uma Secretaria geral e 
das seguintes secgoes a ela adstritas: Contabili- 
dade, Tesouraria, Expediente. 



ESTRUTURAgAO GERAL DO ENSINO 

A estrutura^ao geral do ensino na Facul- 
dade caracteriza-se pela divisao de todas as suas 

Cadeiras e Disciplinas em quatro grandes Sec- 
foes, e pe]a subdivisao destas em onze Cursos 

Ordinarios e um Especial, assim articulados: 

Secgoes: 

Filosofia . ,. 

Ciencias .. 

Letras . . 

Pedagogia 

Curso Especial: 
Didatica 

Alem desses Cursos, constituidos por deter- 
minados conjuntos harmonicos de materias, cujo 

Cursos Ordinarios: 

Filosofia 

Matematica 
Fisica 
Quimica 
His tor ia Natural 
Geografia e Historia 

| Ciencias Sociais 

I Letras Classicas 
Letras N6o-Latinas 
Letras Anglo-Germanicas 

Pedagogia 
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conhecimento, atestado pela aprovagao nos exa- 

mes respectivos, e indispensavel aos candidates 
ao bacharelado, a licenciatura, a especializagao, 
ao doutoramento e a livre-docencia, pode a Fa- 
culdade, de acordo com sen Regulamento, man- 
ter mais os seguintes: 

Cursos Extraordinarios 

de Extensao Universitdria 
Avulsos 
Livres 
de Aperfei^oamento 
Equiparados 

Cadeiras e Disciplinas 

Os Cursos Ordinarios basicos, distribuidos 
pelas quatro Secgoes, compreendem atualmente 
as quarenta e oito Cadeiras e tres Disciplinas 
seguintes, por ordem alfabetica: 

a) Cadeiras 

Administragao Escolar e Educagao Comparada 
( XLIV) 

Analise Matematica (vm) 
Biologia Geral (xvn) 

(1) Os algarismos romanos indicam a nuineraQS,o das 
Cadeiras, de acdrdo com o Regulamento da Faculdade. 
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Botanica (xx) 
Complementos de Geometria e Geometria Supe- 

rior (x) 
Critica dos Principios e Complementos de Mate- 

matica (vn) 
Didatica Geral e Especial (xlvi) 
Economia Politica e Historia das Doutrinas Eco- 

nomicas (xxxi) 
Estatistica Educacional (xlvii) 
Estatistica Geral e Aplicada (vi) 
Etnografia e Lingua Tupi-Guarani (xxix) 
Filologia e Lingua Portuguesa (xxxiv) 
Filologia Romanica (xxxvn) 
Filosofia (i) 
Fisica Geral e Experimental (xn) 
Fisica Teorica e Fisica Matematica (xm) 

Fisico-Quimica e Quimica Superior (xvi) 
Fisiologia Geral e Animal (xix) 
Geografia do Brasil (xxv) 
Geografia Fisica (xxm) 
Geografia Humana (xxiv) 
Geometria Analitica, Projetiva e Descritiva (ix) 
Geologia e Paleontologia (xxi) 
Historia da Civilizaqao Americana (xxx) 
Historia da Civilizaqao Antiga e Medieval (x:xv}| 



20 

Historia da Civilizagao Brasileira (xxvm) 
Historia da Civilizagao Moderna e Contempora- 

nea (xxvn) 
Historia da Filosofia (n) 
Historia e Filosofia da Educagao (xlv) 
Lingua Espanhola, Literatura Espanhola e His- 

pano-Americana (xl) 
Lingua Inglesa e Literatura Inglesa e Anglo- 

Americana ( xli ) 
Lingua e Literatura Alema (xlii) 
Lingua e Literatura Francesa (xxxvm) 
Lingua e Literatura Grega (xxxm) 
Lingua e Literatura Italiana (xxxix) 
Lingua e Literatura Latina (xxxn) 
Literatura Brasileira (xxxvi) 
Literatura Portuguesa (xxxv) 
Mecanica Racional e Mecanica Celeste (xi) 
Mineralogia e Petrografia (xxn) 
Politica (v) 
Psicologia (in) 
Psicologia Educacional (xliii) 
Quimica Geral e Inorganica e Quimica Anali- 

tica (xiv) 
Quimica Organica e Quimica Biologica (xv) 
Sociologia — I.9 cadeira — (iv) 



Sociologia — 2.* cadeira — (xlix) 
Zoologia (xvm) 

b) Disciplinas 

Analise Superior 
Antropologia 
Fisica Superior 

Cursos Ordinarios — Seriagao 

Os Cursos Ordinarios comp5e-se de duas 
partes perfeitamente distintas: uma constituida 
pelo agrupamento de cadeiras peculiares de 
cada curso, seriados ao longo de tres periodos 
letivos, de acordo com o Regulamento da Fa- 
culdade, e outra constituida por duas ou tres 
cadeiras ou cursos, livremente escolhidos pelos 
alunos, dentre os ministrados pela Faculdade, 

realizaveis em um periodo letivo. 

Consequentemente, os Cursos Ordinarios 
exigirao, sempre, quatro anos de estudos. 

Como muitas das cadeiras abrangem gran- 
des aspcctos da materia a lecionar, na seriagao 
dos Cursos figuram esses aspectos como auto- 

nomos. 
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Durante o ano corrente de 1948 vigorara 
a seguinte seria^ao, correspondente aos tres pe- 

riodos letivos dos Cursos Ordinaries, com excep- 
?ao do de Didatica, feito em um periodo apenas: 

A) — PRIMEIRA PARTE DOS CURSOS ORDI- 
NARIOS — SERIACAO 

1 —< 'Curso de Filosofia — da Sec<;ao de Filosotia. 

1.' Serie 

Introdugao a Filosofia 

Psicologia 

Logica 

Historia da Filosofia 

2.a Serie 

1 — Psicologia 

2 — Sociologia — 2.' cadeira 

3 — Historia da Filosofia 

3/ Serie 

1 ■— Psicologia 

2 — fitica 

1 ^ 

2 — 

3 — 

4 — 
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3 '— Estetica 
4 — Filosofia Geral 

2 — Curso de Matematica — da SecQao de 

Ciencias. 

1/ Serie 

1 — Analise Matematica 
2 — Geometria Analitica e Projetiva 
3 — Fisica Geral e Experimental 

4 — Calculo Vetorial 
5 — Complementos de Matematica 

2.' Serie 

1 — Analise Matematica 
2 — Geometria Descritiva, Analitica e 

Projetiva 
3 — Mecanica Racional 
4 — Fisica Geral e Experimental 

^ — Critica dos Principios e Comple- 
mentos de Matematica 



3/ Serie 

1 — Analise Superior 
2 — Geometria Superior 

3 -—' Fisica Matematica 
4 — Mecanica Celeste 

5 — Critica dos Principios 
6 — Algebra (Topologia plana) 

Curso de Fisica — da Secqao de Ciencias. 

1.a Serie 

1 — Analise Matematica 
2 — Geometria Analitica c Projetiva 
3 — Fisica Geral e Experimental 

4 — Calculo Vetorial 

2." Serie 

1 —' Analise Matematica 
2 — Geometria Descritiva e Complemen- 

tos de Geometria 

3 — Mecanica Racional 

4 — Fisica Geral e Experimental 



3." Serie 

1 — Analise Superior 
2 — Fisica Superior 

3 — Fisica Teorica 
4 — Fisica Geral e Experimental 

5 — Mecanica Analitica 

6 — Fisica Matematica 

Curso de Quimica — da Secqao de Ciencias. 

1.a Serie 

1 — Complementos de Matematica 
2 — Fisica Geral e Experimental 

3 — Quimica Geral e Inorganica 
4. — Quimica Analitica Qualitativa 

2.a Serie 

1 — Quimica Biologica 
2 — Quimica Geral e Inorganica 

3 — Quimica Analitica Quantitativa 
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3/ Serie 

1 — Qmmica Superior 

2 — Quimica Biologica 

3 -— Mineralogia 

5 — Curso de Historia Natural — da Secqao de 
Ciencias. 

1.* Serie 

1 — Biologia Geral 

2 — Zoologia 
3 Botanica 

4 — Fisica 

5 -— Quimica 
6 — Geologia 

2/ Serie 

2 — Zoologia 

1 — Biologia Geral 
3 — Botanica 

4 — Petrografia 



— 27 — 

3/ Serie 

1 — Zoologia (Fisiologia Geral e Animal) 
2 — Botanica (Fisiologia Vegetal) 

3 — Geologia (Petrografia) 
4 — Paleontologia 
5 — Biologia Geral 

6 — Curso de Geografia e Historia — da Secqao 

de Ciencias. 

!.* Serie 

1 — Geografia Fisica 
2 — Geografia Humana 
3 — Antropologia 
4 — Historia da Civilizagao Antiga e 

Medieval 
5 — Elementos de Geologia 
6 — Elementos de Cartografia 

2/ Serie 

1 — Geografia Fisica 
2 — Geografia Humana 
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3 — Historia da Civilizagao Moderna 
4 Historia da Civiliza^ao Brasileira 

5 — Etnografia 
6 — Historia da Civiliza^ao Americana 
7 — Geografia do Brasil 

3.a Serie 

1 .— Geografia do Brasil 

2 — Historia da Civilizagao Contempo- 
ranea 

3 — Historia da Civilizagao Brasileira 
4 — Historia da Civilizagao Americana 
5 — Etnografia do Brasil e Lingua Tupi- 

Guarani 
6 — Geografia Fisica 
7 — Geografia Humana 

7 — Curso de Ciencias Sociais — da Secqao de 
Ciencias. 

I." Serie 

1 — Complementos de Matematica 
2 — Sociologia •—■ 2." cadeira 
3 — Economia Politica 
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4 — Historia da Filosofia 
5 — Geografia Humana 

2.a Serie 

1 — Estatistica Geral 
2 — Sociologia I.9 cadeira 
3 — Economia Politica 

4 — Psicologia Social 
5 — Antropologia 

3.a Serie 

1 — Sociologia — 1.® cadeira 
2 — Historia das Doutrinas Economicas 
3 — Politica 
4 — Etnografia 
5 — Estatistica Aplicada 
6 — fitica 

8.— Curso de Letras Classicas — da Secqao de 

Letras. 
l.a Serie 

1 — Lingua Latina 
2 — Lingua Grega 
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3 — Filologia e Lingua Portuguesa 

4 — Literatura Portuguesa 

5 — Historia da Antiguidade Greco- 
Romana 

2/ Serie 

1 — Lingua Latina 
2 — Lingua Grega 
3 — Filologia e Lingua Portuguesa 
4 — Literatura Grega 

5 ■— Literatura Latina 
6 Literatura Portuguesa 
7 -— Literatura Brasileira 

S." Serie 

1 — Lingua Latina 

2 — Lingua Grega 

3 — Filologia e Lingua Portuguesa 
4 — Literatura Grega 

5 — Literatura Latina 
6 — Filologia Romanica 
7 — Literatura Brasileira 
8 — Glotologia Classica 
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9 —- Curso de Letras Neo-Latinas — da Secqao 

de Letras. 

1.a Sens 

1 — Lingua Latina 

2 — Lingua e Literatura Francesa 

3 — Lingua e Literatura Italiana 

4 — Lingua Espanhola e Literatura Espa- 

nhola e Hispano-Americana 

5 — Filologia e Lingua Portuguesa 

6 — Literatura Portuguesa 

2." Serie 

1 — Lingua Latina 

2 — Filologia e Lingua Portuguesa 

3 — Lingua e Literatura Francesa 

4 — Lingua e Literatura Italiana 

5 — Lingua Espanhola e Literatura Espa- 

nhola e Hispano-Americana 

6 — Literatura Portuguesa 

7 — Literatura Brasileira 

3 
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3.a Serie 

1 — Filologia Romanica 
2 — Filologia e Lingua Portuguesa 
3 — Literatura Brasileira 
4 — Lingua e Literatura Francesa 
5 — Lingua e Literatura Italiana 

6 — Lingua Espanhola e Literatura Es- 
panhola e Hispano-Americana 

Aos alunos matriculados no Curso de Letras Neo- 
Latinas serd permitida a especializagao em uma das ca- 
deiras que constituem o gnipo de Lingua e Literatura 
(Francesa, Italiana e Espanhola) ficando, porem, obriga- 
gados aos demais estudos das cadeiras basicas (Lingua 
Latina, Filologia e Lingua Portuguesa, Filologia Romanica 
e Literatura Portuguesa e Brasileira). Do titulo conferido 
constara a indicagao expressa da especializagao feita. 

10 — Curso de Letras Anglo-Gexmanicas — da 
Secqao de Letras 

1/ Serie 

1 — Lingua Latina 

2 — Filologia e Lingua Portuguesa 
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3 ^ Lingua Inglesa e Literatura Ingle^a 

e Anglo-Americana 

4 -— Lingua e Literatura Alema 

5 —' Historia da CivilizaQao Medieval 

2.a S6rie 

1 — Lingua Latina 

2 — Filologia e Lingua Portuguesa 

3 — Lingua Inglesa e Literatura Inglesa 

Anglo-Americana 
4 — Lingua e Literatura Alema 

3." Serie 

1 — Filologia e Lingua Portuguesa 
2 — Lingua Inglesa e Literatura Inglesa 

e Anglo-Americana 

3 — Lingua e Literatura Alema 

4 — Filologia Germanica 

Aos alunos matriculados no Curso de Letras Anglo- 
Germanicas sera permitida a especializagao em uma das 
cadeiras que constituem o grupo de Lingua e Literatura 
Inglesa e Alema, ficando porem, obrigados ao estudo das 
demais cadeiras bdsicas (Lingua Latina, Filologia e Lingua 
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Portuguesa. Do tihilo conferido constard a indica^ao ex- 
pressa da especializagao feita. 

11 — Curso de Pedagogia — da Secgao de 

Pedagogia. 

1.a Serie 

1 — Complementos de Matematica 

2 — Historia da Filosofia 

3 — Sociologia — 2.9 cadeira 

4 —' Fundamentos Biologicos de Edu- 

cagao 

5 .—■ Psicologia Educacional 

2." Serie 

1 — Estatistica Educacional 

2 — Historia da Educagao 

3 — Fundamentos Sociologicos da Edu- 

cagao 

4 ■— Psicologia Educacional 

5 — Administra^ao Escolar 

6 — Higiene Escolar 
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3.* Serie 

1 — Historia da Educagao 
2 — Psicologia Educacional 
3 — Pedagogia 
4 — Educa^ao Comparada 
5 — Filosofia da Educa<;ao 

6 — Estatistica Educacional 

12 — Curso Especial de Didatica 

Serie unica 

1 — Didatica Geral 
2 — Didatica Especial 

3 — Psicologia Educacional 

B) — SEGUNDA PARTE DOS CURSOS ORDI- 
NARIOS 

4.'1 Serie 

Nesta 4.^ serie os alunos optarao livremente 
por duas ou tres cadeiras ou cursos, dentre 
os ministrados pela Faculdade ou, alem disso, 
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receberao formagao didatica, teorica e pratica e 

farao o curso de Psicologia Aplicada a Edu- 

cagao. 

No primeiro caso, quando aprovados, ser- 
Ihes-a conferido o diploma de Bacharel: no se- 

gundo, o de Licenciado 

Especializagao 

Os Cursos de Especializagao destinam-se aos 

alunos que, tendo concluido um dos Cursos Or- 

dinarios, desejam obter o diploma de Especia- 

lista em uma das materias constantes das Por- 

tarias Ministeriais n.os 328 de 13 de maio de 
1946 e 497 de 15 de outubro de 1947. As con- 

digoes para o obtengao desse diploma sao as 

seguintes: 

a) Portaria n.0 328 

1. Psicologia — Aprovagao nos tres primei- 
ros anos do curso de Filosofia, bem como em cur- 
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sos de Biologia, Fisiologia, Antropologia, Estatis- 
tica, em cursos especializados de Psicologia. Final- 

mente, estagio em servigos psicologicos, a juizo 
dos professores da sec^ao. 

2. Fisica •—* Aprovaqao nos tres primeiros 
anos do curso de Fisica, em tres cadeiras ou cur- 
sos de especializagao, um dos quais tera de ser, 

obrigatoriamente, o de Fisica Aplicada. 

3. Quimica — Aprovagao nos tres primeiros 
anos do curso de Quimica, bem como nos dois 
cursos seguintes: Quimica Preparativa e Quimi- 
ca Industrial ou materia congenere. 

4. Biologia — Aprovagao nos tres primei- 
ros anos do curso de Historia Natural, bem como 
em tres cadeiras ou cursos livremente escolhidos, 
entre os seguintes: Estatistica, Quimica Anali- 
tica, Quimica Biologica, Psicologia, Antropolo- 
gia ou qualquer dos cursos de especializagao de 

Zoologia, Botanica, Fisiologia Animal, Fisiologia 

Vegetal, Biologia Geral, Paleontologia. 

5. Geologia . ■— Aprovagao nos tres pri- 
meiros anos do curso de Historia Natural, bem 
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como nos seguintes cursos de especializa^ao: 
Petrologia, Geologia Estrutural, Estratigrafia, 
Metamorfismo, Geologia Economica, Cartografia 
e metodos de campo, Geomorfologia, e ainda em 
dois cursos livremente escolhidos entre os seguin- 
tes: Geologia do Petroleo, Geofisica, Paleon- 
tologia Superior, Geologia do Brasil, Geologia 
Regional Estrangeira, Sedimentagao, Mineralo- 
genese (depositos minerals), Cristalografia, Pe- 
dologia, Geoquimica. 

6. Geografia — Aprovagao nos tres pri- 
meiros anos do curso de Geografia e Historia e 
mais em tres cursos livremente escolhidos entre 
os seguintes: cursos especializados em Geogra- 

fia Fisica, Geografia Humana, Geografia do 

Brasil, Geologia, Etnografia, Cartografia ou 

ainda em cursos de Sociologia, Estatistica, To- 

pografia, Geodesia, Economia, Politica. Ter, 
finalmente, estagiado em departamento especia- 

lizado, a juizo dos professores de Geografia. 

7. Historia — Aprova^ao nos tres primei- 
ros anos de curso de Geografia e Historia e 
mais em tres cursos livremente escolhidos entre 
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os seguintes: cursos especializados de Historia 

Antiga, Historia Medieval, Historia Moderna, 

Historia Contemporanea, Historia do Brasil, 

Historia da America, Etnografia Geral, Etno- 
grafia do Brasil, ou ainda em cursos de Historia 
da Filosofia, Historia das Doutrinas Economicas, 

Sociologia, Latim, Grego Arqueologa, Epigrafia, 
Paleografia, Pre-historia, Historia Diplomatica. 
Ter, finalmente, estagiado em departamento es- 

pecializado, a juizo dos professores de Historia. 

8. Etnografia — Aprova^ao nos tres pri- 

meiros anos do curso de Geografia e Historia c 
mais em tres cursos livremente escolhidos entre os 

seguintes: cursos de especializagao em Etnografia 
Geral, Etnografia do Brasil, Geografia Humana, 

Tupi-Guarani, Antropologia Geral, ou ainda em 
cursos de Sociologia, Linguistica Geral, Pre-his- 
toria. Ter, finalmente, estagiado em departa- 

mento especializado, a juizo dos professores de 

Etnografia. 

9. Administragao Escolar — Aprovagao nos 
tres primeiros anos do curso de Pedagogia e nos 
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seguintes cursos: Educagao Comparada, Orien- 
tagao Educacional, Administragao Escolar. 

10 Pedagogia — Ter sido aprovado nos 
tres primeiros anos do curso de Pedagogia, bem 
como em Filosofia da Educagao (curso especial), 
Metodologia Geral e Especial, Pratica de ensino. 

11. Sociologia Educacional (*) — Ter sido 
aprovado nos tres primeiros anos do curso de Pe- 
dagogia, bem como em Sociologia (curso espe- 
cial), Antropologia, Educagao Comparada, ou 
ainda ter sido aprovado nos tres primeiros anos 
do curso de Ciencias Sociais e Politicas, bem co- 
mo em Sociologia Educacional, Historia da Edu- 
cagao e Educagao Comparada. 

12. Psicologia Educacional — Ter sido 
aprovado nos tres primeiros anos do curso de Pe- 
dagogia e mais nos seguintes cursos: Psicologia 
da Crianga e do Adolescente; Psicologia Social e 
Diferencial; Psicologia do Anormal; Psicologia da 

Aprendizagem e nas materias especiais; Psicolo- 

(*) A cadeira de Sociologia Educacional passou a de- 
nominar-se Sociologia, 2.* cadeira. 
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servigos de Psicologia Aplicada e ter freqiientado 

seminaries de metodos de pesquisas psicologicas. 

13. Estatistica AnaUtica —^ Ter sido apro- 
vado nos tres primeiros anos dos cursos de Cien- 
cias Sociais e Politicas ou Pedagogia e mais nos 

seguintes cursos: Analise Matematica; Matrizes; 

Formas Quadraticas e Complementos de Analises: 
Teoria da Indugao Estatistica, bem como em um 
dos seguintes cursos: Selegao de Amostras, Ana- 
lise Fatorial, Planejamento Eficiente dos Experi- 

mentos, ou outros do mesmo genero. 

II — Ter sido aprovado nos tres primeiros 
anos do curso de Matematica e mais nos seguin- 
tes cursos: Estatistica Descritiva, Teoria da In- 

dugao Estatistica, bem como em um dos seguin- 
tes cursos: Selegao de Amostras, Analise Fato- 

rial, Planejamento Eficiente dos Experimentos ou 

outros do mesmo genero e ainda em um dos se- 

guintes cursos de um ano: Biologia, Sociologia, 

Psicologia ou outra disciplina cientifica a cujo 

campo se aplique a metodologia estatistica. 
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III —' Ter sido aprovado nos tres primeiros 

anos em qualquer dos outros cursos da Faculdade^ 
provar um conhecimento de Estatistica equivalent 
te ao atualmente exigido nos cursos basicos de 
Ciencias Sociais ou Pedagogia e mais nos seguin- 
tes cursos; Analise Matematica; Matrizes; For- 
mas Quadraticas e Complementos de Analise; Teo- 
ria da Indugao Estatistica, e ainda em um dos 
seguintes cursos: Selegao de Amostras, Analise 
Fatorial, Planejamento Eficiente dos Experimen- 
tos, ou outros do mesmo genero. 

14. Letras — Ter sido aprovado nos tr§s 
primeiros anos de um dos cursos de Letras (Clas- 
sicas, Neo-Latinas ou Anglo-Germanicas) e mais 
em tres cursos especiais das disciplinas da sec^ao 
cursada nos tres anos anteriores, bem com em 
trabalhos praticos de bibliografia e critica, deter- 
minados pelos professores desses varios cursos, 
devendo a respeito deles elaborar uma disserta- 
qao ou monografia que sera arguida em exame 
oral. 

No diploma de especialista em Letras especi- 
ficar-se-ao as cadeiras em que o bacharel se es- 
pecializou. 
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M Portaria n.0 497 

De acordo com esta Portaria os candidates 

aos diplomas de especializa^ao em Politica, An- 

tropologia e Sociologia, devem satisfazer as se- 

guintes condi(;6es: 

a) ter sido aprovado nos tres primeiros 

anos do Curso de Ciencias Sociais e 

apresentar um curriculo escolar que o 

habilite, a juizo do professor da espe- 
cialidade, aos novos cursos; 

b) cumprir dois anos de cursos teoricos es- 
peciais e trabalhos de pesquisas, segun- 

do as exigencias fixadas, quando da 
inscrigao no curso de especializaqao, pe- 
lo professor da especialidade, e neles 

otiver aprovagao; 

c) apresentar, entre seus trabalhos uma 
disserta^ao ou monografia que sera ar- 

guida em exame oral por tres ou mais 

professores do Curso de Ciencias So- 

ciais. 
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Aos alunos aprovados na 3.* Serie de um 
dos Cursos basicos que desejem obter o diploma 
de Especialista, e facultado escolher, na 4.^ Serie, 
materias exigidas para um dado tipo de es- 

pecializagao, de tal forma que poderao obter esse 
Diploma em um ou dois anos, de acordo com os 

dispositivos das Portarias transcritas. 

Doutoramento 

O regime especial de estudos e trabalhos e 

as formalidades indispensaveis a obtengao do ti- 
tulo de doutor, constam do Regimento abaixo 

transcrito, que estabelece o processo de doutora- 
mento: (1) 

Art. I.9 — Sera conferido o diploma de dou- 

tor ao bacharel que defender tese de notavel va- 
lor, depois de dois anos, pelo menos, de estudos, 
sob a orientagao do professor catedratico da dis- 
ciplina sobre que versarem os seus trabalhos e 

(1) Regimento aprovado pelo Conselho Universitdrio 
em sessao de 9 de dezembro de 1941 e publicado no Diario 
Oficial de 4 de Janeiro de 1942. 
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for aprovado no exame de duas disciplinas sub- 

sidiarias da mesma secgao ou de secgao afim 
aquela em que for defendida a tese. 

§ I.9 —'A inscri^ao so sera admitida para o 

bacharel cuja tese versar sobre uma das discipli- 
nas que integram a secqao na qual se bacharelou o 

candidate. 

§ 2.9 -— Em casos especiais, a juizo do orien- 
tador da tese e com aprovagao do Conselho Tec- 
nico e Administrativo, permitir-se-a que um ba- 

charel ou licenciado defenda tese em Cadeira que 
nao conste do curriculo de Cadeiras em que foi 

aprovado. 

Art. 2.9 — O candidate ao doutoramento, 

bacharel pelas Faculdades de Filosofia, Ciencias 
e Letras oficiais ou reconhecidas, escolhera livre- 
mente a disciplina e um dos respectivos profes- 
sores sob cuja diregao pessoal deseja executar o 

trabalho, solicitando previamente a anuencia do 
mesmo. 

§ I.9 — Para iniciar seus estudos, devera o 
candidato requerer ao Diretor da Faculdade sua 
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inscri^ao ao doutoramento. Neste requerimento 
indicara a disciplina na qual pretende elaborar a 
tese. 

§ 2.<? ^— O diretor, de acordo com o parecer 
do professor sob cuja orientagao vai ser elabora- 

da a tese, apresentara uma lista das disciplinas 
subsidiarias, em numero nunca inferior a cinco, 

das quais o candidate escolhera livremente duas, 
que constarao do ato da inscrigao. 

§ 3.9 — Nao e obrigatorio ser a lista das 
disciplinas subsidiarias organizadas apenas den- 

tre aquelas mencionadas nos arts, 10 e 21 do Re- 
gulamento. 

§ 4.9 -— Se da escolha do candidate resul- 
tar pertencerem duas das disciplinas a mesma 

Cadeira, o Diretor da Faculdade, de acordo com 

o professor que vai orientar a tese e o de uma das 
materias subsidiarias, designara um dos membros 
da Congregagao para fazer parte da Comissao 
Examinadora. 

§ 5.9 — Designados os tres professores, o que 

vai orientar a tese e os das disciplinas subsidia- 
rias, de comum acordo, informarao ao candidato 
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a materia que sera exigida nos exames. Esta in- 

formagao sera tambem, ao mesmo tempo, comu- 
nicada por escrito ao Diretor da Faculdade. 

§ 6.9 — A banca constituida para arguigao 
da tese, alem dos tres membros encarregados do^ 

exames das disciplinas subsidiarias, contara com 
mais dois membros que serao escolhidos pela Con- 

gregagao dentre especialistas de reconhecida com- 
petencia na disciplina a que se refere a tese. 

Art. d.9 —' No caso de vacancia da cadeira 
cujo titular seja o orientador da tese, podera o 
candidato continuar seus trabalhos sob a diregao 
do substitute legal, passando a este todas as atri- 

buigdes que Ihe competirem nos termos do art. 2.9. 

Art. 4. —- O preparo do doutorado podera 
ser feito total ou parcialmente fora da Faculdade 

mediante autorizagao do Dfrctor e do professor 
da Cadeira a que se refere a tese, e parecer do 

Conselho Tecnico e Administrative. 

Art. 5.9 — Os estudos a que se refere o Ar- 
tigo I.9 poderao ser realizados em cursos especiais, 

4 
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durante estagios em laboratorios, ou ainda por 
ambas as formas combinadamente, nos termos dos 
paragrafos e artigos seguintes. 

Paragrafo unico — As modalidades de reali- 
zaqao do doutoramento, a que refere o Artigo, se- 
rao estabelecidas, em cada disciplina, pelo Diretor 

da Faculdade, de acordo com a proposta do pro- 
fessor em cuja Cadeira vai ser elaborada a tese, e 
aprovagao do Conselho Tecnico e Administrative. 

Art, 6.9 — O docente podera exigir a fre- 

quencia a seminaries e a coloquios que se realia- 
rem sobre a disciplina em que o candidate pre- 
tende doutorar-se, nao somente para que assista 

as conferencias e discussoes, como tambem fazen- 
do com que ele mesmo desenvolva temas que Ihe 

forem indicados. 

§ I.9 ^— No caso de o candidate nao se sub- 
meter as normas dos trabalhos da disciplina, ou, 
a juizo do professor encarregado da orientagao da 
tese, ser ele julgado incapaz ou inidoneo, sera au- 
tomaticamente cancelado o doutoramento, me- 

diante participagao, por escrito, do professor ao 
Diretor da Faculdade. 
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§ 2.9 —^ A comunicagao referida no paragra- 
fo anterior devera ser acompanhada de um rela- 

torio do professor. 

Art. 7.9 — Findo o prazo estabelecido, que 
nao deve ser inferior a dois anos, o candidate re- 

querera ao Diretor da Faculdade prestagao dos 

exames e defesa de tese, juntando: 

a) ^ cinco exemplares dactilografados ou 
em provas tipograiicas da tese de doutoramento, 
com a declaragao, de proprio punho, de que se 

trata de trabalho de autoria do candidato e por 
este mesmo executado e redigido, e cem (100) 

exemplares mimiografados ou impresses de uma 
sumula da mesma ou de suas conclusoes; 

b) — relatorio do professor sob cuja orien- 
tagao foi elaborada a tese, mencionando todas as 

atividades do candidato. Este relatorio podera 
servir como prova de estagio; 

c) — diploma ou certificado de bacharel ou 
licenciado, de conformidade com os cursos das 

Faculdades de Filosofia, Ciencias e Letras; 

d) — "curriculum vitae" do candidato; 
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e) '— deposito correspondente a taxa do di- 
ploma a ser expedido. 

^rt. g.9 — A epoca para realiza<;ao dos exa- 

mes e para defesa de tese sera marcada pelo Con- 
selho Tecnico e Administrativo, dentro do periodo 
letivo. 

Paragrafo unico. A defesa da tese podera 

ser feita depois dos exames das materias subsi- 

diarias, em epoca especial. 

Art. P.9 — A comissao julgadora das cadei- 

ras subsidiarias sera composta do professor da 

disciplina sobre a qual versar a tese, como presi- 
dente, e dos professores das disciplinas subsidia- 
rias, tendo em conta o que se dispoe no § 4.9 do 

art. 2.9. 

Paragrafo unico. ■—■ Os exames versarao so- 
bre as disciplinas subsidiarias de acordo com os 
programas previamente apresentados, na forma 

do art. 2.9, § 5.9. 

Art. 10.9 — Findos os exames nas materias 
subsidiarias, em reuniao secreta, serao apuradas 
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as notas respectivas, as quais constarao do livro 
especial de doutoramento. 

§ I.9 — Cada um dos membros da Comissao 
julgadora atribuira ao candidado uma nota entre 
zero e dez. 

§ 2.' — So sera considerado aprovado o can- 
didate que obtiver da maioria nota igual ou supe- 
rior a 7 (sete). 

§ 3.9 —^ Se o candidate for aprovado na tese 
e reprovado em uma ou ambas as materias sub- 

sidiarias, ser-lhe-a permitido repetir o ou os res- 
pectivos exames dentro do prazo minimo de um 
ano e maximo de dois anos. 

Art. II.9 — Apos a realizagao dos exames, 
em dia, lugar e hora determinados, proceder-se-a 
a arguigao da tese, que sera publica. 

§ I.9 — A comissao julgadora, em reuniao 

preliminar e secreta, apos haver tornado conheci^ 

mento da tese, dos juizos do relator, da carreira 

escolar do candidate e de todos os elementos que 
puderem chegar ao seu conhecimento, no interest 
se da institui^ao e do candidate, emitira o parecer 
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da admissao ou de exclusao do mesmo a discussao 

da tese e, em caso afirmativo, designara os dias, 

as horas e as modalidades da arguigao da mesma 

e do exame da materia principal, tudo constando 

em ata por ela assinada. 

§ 2.,? O tempo para arguigao nao excede- 

ra a 30 (trinta) minutos para cada examinador, 

assegurado ao candidate igual prazo para a de- 

fesa. 

§ 3° Arguira por ultimo o presidente da 
Comissao, nao apenas sobre o assunto especial 

da tese como, a seu juizo, sobre a disciplina que 

a inclui. 

§ d.9 — Ao candidate sera concedido, para 

a defesa, tempo equivalente ao da argui^ao, pro- 
rogavel a juizo da comissao. 

§5.<? — Encerrada a discussao da tese, cada 

examinador, em sessao secreta, dara a sua nota 

entre zero e dez. 

§ 6.9 — A tese so sera aprovada se obtiver 
da maioria dos examinadores nota igual ou supe- 
rior a sete (7), 
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Art. 12.^ — A nota final das provas de dou- 
toramento sera a media aritmetica ponderada dos 
seguintes valores: I.9) media aritmetica das cin- 
co notas dadas a tese, a qual se atribuira o peso 2 

(dois); 2.9) media aritmetica das duas medias de 
exames nas disciplinas subsidiarias, a qual se atri- 
buira o peso 1 (um). 

§ I.9 — Sera considerado aprovado o candi- 
dato cuja nota final for igual ou superior a sete 
(7) e cujas medias de exames nas disciplinas sub- 

sidiarias forem iguais ou superiores a sete (7). 

§ 2.9 — Tendo em conta o disposto no para- 
grafo anterior, a classifica^ao obedecera ainda a 
seguinte graduagao: aprovado plenamente, nota 
final igual ou superior a 7 (sete) e inferior a 
9 (nove); aprovado com distingao, nota final 
igual ou superior a 9 (nove). 

§ 3.9 — Para a tese sera permitida a indica- 
Qao de voto de louvor quando se tratar de traba- 

Iho excepcional, a juizo unanime dos examina- 
dores. 

§ 4.9 — Do candidate que for reprovado 
na. tese sera exigido um intersticio minimo de 
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dois anos para novamente apresentar-se a de- 

fesa da tese. 

Art. 13.9 — Por proposta do professor que 

orientou a tese e a juizo do Conselho Tecnico e 
Administrativo, podera esta, depois de apro- 
vada, ser impressa por conta da Faculdade, em 

qualquer das suas publica(;6es, ficando o can- 
didate com direito a 100 (cem) separatas. 

Paragrafo unico. — Caso o candidate faga 

imprimir a tese, sera obrigado a entregar, gra- 

tuitamente, 100 (cem) exemplares da mesma a 

Faculdade. 

Art. 14.9 — Serao conferidos os seguintes 

titulos: Doutor em Filosofia, Doutor em Cien- 

cias, Doutor em Letras e Doutor em Peda- 

gogia. 

§ 1 r-i O titulo de doutor somente sera con- 

ferido ao candidate aprovado que houver regis- 
trado na Secretaria da Faculdade pelo menos uma 
copia do original da tese. Nesse exemplar de- 

verao constar no espelho da capa as assinaturas 
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de todos os membros da comissao examinadora e 
a data da realizagao da defesa. 

§ 2.' — No diploma, em subtitulo, devera 
mencionar-se o curso ao qual se refere a materia 
da tese, na forma dos ns. S.9, 6.9, 7.9 e 8.9 do 

Regulamento da Faculdade, baixado pelo Decreto 
n. 12.038, de I.9 de Julho de 1941. 

Art. 15.9 ■— Aos atuais assistentes que pro- 

varem ter cumprido as exigencias do art. I.9 me- 
diante proposta do professor escolhido para crien^ 
tar a tese e a juizo do Conselho Tecnico e Admi- 

nistrativo, e facultado requerer a prestagao dos 

exames e a defesa da tese dentro do prazo de 
um ano a contar da data da publicagao deste Re- 

gimento Interne. 

Docencia-Livre 

Para a obtengao do titulo de Docente-Livre, 
o candidate devera satisfazer as exigencias cons- 

tantes do Dec. n. 13.426 de 23 de junho de 1934, 
que regulamentou os Concursos para Catedra- 

tico e para Docente-Livre. 
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Cursos Extraordinarios 

De acordo com os termos regulamentares, 

delimitam-se assim as finalidades de cada um dos 

Cursos Extraordinarios: 

Cursos de Aperfeigoamento —• intensifica- 

qao do estudo de uma parte ou da totalidade de 

uma ou mais materias dos Cursos Ordinaries; 

Cursos Avulsos — ensino de uma ou mais 

materias nao incluidas nos Cursos Ordinarios; 

Cursos Livres — explanagao de assuntos de 

interesse geral, relacionados com as materias dos 

programas dos Cursos Ordinarios; 

Cursos de Extensao — divulgagao, por meio 

de confexencias publicas, de assuntos relaciona- 

dos ou nao com os demais Cursos; 

Cursos Equiparados — ensino, de acordo 

com os programas dos Cursos Ordinarios, a car- 

go de Docentes-Livres da Faculdade, na forma 

do Regimento Interne. 
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Diplomas e Certificados 

Os titulos ou diplomas conferidos pela Fa- 
culdade, de acordo com a legislaqao vigente, sao 
os seguintes: Bacharel, Licenciado, Especialista, 

Doutor, Docente-Livre, Professor Catedratico. 

Os certificados podem ser de: Aprovagao e 

Aproveitamento. 

Bacharel ■— Sera conferido o titulo de Ba- 
charel aos alunos que, aprovados em um dos 

Cursos Ordinaries basicos de 3 anos, sejam 
tambem aprovados em duas ou tres Cadeiras ou 
Cursos, livremente escolhidos no 4.9 ano. 

Licenciado ■— O titulo de Licenciado sera 

conferido ao Bacharel que for aprovado no Cur- 
so de Didatica teorica e pratira e em Psicologia 

Aplicada a Educagao. 

Especialista — Receberao o titulo de Espe- 
cialista em: Psicologia, Fisica, Quimica, Biologia, 
Geografia, Historia, Etnografia, Administragao 
Bscolar, Pedagogia, Sociologia 2.9 cadeira, Psico- 
logia Educacional, Estatistica Analitica ou Le- 
tras, os que satisfizerem as exigencias da Porta- 
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na n.9 328, ja transcrita, e o titulo de Especialis- 

ta em Politica, Antropologia ou Sociologia 1.' ca- 
deira, os que satisfizerem as exigencias dos itens 

da Portaria n.9 497. 

Doutor — Este titulo e conferido aos can- 

didates aprovados nas provas de doutoramento 

de acordo com o Regimento da Faculdade (I). 

Docente-Livre — O titulo de Docente-Livre 

e conferido ao candidate que, inscrito em concur- 

so de acordo com o Regimento (2) da Faculda- 
de, seja aprovado pela respectiva Banca Exami- 

nadora do Concurso e aos que, aprovados em 

concurso para catedratico, nao tenham sido clas- 
sificados em I.9 lugar. 

Pro/essor Catedratico — Este titulo 6 confe- 

rido ao candidate que, inscrito em Concurso para 
catedratico de acordo com o Regimento (3) da 

Faculdade, seja aprovado e classificado em I.9 

lugar pela Banca Examinadora do Concurso. 

(1) Regimento aprovado pelo Conselho Unlverslt&rlo 
em sessdo de 9 de dezembro de 1941. Vid. p. 45. 

(2) Decreto n. 13.426 de 23 de junho de 1943. 
(3) Idem. 
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Regalias conferidas pe.los diplomas 

Alem das regalias e prerrogativas concedidas 
pela Constituigao Federal, pelos Estatutos Uni- 

versitarios e pelo Regulamento da Faculdade aos 

Professores Catedraticos, Docentes-Livres, etc., 
gozam os Licenciados e Bachareis das seguintes 

regalias conferidas pelo Decreto Federal n.9 

1.190 de 4 de abril de 1939 e pelo Decreto-Lei 

Estadual n.9 12.932 de 9 de setembro de 1942. 

De acordo com o primeiro Decreto (art. 
151), sera exigido: 

a) para preenchimento de qualquer cargo 

ou fungao do magisterio secundario ou 
normal em estabelecimento administra- 
do pelos poderes publicos ou por enti- 
dades particulares, o diploma de Licen- 
ciado correspondente ao curso que mi- 
nistre o ensino da disciplina a ser lecio- 
nada; 

b) para o preenchimento dos cargos ou 

fungoes de Assistente de qualquer Ca- 
deira, em estabelecimentos destinados 



- 60 ~ 

ao ensino superior da Filosofia, das 
Ciencias, das Letras ou da Pedagogia, 
o diploma de licenciado correspondente 
ao curso que ministre o ensino da disci- 
plina a ser lecionada; 

c) para o preenchimento do cargo de Tec- 
nico de Educagao do Ministerio da Edu- 

ca^ao, o diploma de bacharel em Peda- 

gogia. 

O Decreto-lei Estadual, que dispoe sobre o 

provimento de cargos de professores catedrati- 
cos, de assistentes ou professores de aulas nas 

Escolas Normais e nos Ginasios do Estado; 

a) possibilita a inscrigao no concurso de 

ingresso ao magisterio secundario e nor- 

mal, mediante a apresentagao do titulo 

de Licenciado. 

b) exige dos candidates a cargo de profes- 

sor no curso ginasial, prova de estar li- 

cenciado na respectiva Secgao, por Fa- 

culdade de Filosofia, Ciencias e Letras, 
oficial ou reconhecida, etc. 
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c) da preferencia na escolha de vagas, fir- 
mando taxativamente: 

Art. 35 ^ A escolha de cargos vagos 
em curso ginasial considerado pela le- 
gisla^ao federal como equiparado ao do 
Colegio Pedro II, somente podera ser 
feita por licenciados na respectiva Sec- 
gao de Faculdade de Filosofia, Ciencias 
e Letras, oficial ou reconhecida. 

d) confere valor ao titulo de licenciado 
estabelecendo no art. 36, § I.9: 

Ao titulo de licenciado por Faculdade 
de Filosofia, Ciencias e Letras, oficial 
ou equiparada, serao atribuidos de 3 
(tres) a 5 (cinco) pontos, segundo a 

media do diploma, correspondendo res- 
pectivamente as aprovaqoes simples, 
plena e com distingao. 



CORPO DOCENTE 

O corpo docente da Faculdade compoe-se dos 

Professores Catedraticos, Professores Contrata- 

dos e Assistentes, citados na relagao seguinte 
pela ordem alfabetica das respectivas Cadeiras: 

Administragao Escolar e EducagSo Comparada — 
Prof. Jos6 Querino Ribeiro. 

Analise Matematica — Prof. Omar Catunda — 
Assist. Elza Furtado Gomide. 

Biologia Geral — Prof. Andre Dreyfus — Assists. 
Rosina de Barros, Crodowaldo Pavan e Anto- 
nio Brito da Cunha. 

Botanica — Prof. Felix Rawitscher — Assists. 
Mario Guimaraes Ferri, Mercedes Rachid e 
Aylthon Brandao Joly. 

Critica dos Principios e Complementos de Mate- 
matica — Prof. Fernando Furquim de Almeida 
— Assist. Joao Baptista Castanho. 

Complementos de Geometria e Geometr'a Superior 
— Prof. Candido Lima da Silva Dias. 
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Didatica Geral e Especial — Prof. Onofre de 
Arruda Penteado Junior — Assists. Rafael 
Grisi e Amelia Americano Franco Domingues 
de Castro. 

Economia Politica e Historia das Doutrinas Eco- 
ndmicas — Prof. Paul Hugon — Assists. Helio 
Schilittler da Silva e Jose Francisco de Ca- 
margo. 

Estatfstica Educacional — Prof. Milton da Silva 
Rodrigues — Assists. Lindo Fava e Jose 

Severo de Camargo Pereira. 

Estatistica Geral e Aplicada — Prof. Eduardo 
Alcantara de Oliveira, Assist. Celina Cristiano 
de Sousa. 

Etnografia e Lingua Tupi-Guarani — Prof, Plinio 
Marques da Silva Ayrosa — Assist. Carlos 
Drumond. 

Filologia e Lingua Portuguesa — Prof. Francisco 
da Silveira Bueno — Assist. Dinorah da Sil- 
veira Campos. 

Filologia Romanica — Prof. Theodoro Henrique 
Maurer Junior — Assist, Isac Nicolau Salum, 

Filosofia — Prof. Joao Cruz Costa — Assist. 
Laerte Ramos de Carvalho. Logica para o 
curso de Filosofia. — Prof, Gilles Gaston 
Granger. 
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FIsica Geral e Experimental — Prof. Marcelo Damy 
de Souza Santos — Assists. Paulo Taques 
Bittencourt, Oscar Sala e Palmyra Amazonas 
Sampaio — Fisica para o curso de Qmmica. 
Prof. Abrahao de Morais. 

Fisica Teorica e Fisica Matematica — Prof. Gleb 
Wataghin — Assists. Cesare Mansueto Giuglio 
Lattes, Sonja Ashauer e Jayme Tiomno. 

Fisico-Quimica e Quimica Superior — Prof. Simao 
Mathias — Assist. Astrea Menucci Giesbrecht. 

Fisiologia Geral e Animal — Prof. Paulo Sawaya 
— Assists. Erasmo Garcia Mendes, Domingos 
Valente e Maria Dolores Ungaretti. 

Geografia do Brasil — Prof. Aroldo Edgard de 
Azevedo — Assist. Jose Ribe.ro de Araujo 
Filho. 

Geografia Fisica — Prof. Joao Dias da Silveira — 
Assist. Elina de Oliveira Santos. 

Geografia Humana — Prof. Pierre Monbeig — 
Assist. Ary Franga. 

Geologia e Paleontologia — Prof, Victor Leinz — 
Assists. Josue Camargo Mendes, Ruy Ozorio 
de Freitas e Setembrino Petri. 

Gcometria Analitca, Projetiva e Descritiva — Prof. 
Benedito Castrucci — Assist. Geraldo dos San- 
tos Lima Filho. 



Historia da Civilizagao Americana — Prof. Astro- 
gildo Rodrignes de M^llo — Assist. — Deusda 
Magalhaes Motta. 

Historia da Civiliza^ao Antiga e Medieval — Prof. 
Euripedes Simoes de Paula — Assist. Pedro 
Moacyr de Campos. 

Historia da Civilizagao Brasileira — Prof. Alfredo 
Ellis Junior — Assist. Mafalda Zemella. 

Historia e Filosofia da Educagao — Prof. Roldao 
Lopes de Barros, 

Lingua Espanhola, Literatura Espanhola e Hispa- 
no-Americana — Prof, Luiz Amador Sanchez 
y Fernandez — Assist. Enio Sandoval Peixoto. 

Lingua Inglesa e Literatura Inglesa e Anglo-Ame- 
ricana — Prof. Geoffrey Wille. — Assist. Hi- 
gino Aliandro. 

Lingua e literatura Alema — Prof. Pedro de Al- 
meida Moura — Assist. Sylvia Barboza Ferraz, 

Lingua e Literatura Francesa — Prof. Bernard 
Louis Guinez — Assist. Geraldo de Almeida 
Vidal. 

Lingua e Literatura Grega — Prof. Aluizio de 
Faria Coimbra — Assist. Jose Lazzarini Junior. 

Lingua e Literatura Italiana — Prof. Italo Bonfim 
Betarello. 

Lingua e Literatura Latina — Prof. Ur'bano Canute 
Scares, 
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Literatura Brasileira — Prof. Mario Pereira de 
Souza Lima — Assist. Jose Aderaldo Castello. 

Literatura Portuguesa — Prof. Fidelino de Figuei- 
redo — Assist. Antonio Augusto Scares 
Amora. 

Mecanica Racional e Mecanica Celeste — Prof. 
Mario Schenberg — Assists. Romulo Ribeiro 
Pieroni e Walter de Camargo Schutzer. 

Mineralogia e Petrografia — Prof. Reynaldo Sal- 
danha da Gama — Assists. Rui Ribeiro Fran- 
co, William Gerson Rolim de Camargo e Jose 
Moacyr Vianna Coutinho. 

Politica — Prof. Georges Gurvitch — Assist. 
Lourival Gomes Machado. 

Psicologia Educacional — Prof," Noemy da Sil- 
veira Rudolfer — Assists. Cecilia Elisa de 
Castro e Silva, Odette Lourengao e Maria Jose 
de Barros Fornari. 

Quimica Geral e Inorganica e Quimica Analitica 
— Prof, Heinrich Rheinboldt — Assists. Pas- 
choal Ernesto Americo Senise, Ernesto Gies- 
brecht e Madeleine Perrier. 

Quimica Organica e Quimica Biologica — Prof. 
Heinrich Hauptmann — Assists. Jandyra 
Franga, Marcelo de Moura Campos e Lucy 
Bruck Lacerda. 

Sociologia — la. cadeira — Prof. Roger Bastide 
— Assists. Lavinia Costa Villela e Gilda Rocha 
de Mello e Souza. 
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Sociologia — 2a. cadeira — Prof. Fernando de Aze- 
vedo — Assists. Antonio Candido de Mello e 
Souza e Florestan Fernandes. 

Zoologia — Prof. Ernesto Marjcus — Assists." Mi- 
chel Pedro Sawaya, Marta Vannucci Mendes e 
Diva Diniz Correa, 

Disciplinas 

Antropologia — Prof. EmOio Willems — Assist. 
Egon Schaden. 

Fisica Superior — Prof. Hans Stammreich — Assist. 
Mario Alves Guimaraes. 

As Cadeiras de Historia da Civilizagao Moderna e Con- 
temporanea, Historia da Filosofia e Psicologia e a Disciplina 
de Andlise Superior nao figuram na relagao acima porque, 
ate a data da impressao do Guia, nao haviam sido contratados 
os seus novos Professores. 

Muitas das Cadeiras e duas das Disciplinas dispoem 
ainda de Auxiliares de Ensino, de Auxiliares Tecnicos ou de 
Extranumerarios que, com os Professores e Assistentes, coope- 
ram para maior eficiencia do ensino e das pesquisas. 



CORPO DISCENTE 

O corpo discente da Faculdade e constituido 
por alunos pertencentes a uma das seguintes ca- 

tegorias, definidas pelo Regulamento da Facul- 

dade: 

a) alunos regulares 

b) alunos ouvintes 

c) alunos livres 

d) alunos visitantes. 

Alunos regulares sao os que se matriculam 

nos Cursos Ordinaries mediante exames vestibu- 

lares, com a obrigagao de frequencia e exames, 
e com direito a receber um diploma, ou os que se 

matriculam nos Cursos Extraordinarios, indepen- 

dentemente de exames vestibulares, mas com obri- 
gagao de frequencia aos exames e com direito a 
receber um certificado. 

Alunos ouvintes sao os que se matriculam in- 
dependentemente de exames vestibulares para re- 
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ceber o ensino ministrado nos Cursos Ordinaries 
ou Extraordinarios Avulsos, sem obriga^ao de 

frequencia e sem direito a prestar exames ou a 
receber diplomas ou certificados. 

Alunos livtes sao os que obtem autorizagao da 
Diretoria da Faculdade para assistir as aulas. 

Posteriormente a aprovagao do Decreto 
12.511, de 21 de janeiro de 1942, que regula- 
menta o assunto, a Congregagao resolveu criar 
uma quarta categoria de alunos, constituida pelos 
Alunos visitantes. Por essa resolugao e permi- 
tido aos graduados ou estudantes dos Cursos Su- 
periores de outras Universidades, frequentar os 
laboratorios ou cursos, para realizar pesquisas 
originais em colaboragao ou sob a direqao dos 
Professores da Faculdade, desde que provem 
ser estrangeiros e ter sua permanencia no pais 

regularizada de acordo com a legislagao em vigor. 

Os Alunos visitantes devem submeter-se ao 
mesmo regime de frequencia, a que estao sujeitos 
os alunos regulares, podendo o Diretor da Fa- 

culdade conceder um certificado de aproveita- 
mento aos que concluirem o estudo de uma ou 
mais cadeiras. 
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mio da Faculdade de Eilosofia. 
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Exames Vestibulares 

A) Requisitos indispensaveis a inscrigao nos 

exames. 

Para que os candidates a matricula na Fa- 

culdade possam submeter-se aos exames vestibu- 
lares, e indispensavel que satisfagam a um dos 

seguintes requisitos: 

1 — ter concluido o curso secundario pelo 

Codigo de Ensino de 1901; 

2 — ter concluido o curso secundario, se- 

riado ou nao, pelo regime do Decre- 
to 11.530, de 18 de margo de 1915 e 
prestado seus exames perante bancas 
examinadoras oficiais, no Colegio Pe- 

dro II ou, ainda, em institutes equipa- 

rados; 

3 — ter concluido o curso secundario pelo 

regime do Decreto n.9 16.182-A de 
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13 de janeiro de 1925, ou de acordo 
com a seriagao do mesmo Decreto ate 

o ano letivo de 1934, inclusive 2.? 

epoca, realizada em margo de 1935; 

4 ter concluido o curso secundario pelo 

regime dos preparatories parcelados, 

segundo os Decretos 19.890, de abril 

de 1931, 22.106 e 22.167, de novem- 
bro de 1932, e a Lei n.9 21, de janeiro 
de 1935; 

5 — ter concluido o curso secundario de 

acordo com o Art. 100 do Decreto 
21.241, de 4 de abril de 1932, desde 
que a 5.9 serie se tenha completado 
ate a epoca legal de 1936, ou seja, ate 
fevereiro de 1937; 

6 — ter concluido qualquer das modalida- 

des do curso complementar, nos ter- 
mos do Decreto 21.241, de 4 de abril 

de 1932, ou nos termos do paragrafo 
I.9 do artigo 47 do mesmo Decreto, 

combinado com o artigo 2.9 da Lei n.9 

9-A de dezembro de 1934, ou nos ter- 
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mos do paragrafo unico, do artigo I.9 

do Decreto-lei n.9 6.247, de 5 de fe- 

vereiro de 1944; 

7 — ser portador do certificado de licenga 

classica; 

8 — ser portador do certificado de licenga 

cientifica; 

9 — ser portador de diploma de curso su- 

perior, devidamente registrado no De- 

partamento Nacional de Educagao. 

Ficam dispensados dessas exigencias: 

a) os sacerdotes, religiosos e ministros 

de culto que tenham concluido regu- 

larmente os estudos em Seminario ido- 

neo, para os Cursos de Filosofia, Letras 

Classicas, Letras Neo-Latinas, Letras 
Anglo-Germanicas e L'edagogia; 

b) os professores normalistas com curso 

regular de, pelo menos, seis anos e exer- 

cicio magisterial na disciplina escolhi- 
da, para os de Pedagogia, Letras Neo- 
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-Latinas, Letras Anglo-Germanicas, Le- 
tras Classicas e Geografia e Historia; 

c) os professores, ja registrados no De- 
partamento Nacional de Educagao, com 
exercicio eficiente, por mais de tres 
anos, nas disciplinas do curso em que 
pretendem matricular-se; 

d) os autores de trabalhos publicados em 
livros, considerados de excepcional va- 
lor pelo Conselho Tecnico e Adminis- 
trative da Faculdade, no curso corres- 
pondente ao assunto: cientifico, litera- 
rio, filosofico ou pedagogico, cm aprego. 

B) Documentos exigidos 

Ao requerimento, dirigido ao Diretor da Fa- 
culdade, solicitando inscrigao nos exames vesti- 
bulares, deverao os candidates anexar os seguin- 
tes documentos: 

I — prova de conclusao do curso se- 
cundario, certificado de licenga, di- 
ploma do curso superior (n.9 1 a 



9) ou certidoes, nos casos de exce- 

gao (letras a, b, c, d); 

II — carteira de idcntidade; 

III — prova de estar em dia com o servi- 

qo militar; 

IV — atestado medico de sanidade fisica 

e mental; 

V — certidao de nascimento; 

VI -— atestado de idoneidade moral. 

O requerimento sera datado e assinado so- 

bre estampilhas estaduais de Cr$ 3,00, e os de- 

mais documentos trarao, devidamente inutiliza- 

das, estampilhas de Cr$ 1,20, tambem estaduais. 

As firmas, do requerimento e dos documen- 

tos anexos, devem ser reconhecidos por Tabe- 

liao desta Capital. 

Os candidates que se encontrem nos casos 

de excepgao previstos nas letras a, b, c, d, aci- 

ma citadas, deverao apresentar certidoes que sa- 

tisfagam as seguintes exigencias: 
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1 os sacerdotes, religiosos e ministros de 

culto farao prova mediante certidao do 

Reitor ou do Diretor do Seminario, 

com o visto da autoridade diocesana 

ou religiosa superior, com firmas reco- 

nhecidas, da qual conste a duragao 

dos cursos e a seriagao das cadeiras 

estudadas. 

2 os professores normalistas, alem do 

diploma registrado na competente re- 

parti^ao estadual, deverao juntar cer^ 

tidoes do historico escolar complete e 
do exercicio magisterial, esta ultima 

passada pelo estabelecimento em que 

exercem a atividade didatica. 

3 — os professores ja registrados no De- 
partamento Nacional de Educagao jun- 

tarao o certificado desse registro em 
original, que podera ser, oportunamen- 

te, substituido por certidao da Divisao 

de Ensino Secundario, e certidoes de 
exercicio eficiente, por mais de tres 

anos, nas disciplinas do curso em que 
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pretendem matncula, passadas pelos 
Diretores dos estabelecimentos em que 
exerceram ou exercem atividade dida- 
tica, visadas pelo Inspetor federal. 

A ■— os autores de trabalhos publicados em 

livros, deverao juntar tres exemplares 

de cada e requerer o previo reconheci- 
mento de seu excepcional valor ao C. 

T. A. da Faculdade. O julgamento 

constara de minucioso parecer escrito, 

que justifique amplamente as conclu- 

soes, constituindo a certidao do jul- 

gado documento habil para inscrigao, 

nao podendo os exemplares ser devol- 

vidos. 

Matncula na l.a Serie dos Cursos Ordinaries 

A matricula dos candidates na 1.* serie dos 

Cursos Ordinaries e feita depois de apurados os 

resultados dos exames vestibulares. Os candida- 
tes aprovados apresentarao requerimento, diri- 

gido ao Diretor, solicitando a sua matricula. A 

esse requerimento (Cr$ 3,00 de estampilhas esta- 

(> 
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duais) devera vir anexo o respective certificado 

de aprovagao, fornecido pela Secretaria da Facul- 

dade. 

A matricula em todos os Cursos sera sempre 

condicionada a capacidade das instala^oes da 

Faculdade. 

O numero de vagas fixado pelo Conselho 

Tecnico e Administrativo para o ano de 1948, 

incluindo a matricula dos repetentes, e o se- 

guinte: 

Curso de Filosofia   40 

Curso de Matematica   40 

Curso de Fisica   30 

Curso de Quimica   25 

Curso de Hist. Natural .... 30 

Curso de Geografia e Historia 40 

Curso de Ciencias Sociais . . 40 

Curso de Letras Neo-Latinas 30 

Curso de Letras Anglo-Ger- 

manicas   30 

Curso de Letras Classicas . . 30 

Curso de Pedagogia   40 
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Matriculas em Cursos Extraordinarios 

Sao as seguintes as exigencias para matri- 
cula ou inscrigao em cada um dos cursos extraor- 
dinarios: 

Cursos de Aperfeigoamento: Dos candida- 
tes a matricula nos cursos de aperfeigoamento, 
exigir-se-a a apresentagao do diploma de bacha- 
rel no Curso Ordinario com eles relacionado, 

Cursos Avulsos: Os candidates a matri- 
cula nos cursos avulsos deverao satisfazer as 
exigencias constantes das alineas I, II e IV, ja 
citadas. 

Cursos Livres: Os candidates aos cursos 
livres, deverao apenas apresentar requerimento ao 
Diretor solicitando sua inscrigao. 

Cursos de Extensao e Equiparados: As 
exigencias para inscrigao dos candidates nestes 
cursos serao fixadas pelos orgaos administrati- 
vos da Faculdade. 

Sera permitida a qualquer candidate que 
satisfaga as mesmas exigencias das alineas I, II 
e IV, a matricula como aluno ouvinte para fre- 
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quencia de uma ou mais disciplinas dos Cursos 
Ordinaries ou Cursos Extraordinarios. 

Transferencias 

As transferencias de alunos, de uma para 
outra Faculdade, estao reguladas pela Portaria 

Ministerial n.9 165, de 27 de margo de 1945. Ai 

se estabelece: 

1 — A transferencia sera requerida no pe- 

riodo de matricula e nao podera ser 

aceita para o primeiro ou para o ulti- 

mo ano do curso respective. 

2 ■— O candidate a transferencia devera 

apresentar: A) guia, devidamente au- 
tenticada, expedida pelo Diretor da 

Faculdade congenere, subordinada ao 

Ministerio da Educagao e Saiide, que 

obedega ao mesmo piano de estudos e 

faga exigencias identicas para matri- 

cula inicial, embora possa divergir a 

seria^ao das materias; B) historico es- 
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colar do qual conste: a) curso secun- 

dario com a indicagao do local e a epo- 

ca dos exames feitos; b) exame vesti- 

bular ou concurso de habilitagao com 

a retcrencia as respectivas materias e 

graus de aprovagao; c) resultados dos 
trabalhos escolares ja realizados e no- 
tas com que tenha sido promovido. 

3 Se houver vaga, o Conselho Tecnico e 
Administrativo, considerados idoneos 
os documentos, determinara o ano que 

o aluno devera cursar, de acordo com 
a adaptagao mais conveniente a cada 

caso concreto, de modo que nao fique 

dispensado de qualquer das disciplinas 

do curso seriado da Faculdade. 

4 Nao e permitida a matncula colateral. 

O candidato ja diplomado ou o que 

nao seja entao aluno de escola superior 

oficial ou reconhecida, para ser admi- 

tido a matncula em outra, devera 

submeter-se ao concurso de habilitagao 

na epoca regulamentar. 



5 — O funcionario publico civil ou militar, 

matriculado cm estabelecimento de en- 
sino, quando removido ou transferido, 
terS direito a matricular-se em estabe- 
lecimento congenere no local da nova 

sede dc suas atividades, em qualquer 
epoca e independentemente de vaga. 

Essa concessao e extensiva as pessoas 

da familia, cuja subsistencia esteja a 

seu cargo. 

Promogoes 

O regime de promogoes atualmente em vigor 
na Faculdade e o seguinte: 

a) O aluno que obtiver nota igual ou supe- 

rior a 4 em aproveitamento e igual ou 
superior a 7 nas provas parciais, sera 

considerado aprovado independentemen- 

te de exame final. 

b) O aluno que obtiver nota igual ou su- 

perior a 4 em aproveitamento e nas pro- 
vas parciais obtiver nota entre 5 e 6,99 
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devera somente prestar exame oral. A 
nota 5 para a aprovagao devera ser ob- 
tida pela media de aproveitamento das 
provas parciais e do exame oral final. 

c) O aluno que obtiver nota igual ou su- 
perior a 4 em aproveitamento e nota en- 
tre 3 e 4,99, nas provas parciais, devera 
prestar exame escrito e oral. A media 
5 para aprovagao devera ser obtida pela 
media de exame escrito e oral, das pro- 
vas parciais e das notas de aproveita- 
mento. 

d) O aluno que obtiver nota inferior a 4 
em aproveitamento e nota igual ou su- 
perior a 3 nas provas parciais, devera 
prestar exame de 2.9 epoca. 

e) O aluno que nao alcangar media 3 nas 
provas parciais, sera considerado repro- 
vado. 

Regime escolar 

As aulas dos diversos cursos da Faculdade 
iniciam-se a I.9 de Mar^o e encerram-s? a 15 de 

Novembro. 
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Periodos 

Exames vestibulares: 

1 prova parcial: 

2.® prova parcial: 

Exames finals: 

Exames de 2* epoca: 

Periodos 

I.9 periodo: 

2.<? periodo: 

le exames 

15 a 28 de fevereiro. 

10 a 30 de junho. 

16 a 30 de novembro. 

1 a 15 de dezembro. 

15 a 28 de fevereiro. 

de ferias 

1 a 31 de julho. 

16 de dez. a 28 de fev. 

Frequencia 

A frequencia as aulas e obrigatoria, nao 

podendo entrar em exames o aluno regular que 

faltar a trinta por cento do total das aulas teori- 

cas e das aulas praticas dadas em cada disciplina, 
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Bolsas de estudos 

Anualmente, de conformidade com as dota- 
goes orgamentarias, sao concedidas bolsas de es- 
tudos, preferivelmente a alunos de poucos recur- 
sos e que provem decidida inclinagao para os es- 
tudos, bolsas essas pagaveis em doze prestagoes 

mensais de Cr$ 500,00. 

Os candidates a essas bolsas deverao provar: 

a) que obtiveram, nos exames vestibulares, 
media igual ou superior a 7 (sete); 

b) que lutam com dificuldades para manu- 
tengao dos respectivos estudos. 

A prova a que se refere a letra b) constara 

de atestado fornecido pelo Juiz de Paz do Distri- 

to da residencia e de declaragao escrita de duas 

pessoas de comprovada idoneidade, a juizo do 

Conselho Tecnico e Administrativo, preferencial- 
mente de dois professores universitarios. 

A diregao da Faculdade e o Conselho Tecni- 

co e Administrativo reservam-se o direito de acei- 
tar ou nao os atestados referidos, mediante rigo- 

rosa sindicancia, para o que poderao exigir ou- 
tras provas. 



^ 88 - 

Terao preferencia, em igualdade de condi- 
<;6es, os candidates cujos pais tenham prole nu- 
merosa. 

Para conservar o direito a bolsa de estudos, 

o candidate devera, nas provas parciais, notas 
de aproveitamento e exames finais, obter medias 
nunca inferiores a 6 (seis) em cada materia. 

Na primeira reuniao anual o Conselho Tec- 
nico e Administrative examinara as notas de todos 
os contemplados com bolsas de estudos, propondo 
a cassagao da bolsa dos que nao tiverem satisfei- 
to as exigencias mencionadas. 

Em qualquer momento, verificadas faltas re- 
petidas e injustificadas do bolsista, notas de apro- 
veitamento ou de exames que provem pouca de- 

dicagao aos estudos, podera ser cassada a bolsa, 
a criterio do Conselho Tecnico e Administrative. 

Se em cada curso o numero de candidates 
for superior ao de bolsas atribuidas ao curso, 
far-se-a a selegao na ordem decrescente das me- 
dias gerais. 

No caso de nao serem distribuidas aos alunos 
da 1.* serie todas as bolsas de estudos previstas, 
podera o Conselho Tecnico e Administrative atri- 
buir as restantes a alunos das demais series, que 
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o requeiram, e cuja vida escolar corresponda as 
exigencias citadas. 

As bolsas de estudos nao representando um 
premio, mas um estimulo aos estudantes pobres, 
podera ser mantido em sigilo o nome dos que as 
obtiveram, se assim o desejarem. 

Bibliotecas 

A Faculdade dispoe de uma Biblioteca Cen- 
tral, dirigida pelo Bibliotecario-chefe e de varias 
Bibliotecas Departamentais, organizadas e diri- 
gidas pelos chefes dos respectivos Departa- 
mentos. 

Quer pelo numero de suas obras, quer pelo 
caracter de especializagao que as distingue niti- 
damente, pode a Faculdade orgulhar-se de ter a 
seu servigo um dos mais ricos e eficientes acervos 
de livros e revistas dentre os existentes no Brasil. 

Nas Informagdes relativas aos Departamen- 
tos, damos aos leitores certos pormenores sobre 
algumas das Bibliotecas Departamentais. 

Na Biblioteca Central encontram-se nao so 
as obras impressas e manuscritas da colegao La- 
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mego, como um harmonioso conjunto de livros que 
servem as cadeiras de Filosofia, Letras e Litera- 

tura, Linguas, etc., ainda nao dotadas de biblio- 
tecas proprias, alem de numerosos outros de in- 
teresse geral. 

Consultas: — Nas Bibliotecas Departamen- 

tais as consultas sao reguladas pelos proprios pro- 
fessores das Cadeiras respectivas ou pelos diri- 
gentes dos Departamentos. 

Na Biblioteca Central, porem, por ser pro- 
curada por grande numero de alunos e por pes- 
soas estranhas a Faculdade, as consultas devem 
obedecer ao seguinte Regimento Interno, apro- 
vado pela Diretoria da Faculdade em 1939: 

REGIMENTO INTERNO DA 
BIBLIOTECA CENTRAL 

A Biblioteca Central esta franqueada a todas as pessoas 
maiores de 14 anos, sem distingao de nacionalidade, crenga, 
cor ou classe social, desde que nao sofram de molestia 
contagiosa ou repugnante. 

Assiste, porem, a diregao da Biblioteca o direito de 
suspender esta regalia as pessoas que se mostrarem incon- 
venientes por seu procedimento ou pela inobservancia do 
regimento interno, 
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Sendo a sala de leitiira am ambiente destinado ao 
estudo e a meditagao, nao 6 permitido aos seus frequenta- 
dores manterem entre si conversagSes, mesmo em voz baixa. 

A Biblioteca e apenas circulante para os professores e 
assistentes da Faculdade de Filosofia, Ciencias ? Letras. 

Enquanto algumas sec§6es da Faculdade de Filosofia 
estiverem instaladas no edificio do Institute de Educagao 
Caetano de Campos poderao os professores deste retirar livros 
para leitura a domicilio pelo prazo dum dia apenas, re- 
quistando, no maximo, tres obras de assuntos diferentes. 

Os professores da Faculdade nao poderao reter em 
seu poder mais do que seis obras de assuntos diferentes. 
Aos assistentes 6 concedida a retirada de apenas tres obras. 

A devolugao devera ser feita dentro de trinta dias; po- 
rem, as publicagoes periodicas deverao ser devolvidas dentro 
de oito dias. 

Nao e permitida a retirada para leitura fora da Bi- 
blioteca dos manuscritos, dicionarios, enciclopedias, edigoes 
de luxo e obras raras. So poderao sair as obras de facil 
aquisigao. 

E' vedada aos professores e assistentes a retirada em 
seu proprio nome de publicagoes destinadas a outrem. 

Os consulentes devem fazer uso cuidadoso das publi- 
cagoes em seu poder, nao Ihes rasgando as paginas, nem 
fazendo nelas quaisquer anotagoes. 

Os consulentes sao responsaveis pelos estragos feitos nas 
publicagoes retiradas, ou pela nao restituigao das mesmas. 



92 - 

SECCAO circulante 

A secgao circulante da Biblioteca Central tern o ob- 
jetivo de proporcionar aos sens alunos e funcionarios a 
leitura a domicilo, desde que observem os dispositivos re- 
gimentais. 

As colegoes desta secgao serao constituidas das pu- 
blicagoes em duplicata, de modo que nao se prejudique o 
movimento das requisigoes feitas pelos frequentadores 
do salao de leitura. 

Os consulentes deverao assinar urn termo de compro- 
misso das obrigagoes que passam a assumir, na retirada de 
livros, recebendo, nessa ocasiao, um cartao que Ibe dara 
as prerrogativas regimentais. 

Os consulentes nao poderao retirar mais de duas obras de 
materias diferentes, por espago de um, a seis dias, cujo mi- 
mero sera fixado pelo bibliotecaiio, em harmonia com o 
assunto e procura das obras. 

Havera uma multa de Cr$ 0,50 (cincoenta centavos) 
por dia que ultrapasse, ate o maximo de 15 dias, o que 
foi aprazado para a devolugao da obra ou das obras re- 
quisitadas. 

Nao sera atendido novo pedido, enquanto o consulen- 
te nao tiver saldado a multa em atrazo. 

As raultas arrecadadas sterao emprega|das em bene- 
ficio da secgao circulante, ja na compra de novas obras, 
ja na encademagao de outras. 



93 — 

Gremio da Faculdade de Filosofia, Ciencias e 
Letras 

O Gremio da Faculdade de Filosofia, Cien- 
cias e Letras acha-se desde 13 de setembro de 
1939 legalmente constituido, tendo sido seus es- 
tatutos registrados sob n.9 1.690. Todavia ja 
existia antes dessa epoca, datando sua funda^ao 
de 1936. 

Sao seus fins: zelar pelo nome da Facul- 
dade, cuidar dos interesses de seus alunos, pro- 
mover e incentivar o desenvolvimento fisico, 
intelectual, moral e o intercambio estudantino 
universitario em geral. 

A Diretoria consta de uma diretoria pro- 
priamente dita e de um Conselho Deliberative. 
A Diretoria compoe-se de 1 presidente, 1 vice- 
presidente, 2 secretaries, 2 tesoureiros, 2 orado- 
res, 1 bibliotecario e 1 arquivista. O Conselho 
Deliberative e composto de 1 representante de 
cada secgao. 

As elei?6es para os cargos da diretoria rea- 
lizam-sc anualmente, em epoca prevista pelos 
estatutos. O voto e secreto, e cada aluno tern 
direito a 1 voto por secqao. 



O Gremio da Faculdade de Filosofia, Cien- 

cias e Letras possue um corpo de Diretores de 

diversos Departamentos. fisses Departamentos, 
cuja atividade nao sofre intervengao, a nao ser 

a pedido, da Diretoria, sao os seguintes: 

CULTURAL — Tern por finalidade pro- 
mover conferencias e palestras de assuntos que 
interessam aos alunos da Faculdade, e, incen- 
tivar todas as iniciativas culturais dos alunos. 

MUSICAL — Possuindo um otimo conjun- 
to, procura incentivar o gosto pela miisica entre 
os alunos desta Faculdade. 

CURSO DE FeRIAS — Funcionando ha 
ja oito anos, e, devido aos excelentes resultados 
alcangados, e atualmente um dos principals De- 
partamentos do Gremio, tendo por finalidade 
preparar e orientar os candidates aos vestibu- 
lares. 

EDITORIAL — fiste Departamento prati- 
camente nao tern funcionado ate hoje; entretan- 
to, devido a sua importancia neste ano estara 



em plena atividade. Tem por finalidade publi- 
car a revista "Filosofia, Ciencias e Letras", alem 
de publicar as conferencias realizadas sob o pa- 
trocinio do Departamento de Cultura. 

ESPORTES Tem como principal obje- 
tivo promover as praticas desportivas entre os 
alunos da Faculdcide, atraves de competigoes com 
outras instituigoes desportivas. 

ASSISTSNCIA — Sua finalidade e de 
estudar as condigoes de vida dos alunos desta 
Faculdade, e, de procurar, na medida do possi- 
vel auxiliar aqueles que nao possuem muitos re- 

cursos. 

BIBLIOTECA — Tem como finalidade or- 
ganizar o servigo de consultas da Biblioteca do 
Gremio, alem de procurar aumentar sempre o 
numero de obras para consultas. 





3.a PARTE 

Atividades e recursos dos Departamen- 
tos. (Sumula e topicos principais dos re- 
latorios apresentados pelos Professores.) 

Os Boletins. 





DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA GERAL 

Cabe ao Departamento de Biologia Geral o 

ensino da Biologia Geral na secgao de Historia 

Natural, bem como o das cadeiras de Fundamen- 

tos Biologicos da Educagao e Higiene Escolar da 

secgao de Pedagogia e ainda Fundamentos Bio- 

logicos de Educagao para o curso de Didatica. 

O Departamento proporciona tambem 2 

cursos para alunos do 4.9 ano; um deles dedica- 

do aos da secgao de Historia Natural, que no 

corrente ano sera de especializagao sobre Cito- 
-Genetica e Mecanismos da Evolu<;ao. Final- 

mente, para alunos do 4.9 ano, de quaisquer sec- 

?6es, exceto as de Historia Natural e de Pedago- 

gia, e oferecido um curso de Biologia Geral. 

Alem do ensino, o Departamento realisa pes- 

quisas. Estudam-se atualmente varias questoes 
de genetica com o auxilio de diversas especies de 

Drosophilas tanto nacionais como de outras re- 
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gioes. Em tais pesquisas, trabalham o Prof, ca- 

tedratico Dr. Andre Dreyfus, seus 3 assistentes: 

Dra. Rosina de Barros, Dr. Crodowaldo Pavan e 

Licenciado Antonio Brito da Cunha, bem como as 

Licenciadas Srts. Ruth Lange de Morretes, Elisa 

do Nascimento Pereira e ainda o Dr. Newton 

Freire Maia. 

O Departamento e um dos principals cen- 

tres de Genetica Animal da America do Sul e 

tern recebido amparo da Funda^ao Rockefeller, 

dos Fundos Universitarios de Pesquisas e de par- 

ticulares. 

Os assuntos tratados dizem respeito princi- 

palmente a sistematica das novas especies, cito- 

genetica, analise experimental da selegao, meca- 

nismos de isolamento reprodutivo, ragas e especies 

e genetica das populagoes (incluindo o homem). 

Neste ano devera vir colaborar com os ele- 

mentos nacionais o famoso geneticista norte-ame- 

ricano Prof. Theodosius Dobzhansky, professor 

da Universidade Columbia de Nova lorque, quc 
ja trabalhou no Departamento em 1943. 
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As principals especies de Drosophilas que es- 

tao sendo investigadas no momento sao: D. mer- 
catorum mercatomm, D. mercatorum parareple- 

ta, D. paranaensis, D. peninsularis, todas do sub- 

-grupo mercatorum (A. Dreyfus, Rosina de Bar- 

ros e Elisa Pereira); D. nebulosa e grupo annu- 
limana (C. Pavan); D. polymorpha e grupo 

annulimana (A. Cunha); e D. montium e D. pal- 

lidipenis (Newton Freire Maia); D. nebulosa 

(Ruth Morretes). 

A Biblioteca do Departamento e especializa- 

da e conta tambem com a biblioteca pessoal do 

Professor Andre Dreyfus. Dispoe de 4.726 vo- 

lumes e uma colegao de separatas com 3.666 tra- 

balhos. A maioria dos trabalhos diz respeito a 

genetica, histologia e embriologia. 

As principals revistas assinadas pelo De- 

partamento sao: The American Naturalist, Ame- 

rican Scientist, Annals of Eugenics, Biological 

Abstracts (Section A), Genetica, Genetics, He- 

reditas, The Journal of Genetics, Journal of He- 

redity, Proceedings of the National Academy of 
Scinces, The Quaterly Review of Biology, Scien- 
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ce. Stain Technology, Ciencia y Investigacion e 

Revista Brasileira de Biologia. 

Com o desenvolvimento da Faculdade, o De- 

partamento espera poder contar com instalagoes 

mais amplas que Ihe permitam acolher pesquisa- 

dores visitantes. Apesar da exiguidade das atuais 

instalagoes, ja tern trabalhado nele varios espe- 

cialistas nacionais e extrangeiros. 



DEPARTAMENTO DE BOTANICA 

A organiza^ao deste Departamento, que foi 
ilundado em 1934, abrange as atividades e as ins- 
tala^oes seguintes: 

ENSINO 

O ensino e administrado em 3 anos, tendo 
sido acrescentado um 4.,? ano, recentemente. Sao 
dadas 2 aulas semanais de prele^oes e 5 aulas 
semanais praticas, durante todos os 4 anos letivos. 

Os 4 cursos versam sobre: 

I.9 — Anatomia e Morfologia 
2.9 — Sistematica 
3.9 Fisiologia 
4.9 — Ecologia ou outros assuntos a es- 

colha, indicados no programa. 

As aulas praticas incluem confec?ao (a mao 
ou com microtomo) e desenho de prepara^oes 

microscopicas; experiencias e observagoes fisiolo- 



— 104 — 

gicas e ecologicas; culturas puras de bacterias. 
cogumelos e algas; analise e classificagao de 
plantas inferiores e superiores, sendo obrigatorio 
o ensino da interpretagao de diagnoses e chaves 
latinas, sendo facultative o uso destas nos idio- 
mas frances, ingles e alemao. 

Quanto a livros didaticos foi ate agora pu- 
blicado um pequeno livro (Felix Rawitscher •—1 

Introdu^ao ao estudo de Botanica) destinado ao 
ensino Pre-universitario, e que serve de ponto de 
partida para o ensino universitario, e um traba- 
Iho: "Problemas de Fitoecologia com considera- 
gdes especiais sobre o Brasil Meridional ", o qual 
apresenta os dados basicos para o curso de Eco- 
logia. 

PESQUISAS 

Os estudos cientificos do Departamento ver- 

sam, especialmente sobre problemas de Ecologia 

e Fisiologia, alem de Micologia. Foi estudada, 

com metodos modernos, especialmente a vegeta- 

gao dos campos cerrados do Brasil Meridional, 
cuja economia dagua apresenta uma das chaves 

mais importantes para a compreensao do proble- 
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ma das secas, tao importante teorica e pratica- 

mente para a Botanica e a Agricultura do pais. 

Para tais fins, o Departamento dispoe de 2 cam- 

pos experimentais. Alem disso, estao em anda- 

mento estudos abrangendo as outras formaqoes 

vegetais do Brasil Meridional. Pesquisas sobre 

hormonios de crescimento constituem uma parte 

das atividades do Dr. Mario Guimaraes Ferri, 

que durante sua estadia nos Estados Unidos, 

publicou dois trabalhos sobre o assunto. 

Os resultados das pesquisas cientificas sao 

publicados nos Bolctins desta Faculdade, como 

tambem em revistas brasileiras e estrangeiras. 

LAB0RAT6RI0 

Devido ao pouco espago disponivel e a ins- 

talagao provisoria deste Departamento, os labo- 

ratorios nao puderam ter todo o desenvolvimento 

desejado. 

As instalagoes existentes permitem, porem, 
a realizagao de um ensino pratico versando sobre 

grande parte dos assuntos da Fisiologia botanica 
moderna, como tambem a execugao de todas as 
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pesquisas necessarias a Fitoecologia moderna e 
a certos problemas sobre fito-hormonios. 

BIBLIOTECA 

A biblioteca deste Departamento reune a 
parte mais importante da bibliografia necessaria 

ao ensino e as pesquisas. 

Dispensou-se o maximo cuidado em reunir 
toda a literatura concernente a Ecologia brasilei- 
ra, literatura essa muito espalhada e que, neste 
Departamento, permite uma consulta quasi exaus- 
tiva. 

O mesmo pode ser dito com referencia a par- 
te de Sistematica, que conta, entre outras com as 
obras valiosas basicas de Martius, Velloso, Pohl 
e ambas as colegoes de Engler e Prantl. 

fiste Departamento recebe revistas periodi- 
cas, em numero de 169, muitas das quais, dentre 
as mais valiosas (152) sao recebidas gratuita- 
mente por permuta. 

Como nao podia deixar de ser, esta biblio- 
teca e muito usada nao so pelo "staff" e alunos 
deste Departamento, como tambem por botani- 
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cos que trabalham no Institute Biologico, na Fa- 
culdade de Farmacia, no Institute Agronomico 
de Campinas, na Escola Superior de Agricultura 
"Luiz de Queiroz" de Piracicaba e em outros es- 
tabelecimentos congeneres. 

A biblioteca permite do mesmo modo aten- 
der as varias consultas que o Departamento rece- 
be tambem de outros Estados e ate de paises es- 
trangeiros. 

Um coloquio quinzenal reune os membros 
do Departamento e alunos adiantados com cien- 

tistas de Departamentos congeneres, para troca 

de ideias sobre os progresses da Botanica atual. 



DEPARTAMENTO DE ETNOGRAFIA E 
UNGUA TUPl-GUARANt 

Ao Departamento de Etnografia e Lingua 
Tupi-Guram cumpre dar os seguintes cursos: 1 
— Etnografia Geral para a 2.? serie do Curso de 

Geografia e Historia; 2 — Etnografia Geral para 
a 3.* serie do Curso de Ciencias Sociais; 3 — 
Etnografia Brasileira e Lingua Tupi-Guarani para 
a 3.9 serie do Curso de Geografia e Historia; 4 

-— Cursos especiais dessas materias para a 4.9 

serie e para Especializagao. Dispoe para isso 
do Professor catedratico, de um primeiro Assis- 
tente e de dois Auxiliares de ensino. As suas 
instalagoes compreendem, de modo geral, uma 
Biblioteca, um Museu e um conjunto de apa- 
relhos indispensaveis ao ensino e a pesquisa. 

A Biblioteca especializada do Departamento 
e das mais ricas existentes no Brasil, na parte re- 
ferente a Lingua Tupi-Guarani. Possui quasi 
todas as obras classicas antigas e, praticamente, 
tudo quanto se tern publicado ate hoje sobre o 
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assunto. Possui tambem preciosas colegoes de 
revistas de fundo etnografico e linguistico. A 
consulta, livre para os alunos da Faculdade, e 
permitida a qualquer interessado, diariamente, no 
periodo de 14 as 17 horas, com exceqao dos sa- 
bados. Catalogo onomastico em dia. 

O Museu etnografico, embora ainda nao 
instalado definitivamente, conta com mais de duas 
mil pegas, algumas de grande valor, classificadas 
e catalogadas. A visita, livre para os alunos da 
Faculdade, pode ser feita por qualquer pessoa, 
mediante solicitagao previa. 

O Departamento, alem dos cursos normals 
(Etnografia Geral, Etnografia Brasileira e Lin- 
gua Tupi-Guarani) dirige e orienta os trabalhos 
de doutoramento e publica Boletins contendo 
sempre estudos originals sobre Etnografia e Lin- 
guistica Amerindia. Os Boletins publicados, em 
numero de 12, sao distribuidos gratuitamente aos 
que se dedicam a essas especialidades. 



DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 

TRACOS GERAIS 

O Departamento funciona sob a orientagao 
de um dos professores das tres cadeiras que o 

compoe: Geografia do Brasil, Geografia Fisica 
e Geografia Humana. Esse cargo e exercido no 

momento pelo prof, de Geografia Fisica. As ati- 
vidades do Departamento estao divididas entre 
os assistentes das diversas cadeiras sob a ori?n- 
tagao geral do diretor do Departamento. 

Os assistentes sao encarregados de plantoes 
segundo uma escala estabelecida, de modo a man- 
ter no Departamento constantemente um docen- 
te para atender os estudantes e consulentes. O 
fato do pessoal docente nao contar com tempo 
integral obriga-nos a essa solugao conciliatoria. 

BIBLIOTECA 

A Biblioteca possue cerca de 700 volumes, 
especializados em Geografia e distribuidos pelas 
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10 classes seguintes: Generalidades e assuntos 
afins, Geografia Fisica, Geografia Humana, Geo- 
grafia Economica, Geografia do Brasil, Geogra- 
fia da America, Geografia da Europa, Geografia 
da Asia, Geografia da Africa, Geografia da 
Oceania e Regioes polares. 

A Biblioteca esta aberta a todos os interes- 
sados para consultas no Departamento. Os alu- 
nos do Curso de Geografia e Historia, do I.9 

ano de Ciencias Sociais, Assistentes e Professo- 
res da Faculdade, podem retirar livros, com ex- 
ce^ao das obras de referencia. 

Dentre as revistas e periodicos de que dis- 

poe o Departamento, destacam-se: 

Annales de Geograpliie; Annals of the Association of 
American Geographers; Anuario Estatistico; Boletim Anna! 
do Servi^o Metereologico; Boletim do Departamento Esta- 
dual de Estatistica; Boletim do Departamento de Estradas 
de Rodagem; Boletim Geografico; Boletim Geografico (C. 
N. de Geog. Est. de Sta. Catarina); Boletim Pluviometrico; 
Boletim do Servigo de Imigragao e Colonizagao; Centre Po- 
lytechnicien d'etudes Economiques; Economic Geography; 
Geographical Review; Geologia e Metalurgia; Mineragao 
e Metalurgia; Resumo do Movimento Demografico e Sanit. 
do Est. de S. Paulo, por municipio; Revista Brasileira de Es- 
tatistica; Revista Brasileira de Geografia; Revista do Institute 
Geografico e Geologico; The Journal of Geography, etc. 

8 
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LAB0RAT6RI0 E APARELHOS 

Mau grado nao se tenha ainda chegado ao 

desejavel neste setor, o Departamento possui 
aparelhagem para campo, constante de barracas 

e equipamentos de acampamento, jogo de termo- 
metros, aparelho fotografico, niveis e clinometros 

e outros aparelhos auxiliares. 

Estamos atualmente reunindo o material ne- 

cessario para a instalagao de um laboratorio de 
cartografia. Gragas as aquisigoes no decorrer do 

ano de 1947, ja contamos com apreciavel material 

de precisao nesse particular. 

MAPOTECA 

Carta internacional ao rmlionessimo, 39 folhas; Carta do 
Estado de Minas Gerais (1:100.000), 87 folhas, diversas 
duplicatas; Cartas do Estado de Sao Paulo (1:100.000) 
aproxim. 100 folhas; Cartas Gerais do Brasil (escalas di- 
versas), aproxim. 60 folhas: Cartas mundiais do S'tieler 
Grand Atlas, aproxim. 150 folhas; Planisferios em diversas 
escalas, aproxim. 20 folhas; Folhas regionais de paises eu- 
ropeus, aproxim. 200 folhas; Cartas gerais e regionais Ame- 
ricanas, aproxim. 150; Cartas gerais e regionais da Asia, apro- 
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xim. 30 folhas; Cartas dos Municipios de Sao Paulo, 360 
diversas e Cartas de regioes e Estados brasileiros, aproxim. 
50 folhas. 

EXCURSOES 

Dada a importancia das excursoes para fins 
didaticos e para pesquisa, este Departamento, 

que organizou no decorrer de 1947 onze viagens 
com a participagao de professores, assistentes e 

alunos, pretende no ano corrente organisar novas 

e em maior numero se for possivel. 



DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA E 

PALEONTOLOGIA 

O Departamento de Geologia e Paleontolo- 

gia, alem das atividades curriculares normais, en- 

carrega-se do curso de Elementos de Geologia 

para a Sub-secgao de Geografia e Historia e de- 

dica-se intensamente as pesquisas de campo e 

laboratorio. Dispoe de instala^oes razoaveis, de 

laboratories que se completam de ano para ano, 
de uma excelente Biblioteca especializada e de 

uma Mapoteca. 

ATIVIDADES E PESQUISAS 

Durante o ano de 1947 o assistente Ruy 

Ozorio de Freitas concluiu tres trabalhos de pes- 

quisas, intitulados: Geologia e Petrologia da Ilha 

de Sao Sebastiao; Eruptivas Alcalinas de Cana- 

neia e Sobre um keratofiro de Jaguariaiva. 

Parana. 
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O assistente Setembrino Petri, iniciou os 
trabalhos de sua tese de doutoramento, referente 
ao devoniano do Parana, e cujas pesquisas ainda 
se acham em andamento. 

O Prof. Kenneth E. Caster, ex-Diretor do 
Departamento de Geologia e Paleontologia, rea- 
lizou diversas viagens com o objetivo de estudar o 
devoniano brasileiro, tendo estado em Mato 
Grosso, Parana, Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul, Goias, Bahia, Pernambuco e Piaui, e cujos 
estudos estao em vias de conclusao. 

O assistente Josue Camargo Mendes rece- 
beu uma bolsa de treinamento geologico ofereci- 
da pelo United States Geological Survey, para 
aperfeigoamento dos seus conhecimentos geolo- 
gicos e pratica de geologia de campo, pelo pra- 
zo de um ano, tendo partido em meados de junho 
de 1947. 

Ainda em 1947 foram coletadas abundantes 
amostras de rochas em Cananeia, Guarau, Ja- 
cupiranga, Votupoca, Sete Barras, Camanducaia, 
Campos do Jordao e Itatiaia. 

Como valiosa contribuigao para o enrequeci- 
mento de suas colegoes, o Departameno recebeu 
varias doa^oes de fosseis dos Estados Unido 
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feitas pela Universidade de Cincinati e pelo 
National Museum de Washington. Da Australia, 
por permuta com material brasileiro, veio tambem 
uma colegao de fosseis. 

BIBLIOTECA 

A Biblioteca do Departamento de Geologia 
e Paleontologia conta atualmente com 5.200 vo- 
lumes de obras especializadas em ciencias da 
Terra e da Vida. Engloba nesse total, colegoes 
seriadas de Geologia e Paleontologia, tratados e 
livros de textos de Geologia, Paleontologia, Pa- 
leobotanica, Geomorfologia, Geografia, Zoologia, 
Biologia e Botanica. Inclui tambem, nesse con- 
junto, publicagoes de Geologia Regional, brasilei- 
ra ou estrangeira, assim como separatas fotosta- 
ticas de obras raras. 

Entre as cole^des de obras seriadas, referen- 
tes ao Brasil, a Biblioteca conta com as cole^oes 
quase completas de monografias, boletins, relato- 
rios e avulsos da Divisao de Geologia e Minera* 
logia e do Departamento Nacional da Produgao 
Mineral, Citam-se, entre outras colegdes seria- 
das nacionais, os Anais da Escola de Minas de 
Ouro Preto] os boletins e relatorjos da antiga Co- 
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missao Geografica e Geologica do Estado de Sao 
Paulo e do atual Instituto Geografico e Geologic 
co; as publicagoes de carater geologico da lnspe~ 
toria Federal de Obras contra as Secas; os Ar- 

quivos do Museu Paranaense; os boletins do 
Instituto de Pesquisas Tecnologicas de Sao Paulo; 
as publicagoes do Instituto Nacional de Tecnolo~ 
gia; os boletins e avulsos do Instituto de Tecno* 
logia Industrial do Estado de Minas Gerais; a 

Revista Brasileira de Geografia; o Boletim Geo- 
grafico, alem de outras publicagoes que interessam 
direta ou indiretamente as ciencias da Terra. 

Entre as cole^oes seriadas estrangeiras, com- 
pletas, que o Departamento de Geologia possui, 
devem ser citadas em primeiro lugar, o American 

Journal of Science (1818-1947), obra de ex- 
cepcional valor para a Ciencia em geral e, do 
ponto de vista rigorosamente geologico e paleon- 

tologico, o conjunto complete de boletins e mono- 
grafias do United States Geological Survey 
(1883-1947), recentemente adquirido. Citam-se 
ainda, as colegdes de boletins, memorias, etc., pu- 
blicadas por: Quartely Journal of Geological 
Society; Geological Society of America; Car" 
negie Institution of New York; Palaeontologicql 
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Society: Bulletins of American Paleontology: The 
Journal of Geology: Natural History of New 
York: American Naturalist: Bulletin of the Mu- 
seum of Comparative Zoology: American Asso- 

ciation of Petroleum Geologists: Geological Sur- 
vey of Ohio: West Virginia Geologial Survey: 
Illinois State Geological Survey: Missouri Geo- 
logical Survey and Water Resources: Annales de 
Paleontologie: Essais de Paleoconchyliologie Com- 

paree: Journal de Conchyliologie: Societe Geolo- 
gique de France: Proceedings of the United States 
National Museum: Bibliography of Geology: Bi- 
bliography and Index of Geology: Bibliography 

of North American Geology: Bibliographie des 
Sciences Geologiques: Geologisches Centralblatt: 
Bolletino del R. Comitato Geologico DTtalia: Bol- 
letino della Societa Geologica Italiana: Bolletino 
del Comitato Glaciologico Italiano: Memoris of 
the Geological Survey of India; Neiv Zealand 
Geological Survey: Anales del Museo Nacional 
de Buenos Aires: Museo de La Plata (Universi- 
dad Nacional de La Plata) Instituto de Fisiogra- 
fia y Geologia (Rosario); Instituto Geologico del 

Uruguay: Servicio Geologico Nacional da Co- 
lombia; Western Australia Geological Survey: 
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Servigo Geologico de Portugal, alem de outras 
publicagoes de servigos geologicos oficiais ou de 
sociedades particulares de Geologia e Ciencias 

Naturals. 
Em particular, queremos citar o Catalogue of 

Foraminifera, do American Museum of Natural 
History, trabalho monumental de micro-paleon- 
tologia, essencial a referenciagoes estratigraficas 
nas provincias petroliferas. Na America do Sul, 
talvez, apenas uma ou duas bibliotecas especiali- 
zadas podem ter a felicidade de contar com essa 
obra, tal como se da, tambem, em relagao as co- 

legoes completas do American Journal of Science, 
do United States Geological Survey, e as cole- 
goes parciais do New Zealand Geological Survey 

e Geological Survey of India. 
Para a consulta de seus alunos, assistentes 

e professores, conta a Biblioteca com um grande 

numero de obras gerais e livros de texto de Geo- 
logia e Paleontologia. 

Sobre a Geologia e Paleontologia do Brasil, 
possui a Biblioteca obras de Hartt, Branner, 
Derby, Leonardos e Oliveira, Liais, Freyberg, 
Washburne, Euzebio de Oliveira, I. C. White, 
Moraes Rego, Betim Paes Leme, alem das cole- 
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goes ja aludidas de Departamentos especializados 
nacionais e instituigoes estaduais. 

As consultas a Biblioteca tem sido ate hoje, 
em sua maioria, restringidas aos alunos, professo- 
res e assistentes da Faculdade. Lembramos, 
porem, que elas estao abertas a toda e qualquer 
pessoa interessada em assuntos geologicos e pa- 
leontologicos. 

MAPOTECA 

A Mapoteca do Departamento de Geologia 
e Paleontologia apesar de menos rica que sua Bi- 
blioteca, conta aproximadamente com 600 mapas 
topograficos, geologicos e topografico-geologicos. 
O fato da Mapoteca contar com uma grande 
maioria de mapas topograficos e um numero bem 
restrito de mapas geologicos, se liga a particulari- 
dade de que estes ultimos quase sempre acompa- 
nham os livros de textos ou obras regionais de 
Geologia. Podemos por isso, dizer que, em nossa 
Biblioteca ou Mapoteca, e possivel a consulta de 
mapas geologicos gerais ou regionais de qualquer 
parte do Globo. 

Entre as colegoes mais importante que nossa 
Mapoteca possui, citaremos: ps mapas da antiga 
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Comissao Geografica e Geologica do Estado de 
Sao Paulo (1:1.000.000); as folhas do United 
States Geological Survey (1:62.500) e os mapas 
regionais sul-americanos da American Geogra- 
phical Society (1:1.000.000). Conta ainda, 

com o Geologic Map of North America, edigoes 

de 1911 e 1942 (1:5.000.000); Glacial Map o[ 
North America, de 1945 (1:4.555,000); Carta 
Geologica da Italia, de 1931 (1:1.000.000); es- 

bo^o do mapa geologico da America do Sul da 

Geological Society of America, publ. em 1945. 
(1:5.000.000); mapas geologicos da Argentina 

(1:2.000.000), do Uruguai (1:750.000) e da 

Venezuela (1:212.000), etc. 

Em relagao ao Brasil, alem das cartas da 

Com. Geogr. c Geol. de Sao Paulo, possuimos 

o Atlas Geologico do Brasil (1933-1934), com 

mapas geologicos estaduais em diversas escalas; 

mapas geologicos gerais do Brasil, de 1938 
(1:7.000.000) e de 1942 (1:5.000.000); Ma- 

pa demonstrativo das possibilidades de petroleo 
no Brasil (1:7.000.000); mapas da Inspetoria 
Federal de Obras Contra as Secas sobre o Nor- 
d?st?f ^lem de mapas de quas? todo o BrasiJ, 



DEPARTAMENTO DE MATEMATICA 

O Departamento de Matematica, instalado 
provisoriamente a Rua Alfredo Ellis, 301, dispoe 
de excelente Biblioteca especializada, constituida 
por 6.475 unidades registradas. 

Entre estas, cumpre destacar as obras com- 
pletas de Riemann, Gauss, Jacobi, Poincare, Hal- 
phen, Hermite, Kronecker, Fermat, Grassmann, 
Steiner, Weierstrass, Schwartz, Fuchs, Klein, 

Galileo, Bernoulli, Hurwitz, Abel, Cantor, So- 
phus Lie, Kelvin, Dirichlet, Laplace, Minkowski, 
Curie e Galois. 

A Biblioteca possui tambem as seguintes co- 
le?6es de revistas: 

Annales de I'ficole Normale Superieure; Mathematische 
Annalen; Acta Matematica; Rendiconti del Circolo Matem. 
di Palermo; Atti del'Istituto Veneto; Atti della R. Accade- 
mia dei Lincei; Jahrbuch iiber die Fortschritte der Mathe- 
matik; Fundamenta Matematicae; Zentralbatt fiir Mathe- 
matik; Transaction of the Mathematical Society; American 
Journal of Mathematics; Annals of Mathematics; Duke Ma- 
thematical Journal; Bulletin Amjerican Mathematical So- 
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ciety; Commentarii Mathematici Helvetica; Proceedings of 
the National Academy of Sciences; Journal de Mathemati- 
ques; Bulletin Societe Mathematique; Mathematical Re- 
views; Atti e Memorie della R. Accademia di Padova; Ren- 
diconti Seminario Matematico di Padova; Rendiconti R. Is- 
tituto Lombardo; Rendiconti Reale Accademia delle Scienze 
di Bologna; Annali Reale Scuola Normale Superiore di 
Piza; Memorie della R. Accademia delle Scienze dell'Istit. 
di Bologna; Reale Accademia D'ltalia (Classe di Sc. Fisiche, 
Mat. e Naturali); Atti R. Accademia Torino; Rendiconti 
dell'Acc. delle Sc. Fisiche e Mat; Atti dell'Accademia delle 
Scienze Fisiche e Matematiche; Atti Fondazione Scientifica 
Cagnola; Rendiconti Seminario Matematico della Facolta di 
Sc. della R. Universita di Roma; Atti della Societa Ligustica 
di Scienze e Lettere; Bolletino della Unione Matematica Ita- 
liana; Memorie del Istituto Veneto; Atti della Societa Italiana 
Progresso Scienza; Periodico di Matematica; Anaes da Aca- 
demia Brasileira de Ciencias; Journal of the London Mathe- 
matical Society; Quaterly Journal of Mathematics; Proceedings 
of the London Mathematical Society. 



DEPARTAMENTO DE MINERALOGIA E 

PETROGRAFIA 

O Departamento de Mineralogia e Petro- 

grafia, alem dos trabalhos didaticos que Ihe estao 

afetos, ministrando aulas para as subsecgoes de 

Historia Natural e Quimica, dedica-se, em regi- 

me de tempo integral, a pesquisas de Cristalogra- 

fia Superior, 6tica Cristalina, Petrologia, Petro- 

genese e Roentgenografia dos cristais. 

Colaborando com a Funda^ao Getulio Var- 

gas esta mantendo dois cursos: de Auxiliar de 

Geologo e de Pedologia, ambos noturnos, sendo 

que o 1.9 e destinado a estudantes de nivel se- 

cundario, satisfazendo assim aos imperativos mo- 

dernos de proporcionar, na Universidade, cursos 

populares com o objetivo de formar tecnicos para 

os vaxios setores da vida nacional. 
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DEPENDfiNCIAS 

Museu Mineralogico com cerca de 2.000 

amostras de minerais do Brasil e do estran- 

geiro. 

Museu Petrografico com amostras macros- 

copicas de rochas. 

Laboratorio de Raios X para analise da es- 

estrutura interna dos cristais. 

Laboratorio de Quimica Mineralogica para 

analise de minerais e rochas. 

Laboratorio de Otica Cristalina para medi- 

das goniometricas e medidas de indices de refra- 

gao e verificagao de fluorescencia e fosforecen- 

cia nos minerais. 

5ecfoes Tecnicas para confecgao de modelos 

didaticos de Mineralogia e Petrografia e para 

preparagao de laminas petrograficas e cortes 

orientados. 

5ecfao de desenho cristalografico. 
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APARELHOS E INSTRUMENTOS 

Aparelho de Raios X, compreendendo: a) 

transformador de alta voltagem (ate 50.000 

volts), b) tubos de Raios X, c) camaras de Laue, 

d) camaras para espetros de rotagao, e) cama- 

ras para espectro do po; Goniometro de reflexao; 

Refratometro de Abbe para liquidos; JRe/ratdme- 

tro de Pulfrich; Aparelho de Wulpuig para a de- 

terminagao dos angulos dos eixos oticos; Lam- 

padas de raios ultra-violeta "Mineralight" e 

"Hanover" para detecgao de fluorescencia e fos- 

forecencia; Aparelho para microfotografia; Busso- 

las; Microscopies petrograficos para pesquisas, 

incluindo a platina universal de Fedorov; Micros- 

copios petrograficos para ensino; Aparelhamentos 

para corte e preparagao de secgoes delgadas de 

minerals (serras a carburundum e maquinas de 

polir); Aparelho para microprojegao de laminas 

petrograficas e Balangas de precisao, 
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RELACAO DE TRABALHOS PUBLICADOS E DE 
PESQUISAS CONCLUIDAS OU EM ANDAMENTO 

NO DEPARTAMENTO 

(Os trabalhos publicados em Boletins da Faculdade sao 
relacionados a parte) 

Nota preliminar sobre a ocorrencia de Wolframita e Cassi- 
terita em Sorocaba, Prof. Reynaldo S'aldanha da Gama e 
Ruy Ribeiro Franco. "Mineragao e Metalurgia", vol. X, 
n.0 57. 1946. 

Novo hdbito de Berilo em jazida brasileira, Prof. Reynaldo 
Saldanha da Gama; Summa Brasiliensis Geologiae, Fasc. 
1, Agosto de 1946. 

Os cristais na concepgdo antiga. Prof. Reynaldo Saldanha da 
Gama. "Mineragao e Metalurgia", vol. XII, n. 68, 1947. 

Turmalina policromica em Sorocaba, Sao Paulo (1946-1947), 
Ruy Ribeiro Franco. Tese apresentada ao I Congresso 
Brasileiro de Geologia. 

Albita em Conselheiro Penna, Minus Gerais (1946-1947), Ruy 
Ribeiro Franco. — Tese apresentada ao I Congresso Bra- 
sileiro de Geologia. 

Lepidolita, ocorrencias e usos, Ruy Ribeiro Franco. "Mine- 
ragao e Metalurgia", vol. XII, n.0 70, 1947. 

Petrogenese dos pegmatitos litiniferos de Perm Sao Paulo, 
Ruy Ribeiro Franco. — Trabalho em preparagao. 

Sobre os depdsitos xenotermais, William Gerson Rolim de 
Camargo. "Mineragao e Metalurgia", Vol. XII n.0 69, 
1947. 

9 
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Recentes desenvolvimentos no estudo dos minerais opacos 
nos Estados Unidos, William Gerson Rolim de Camar- 
go, "Mineragao e Metalurgia", Vol. XII, n.0 69, 1947. 

Anyizonita em Minos Gerais, Jose Moacyr Vianna Coutinho. 
"Mineragao e Metalurgia", vol. XII, n.0 68, 1947. 

Apofilita em Sao Roque, Sao Paulo, Jose Moacyr Vianna Cou- 
tinho. "Mineragao e Metalurgia", vol. XII, n.0 69, 1947. 

Calcita de Lageado, Jose Moacyr Vianna Coutinho, Tese 
apresentada ao I Congresso Brasileiro de Geologia, 

Contribuigdo ao estudo dos granitos e rochas metamorficas da 
regido de Sao Roque, Sao Paulo, Jose Moacyr Vianna 
Coutinho. Trabalho em preparagao. 

Cerussita de Lageado, Sao Paulo, Sergio Estanislau do Ama- 
ral. Tese apresentada ao I Congresso Brasileiro de Geo- 
logia. 

BIBLIOTECA 
Obras principais. 

a) Mineralogia Geral: P. Niggli — Lehrbuch der Minera- 
logie; H. Miers — Manuel Pratique de Mineralogie; C. 
Hintze — Handbuch der Mineralogie; M. Bauer — 
Edelsteinkunde; F. Artini — I Minerali; E. Dana — 
Textbook of Mineralogy; E. Dana — A System of Mine- 
ralogy; A. Bianchi — Corso di Mineralogia; G. D'Achiar- 
di — Corso di Mineralogia. 

b) Cristalografia: D. Rosas da Silva — Cristalografia; C. 
Viola — Cristallografia; Boldirev — Cristalografia. 

c) Estrutura Cristalina: W. H. Bragg & W. L. Bragg — 
The Crystalline State; P. Niggli — Geometrische Kristal- 
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lographie des Diskontinuums; Wyckoff — The Structure 
of Crystals; Clark — Applied X - Rays; Bueger — X - 
Ray Crystallography, 

d) Mineralogia Otica: K. Chudoba — Gesteinsbildende Mi- 
neralien; H. Rosenblusch — Mikroskopische Physiogra- 
phie; A. Winchell — Elements of Optical Mineralogy; 
Wahlstrom — Optical Crystallography; Rogers & Kerr 
— Optical Mineralogy; Larsen & Herman — The mi- 
croscopic determination of the non opaque Minerals; 
Schneiderhbhn & Ramdor — Lehrbuch der Erzmikrosko- 
pie. 

e) Petrografia Geral: Rinne — Gesteinskunde; Johannsen 
— Petrography; E. Artini — Le Rocce; Bowen — The 
Evolution of th Igneous Rocks; Grout — Petrography and 
Petrology; H. Milner — Sedimentary Petrography; Fen- 
ton — The Rock Book; Shand — Eruptive Rocks; Hatch 
& Rastall Black — The Petrology of the Sedimentary 
Rocks; Grout — Kemp's Handbook of Rocks. 

f) Jazidas minerals: L. de Launay — Cites Mineraux et 
Mettaliferes; Lindgren — Mineral Deposits; Bateman — 
Economic Mineral Deposits; Lilley — Economic Geology 
of Mineral Deposits. 

RFVISTAS PRINCIPAIS 

Bulletin de Mineralogie; Zeitschrift fiir Krystallographie 
und Mineralogie; Neues Jahrbuch fiir Mineralogie, Geolo- 
gic und Palaontologie; The Mineralogical Magazine; Eco- 
nomic Geology; American Mineralogist; Bulletin of the Geo- 
logical Society of America; Publicagoes e Boletins do De- 
partamento Nacional da Produgao Mineral. 



DEPARTAMENTO DE QUfMICA 

O Departamento de Quimica compreende 

tres secgoes: a) Quimica Geral e Inorganica e 
Quimica Analitica; b) Fisico-Quimica; c) Qui- 
mica Organica e Quimica Biologica. 

O Departamento dispoe de quatro laborato- 

ries para ensino pratico de Quimica Analitica 
Qualitativa, Quimica Analitica Quantitativa e 

Quimica Preparativa Organica. 

Os laboratories para os trabalhos analiticos 

estao abertos durante cinco dias por semana, 

das 8 boras da manha as 6 da tarde: alem disso 
o Departamento dispoe de tres laboratories para 

fins de pesquisa, nos quais se realizam os traba- 

lhos dos Professores, Assistentes e Doutorandos 

das tres Cadeiras; esses laboratorios contam com 
a instalagao necessaria para a realizagao das ex- 

periencias dos temas atualmente em investigagao. 

No corrente ano completar-se-a a instalagao 
do laboratorio cientifico de Fisico-Quimica, com 
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a aparelhagem necessaria para medidas de dipo- 
los e medidas oticas. 

Espera-se com a chegada do maquinismo en- 
comendado nos Estados Unidos, instalar no De- 
partamento uma oficina mecanica que servira 
para a construgao e conserto de aparelhos, nao 
so deste mas tambem de outros Departamentos. 

O Departamento ja esta atualmente em con- 
di^oes de poder construir e consertar grande nu- 
mero de aparelhos de vidro. 

Uma parte das pesquisas realizadas nas di- 
versas secgoes foi publicada no Boletim de Qux- 
mica n.9 2, publicado em meados de 1947; uma 
outra serie de trabalhos foi publicado no Journal 
of the American Chemical Society e outras nos 
Anais da Academia Brasileira de Ciencias. 

Realizaram seu Doutoramento ate o presen- 
te momento nove alunos formados pelo Departa- 
mento, dos quais dois no ano de 1947, achando- 
-se varias teses em andamento, das quais algu- 
mas em seu estagio final, sendo que a defesa 
dessas teses rcalizar-se-a no corrente ano. 

A Biblioteca do Departamento dispde das 
mais importantes obras de registro e relatorios do 
campo quimico, assim como das mais importantes 



— 132 — 

revistas especializadas do mundo, sendo que, in- 
felizmente, poucas series delas estao completas e 
varias incompletas no que se refere aos anos de 
guerra; esperamos poder preencher neste ano 
esta ultima lacuna, muito prejudicial para os tra- 
balhos cientificos. 

A Biblioteca destina-se, em primeiro lugar, 
ao uso dos que estao empenhados em trabalhos 
cientificos, sendo ela frequentada tambem, muitas 
vezes, por pessoas de outros Departamentos e 
sobretudo por pessoas da Industria quimica, que 
necessitam de documentagao. 



DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA E 
ANTROPOLOGIA 

O Departamento de Sociologia e Antropo- 
logia, criado em 1947, constitue-se das seguin- 
tes cadeiras: Sociologia, 1 .* cadeira,, Sociolo- 
gia, 2.' cadeira, Poli'tica e Antropologia. (1) 
Rege-se o Departamento por urn Regimento 
Interno, elaborado pelo Conselho de Professo- 
res deste Departamento e aprovado pelo Con- 
selho Tecnico e Administrativo da Faculdade 

Sao objetivos do Departamento: a) esti- 
mular por todos os meios possiveis o progresso 
do ensino de sociologia e antropologia e os tra- 

balhos de investigagao cientlfica; b) estabelecer 

e por em execugao todas as medidas que con- 
tribuam para a coordenagao das atividades di- 
daticas das diversas cadeiras; c) planejar e rea- 

(1) O projeto de transformag3.o da Disciplina de An- 
tropologia, em Cadeira,, foi apresentado, depois de aprovado 
pela Congregagao da Kaculdade, ao Conselho Universitdrio. 
Aprovado tamb§m por esse Conselho, nS-o foi, entretanto, ate 
o momento, convertido em lei pelo Governo. 
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lizar pesquisas teoricas e de campo, com a par- 

ticipagao das cadeiras mais diretamente interes- 

sadas; d) promover o intercambio cultural com 
as instituigdes congeneres, nacionais e estran- 

geiras; e) organizar: 1 — urn acervo de 
documentagao bibliografica, iconografica, estatis- 
tica e cartografica; 2 — uma fototeca, filmoteca 

e discoteca especializadas; 3 — colegoes antro- 

pologicas; f) promover a maxima participagao 
dos alunos em todas as atividades didaticas do 

Departamento e facilitar-lhes, por meio de 
bolsas de estudo, a dedica^ao integral a .car- 

reira cienti'fica; g) publicar um boletim, um 

prospecto e um anuario. 

As varias cadeiras do Departamento de 

Sociologia e Antropologia, em 1948, no curso 

de Ciencias sociais, curso de bacharelado, tra- 

tarao dos seguintes assuntos, distribuidos entre 
professores e assistentes: l.? serie ■— Introdu- 

gao a Sociologia, Metodos e tecnicas sociologi- 

cas, Introdugao ao estudo das sociedades arcai- 

cas, Morfologia social; 2.9 serie — Introdugao 
a Antropologia fisica. Sociologia economical 
Organiza^ao economica das sociedades arcai- 
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cas, Psicologia coletiva, Contactos raciais e cul- 
turais,Organiza<jao e transformagao social, (Di- 

namica social), Sociologia da educagao; 3.^ se- 

rie — Sociologia rural e urbana, Sociologia po- 

litica e juridica, Sociologia da religiao, Histo- 

ria das Doutrinas Sociologicas e Politicas. 

O Departamento possue tambem um Cen- 

tre de Pesquisas e Documentagao ao qual com- 

pete de modo particular auxiliar as atividades 

de seminario e de investigagao cientlfica e cui- 

dar das colegoes, da publicagao anual e da edi- 

gao de trabalhos monograficos. Desse Centre 

de Pesquisas e Documentagao fazem parte: a) 

uma biblioteca com secgoes de mapoteca, filmo- 

teca; b) um Museu de Antropologia; c) um La- 

boratorio de Antropologia fi'sica. O Museu de 

Antropologia (em formagao) abrange uma co- 

legao de craneos e outra pe?as osseas de indios 

Kaingang, um craneo e algumas pe^as de sam- 

baqui, uma pequena serie de reprodugoes em 

gesso de craneos e calotes fosseis, alguns cra- 

neos de slmios, um esqueleto humano armado e 

uma pequena serie de diapositivos de tipos raciais. 
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Sao as seguintes as pesquisas ja realizadas 

ou em andamento: 

/ Cadeira de Sociologia: O professor rea- 

lizou pesquisas e excursoes para estudo de Socio- 

logia religiosa e sincretismo afro-brasileiro e a 

2®. assistente efetuou trabalho de campo em so- 

ciologia religiosa e folclore, alem de uma pesqui- 

sa em andamento sobre sociologia da moda. 

II Cadeira de Sociologia: Foram ja ini- 

ciadas as pesquisas para o estudo da civilizagao 

cafeeira de Sao Paulo, tendo sido colhido, no 

2.9 semestre, material bibliografico, iconografico 

e principiado as primeiras excursoes. O pro- 

fessor da cadeira realizou pesquisas para urn 

estudo ja concluido sobre o elemento politico 

na civilizagao do agucar e iniciou outras para o 

estudo da sociologia das comunica<j6es no Brasil; 

o I.9 assistente esta estudando: 1) aculturagao 

dos americanos em S. Paulo; 2) a passagem da 

cultura rural para a urbana em S. Paulo; o 2.9 

assistente esta fazendo pesquisas sobre a guerra 

entre os tupinamba e outra sobre a acultura- 

gao religiosa dos sirios em Sao Paulo. 
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Cadeira de Antropologia: Em 1947, essa 
cadeira publicou um Boletim (n9 2) de Antro- 

pologia fisica, intitulado "Contribuigao para o 

estudo antropometrico dos indios Tukano e Ma- 
ku, da regiao do Alto Rio Negro (Amazonas); 

elaborou os dados antropometricos colhidos en- 

tre os indios Tereno, tendo esse trabalho sido 
terminado e brevemente sera publicado na Re- 
vista do Museu Paulista. Esta em andamento 
na cadeira a elaboragao do material colhido, em 
julho de 1947, na Ilha dos Buzios; esse material 

se relaciona com organizagao social e a cultura 
da comunidade e a medigao de todos os morado- 
res adultos da ilha. No Laboratorio de Antro- 

pologia Fisica iniciou-se o estudo antropometri- 

co da colegao de craneos de Sambaquis que o 
Museu Paulista emprestou a Cadeira de An- 

tropologia; esta sendo feita uma pesquisa sobre 

a cultura e o tipo somatico dos remanescentes 

da tribo Guaranl no Brasil Meridional; os tra- 

balhos foram iniciados em dois nucleos indi'ge- 

nas do literal paulista (Bananal e vale do Rio 

Branco). Alem de duas visitas ao Posto Indi- 

gena Curt Nimuendaju, fizeram-se tambem tra- 
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balhos no aldeamento da Palmeirinha (Parana) 
e no Posto de Xapeco (Santa Catarina); esta 
sendo prosseguida uma pesquisa sobre a ilha 
de Sao Sebastiao (estudo de comunidade), para 
a qual foram realizadas em 1947 tres viagens ao 
local, alem de buscas em arquivos, cartorios e 

Secretarias do Estado. 

Funciona em carater permanente, junto ao 
Departamento, um seminario quinzenal, com a 
participagao de professores, assistentes e alu- 
nos do Departamento e de especialistas, estu- 
dantes ou tecnicos da Faculdade e de outras 
instituigoes interessadas no desenvolvimento do 
ensino e da pesquisa no dominios da sociologia 
e da antropologia. 

Biblioteca/ — A Biblioteca conta com cerca 
de 876 obras e com numerosas revistas e outras 

publicagoes provenientes das bibliotecas espe- 
cializadas das varias Cadeiras que compoe o De- 
partamento. 

1 



DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA 

TRACOS GERAIS 

O Departamento abran-ge as cadeiras de 

Zoologia e Fisiologia Geral e Animal, funcio- 

nando no I9 andar do predio principal da Ala- 

meda Glete, 463. As atividades dividem-se en- 

tre ensino e pesquisa. O ensino fundamental 

de Zoologia e rotative para a I9 c 2"7- series, 

em conjunto, sendo-lhe dedicadas duas manhas, 

das 8-12 horas, semanalmente. Ao curso fun- 

damental de Fisiologia para 3*. serie sao dedi- 

cadas duas manhas e uma tarde em cada sema- 

na. Os cursos de especializagao tern, pela sua 

propria natureza, horario variavel de acordo com 

a escolha dos estudantes, recursos dos laborato- 

ries e aprovagao dos respectivos professores. 

Ao lado de tais cursos, habitualmente os alunos 

participam das excursoes para colheita de mate- 

rial de estudo no campo, estacionando sempre 
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que possivel, em alguns pontos do literal para 
estudo da fauna marinha. 

BIBLIOTECA 

A consulta e feita normalmente de 8 as 12 
e de 14 as 17 horas. Aos alunos, bem como aos 
membros dos demais Departamentos da Facul- 
dade ou aos cientistas interessados de outras 
instituigoes, e facultada a retirada dos volumes 
desejados, estabelecendo-se prazo para devolu- 
?ao. A Biblioteca abrange os tratados gerais 
de Zoologia e Fisiologia, os especializados, as 
revistas e as separatas. Dentre os principals 
tratados destacam-se: 

Zoologia: Perrier, A. — Traite de Zoologie; Lameere, A. 
— Precis de Zoologie; Brehms — Tierleben; Parker & Haswell 
— Text-Book of Zoology; The Cambridge Natural History; 
E. R. Lankester — A Treatise on Zoology; U. Pierantoni — 
Zoologia; Cuvier's Animal Kingdom; Claus-Grobem-Kuhn 
— Lehrbuch der Zoologie; Kiilqenthal — Handbuch der 
Zoologie. 

Fisiologia: Winterstain, H. — Handbuch der verglei- 
chenden Physiologic; G, H. Roger & L. Binet — Traite de 
Physiologic Normale & Pathologique; Best, C. H. & Taylor, 
N. B. — As bases fisioldgicas da Pratica Medica; von 
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Buddenbrock, W. — Grundriss der vergleichenden Physio- 
logic; Hogben. L. T. — Comparative Physiology; Howell, W. 
H. — A Text-Book of Physiology; Wright, Sansom — Fisio- 
logia Aplicada; J. Beclard — Traite de Physiologie; A. Putter. 
— Vergleichende Physiologie; Fulton, J. F. — Physiology 
of the Nervous System. 

Das revistas, mencionamos: 

Zoologia; Archives de Zoologie Generale & Experimen- 
talle; Bulletin de la Societe Zoologique de France; Biological 
Abstracts; Zoologischer Anzeiger; Zoologischer Jahrbiicher; 
Zeitschrift f. wiss. Zoologie; Biological Bulletin. Zoological 
Record; Qaurterly Journal Microscopical Science; Journal of 
Linnean Society of London; Journal Marine Biological As- 
sociation United Kingdom. 

Fisiologia: Annual Review of Physiology; Journal of 
Cellular Comparative Physiology; Archives Neerlandaises de 
Physiologie; Recent Advances in Physiology Evan's; Physio- 
logical Review; Quarterly Journal of Experimental Physiolo- 
gy; Physiological Zoology; Ergebenisse der Physiologie, biol. 
Chemie und Experimentelle Pharmakologie; Journal of Ex- 
perimental Biology; Biological Reviews. 

A elas acrescentamos as colegoes referen- 

tes a expedigoes, tais como: 

Siboga — Expedite; Discovery Report; Faune & Flora 
des Golfes von Neapel; Report on the Scientific Results of 
The Exploring; Voyage of H. M. S. Challenger. 
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Cumpre notar que tanto os livros como os 
periodicos se acham rigorosamente tombados e 
tichados. O fichario bibliografico publicado 
pelo Servigo Bibliografico dos Fundos Univer- 
sitarios de Pesquisa contem a relagao comple- 
ta dos periodicos existentes neste Departamento. 

O Departamento publica o Boletim de 
Zoologia, desde 1937, corvtendo trabalhos ori- 
ginais com os resultados das pesquisas efetua- 
das pelos professores e assistentes. 

LABORATORIOS 

Os alunos frequentam os laboratories du- 

rante o ano letivo para os exerdcios praticos. 
Nos periodos de ferias continuam as pesquisas 
da parte do pessoal docente e dos doutoran- 
dos. O Departamento com suas duas cadei- 
ras: Zoologia e Fisiologia, acha-se dotado da 
necessaria aparelhagem para a aplicagao dos 
modernos metodos de pesquisas. 



BOLETINS (!> 

Os Boletins da Faculdade, publicados pelas 
suas diversas Cadeiras e Disciplinas, tem por 
finalidade principal a divulgagao de trabalhos 
ineditos, de pesquisas e estudos, realizados pelos 
Professores e Assistentes. 

E' a seguinte a relagao completa dos Bole- 
tins publicados ate 31 de dezembro de 1947, 
por ordem alfabetica das Cadeiras: 

BIOLOGIA GERAL 

1 — AndrS Dreyfus — Contribuigao para o estudo do ciclo 
cromosomico e da determinagao do sexo de Rab- 
dias Fullebomi Trav. 1937 (III). 

(1) Todos os Boletins trazem duas indicagoes num6- 
ricas; uma em algarismos romanos e outra um algarismos 
arabicos. A primeira, privativa da Faculdade, indica o mi- 
mero do Boletim no con junto da serie publicada; a segunda, 
privativa de cada Cadeira ou Disciplina, indica o mimero 
do Boletim dentre os publicados pela Cadeira ou Disciplina 
respectiva. 

10 
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2 — E. Barros do Amaral — Constribuigao ao estudo das ce- 
lulas de Berger. 1938 (VII). 

3 — Andre Dreyfus e Jodo E. S. Campos — Estudos sobre 
cromosomas de marsupials brasileiros. £. Barroso 
do Amaral — Contribuigao para o estudo da ori- 
gem e natureza da celula de Leydig. Rosina do 
Barros — A Colchicina e os paramecios. 1939. 
(XV). 

4 — T. Dohzhansky e Crodowaldo Pavan — Studies on Bra- 
zilian species of Drosophila. Rosina de Barros — 
O parenquima de Triclades do genero Euplana- 
ria. 1943 (XXXVI). 

5 — Andre Dreyfus e Maria Erps Breuer — O sexo dos 
himenopteros arrenotocos. 1944. (XL). 

6 — Andre Dreyfus — Os peixes cegos das cavernas de Ipo- 
ranga e a evolugao. 1945. (LXXIX). 

7 — Crodowaldo Pavan e Antonio Brito da Cunha — Espe- 
eies brasileiras de Drosofilas. Newton Maia — 
Cromosoma de Drosophila Montium. 1946 
(LXXXVI.) 

BOTANICA 

1 — Felix Rawitscher — Experiencia sobre a simetria das 
folhas. Karl Arens — Sobre o papel do Potassio 
na Fotosintese aquatica e aerea. O processo de 
infeegao da Bremia lactucae, 1937 (II). 

2 — Felix Rawitscher — Sobre a reprodugao vegetativa no 
genero Kalancheo. H. Kleerekoper — Estudos li- 
mnologico da Represa de Santo Amaro em Sao 
Paulo. 1939 (XVII). 
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3 — Felix Rawitscher — Problemas de Fitoecologia com con- 
sideragoes especiais sobre o Brasil meridional. 
Felix Rawitscher e Mario G. Ferri — Observa- 
gbes sobre a metodologia para o estudo da trans- 
piragao cuticular em plantas brasileiras, especial- 
mente em Cedrela fissilis. 1942. (XXVII). 

4 — Felix Rawitscher — Problemas de Fitoecologia com con- 
sideragoes especiais sobre o Brasil meridional 
(cont.). Mario G. Ferri — Transpiragao de plan- 
tas permanentes dos "cerrados". 1944 (XLI). 

ESTATISTICA 

1 — Eduardo A. Oliveira — A concentragao demografica no 
Brasil. 1944 (XLVII). 

ETNOGRAFIA 

1 — PUnio Ayrosa — Dos indices de relagao determinativa 
de posse no tupi-guaram. 1939 (XI). 

2 — PUnio Ayrosa — Poemas brasilicos do Pe. Cristovao 
Valente. 1941 (XXIII). 

3 — M. de L. Paula Martins — Contribuigao para o estudo 
do teatro tupi de Anchieta. 1941 (XXIV). 

4 — PUnio Ayrosa — Apontamentos para a bibliografia da 
Lingua tupi-guarani. 1943 (XXXIII). 

5 — Carlos Drumond — Designativos de parentesco no tupi- 
guarani. Notas gerais sobre a ocorrencia da 
particula "tyb" do tupi-guarani na topommia 
brasileira. 1944 (XLVI). 
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6 — M. de L. Paula Martins. — Poesias tupis (seculo XVI). 
1945 (LI). 

7 — M. de L. Paula Martins — Nota sobre relagoes verifi- 
cadas entre o "Dicionario brasiliano" e o "Voca- 
bulario na Lingua Brasilica". 1945. (LII). 

8 — 7. Philipson — Introdugao as "Consideragoes sobre al- 
guns pontos mais importantes da moral religiosa e 
sistema de jurisprudencia dos pretos do conti- 
nente da Africa Ocidental Portuguesa alem do 
Equador, tendentes a dar alguma ideia do ca- 
rater peculiar das suas instituigoes primitivas." 
Memoria por Antonio Gil. (Lisboa — 1854.) 
- 1945 (LIV). 

9 — /. Philipson — Nota sobre a interpretagao sociologica 
de alguns designativos de parentesco do tupi- 
guarani. 1946 (LVI). 

10 — Carlos Drumond — Notas sobre os trocanos. 1946. 
(LVIII). 

11—7. Philipson — "O parentesco tupi-guaram." 1946 
(LXIII). 

12 — Carlos Drumond — Da particula hab.a do tupi-guarani. 
1946 (LXVI). 

FILOSOFIA 

1 _ Jodo Cruz Costa — Ensaio sobre a vida e a obra de 
Francisco Sanchez. 1942 (XXIX). 

2 — Jodo Cruz Costa — O pensamento brasileiro. Laerte R. 
de Carvalho — A logica de Monte Alverne. 1946 
(LXVII). 
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FISICA 

1 — Gleb Wataghin — Marcelo Damy de S. Santos — Sobre 
a tecnica das medidas referentes a contagem de 
particulas elementares e a radiagao cosmica. Giu- 
seppe Occhialini — Medida do efeito de latitude 
para showers. Difusao dos raios gama do Tho- 
rium C. Gleb Wataghin — Sobre a teoria quantica 
e relatividade. Sobre a teoria da transformagao 
das equagdes de Dirac e relatividade geral. 1938 
(V). 

GEOGRAFIA 

1 — M. Luiza P. R. Pinho — A Fazenda "Engenho d'agua" 
em Guaratingueta. M. G. Xavier — Urn, recanto 
da Cantareira, Gopouva. Aroldo de Azevedo — 
O reconcavo da Bahia. Regina Carneiro — Bi- 
bliografia sobre o Brasil meridional. 1944 
(XXXVIII). 

2 — Aroldo de Azevedo — A regiao de Juazeiro e Petrolina. 
1946 (LVV). 

3 — Ary Franga — Estudo sobre o clima da bacia de S. 
Paulo. 1946. (LXX). 

GEOLOGIA 

1 — Luciano J. Morais — Uma nova ocorrencia de berilo no 
Estado de Sao Paulo. Espongilitos no Triangulo 
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mineiro e no Estado de Sao Paulo. Niquel e 
cobalto nos arredores da cidade de Sao Paulo. 
Vermiculita no Brasil — A serra do Japi. Josue 
C. Mendes — Lamefibranquios triassicos de Rio. 
Luciano J. de Morais — Afloramento de carvao 
nos arredores de Tomazina, Parana. Itacolomito 
em Sao Paulo. Tremolita-xistos silicificados. 
Fernando M. Almeida — Collenia itapevensis, um 
fossil precambriano do Est. de Sao Paulo. Jor- 
dano Maniero — Dadoxylon whifei. 1944 (XLV). 

2 — Luciano J. Morais — Bacia terciaria do vale do rio Pa- 
raiba Est. Sao Paulo. Josue C. Mendes — Con- 
sideragoes sobre a estratigrafia e idade da for- 
magao Estrada Nova. Ruy O. Freitas — O con- 
glomerado do Bau. Luciano J. Morais — Ca- 
madas fossiliferas do R. Grande do Norte. Se- 
tembrino Petri — Phyloblata roxo. Jordano Manie- 
ro — Sobre a estrutura do Dadoxylon derby. Josu6 
C. Mendes — Esbogo historico das pesquisas pa- 
leontologicas no Brasil. 1945 (L). 

3 — Ruy Ozorio de Freitas — Geologia e Petrologia da Ilha 
de Sao Sebastiao. 1947 (LXXXV). 

HIST6RIA DA CIVILIZACAO AMERICANA 

1 — Astrogildo Rodrigues de Mello — As encomendas e a po- 
Htica colonial da Espanha. 1945 (XXXIV). 

2 — Alice Piffer Canabrava — O comercio portugues no Rio 
daPrata. 1945 (XXXV). 
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3 — Astrogildo Rodrigues de Mello — O trabalho forgado de 
indigenas na Nova Espanha, 1946 (LXIX). 

HIST6RIA DA CIVILIZACAO ANTIGA E MEDIEVAL 

1 — Antonio Piccarolo — Augusto e seu seculo. 1939. (XII). 
2 — Euripedes Simoes de Paula — Tartesso e a rota do esta- 

nho. Jean Gage. — Cedes, as navegagoes atlanticas 
e a rota das Indias na Antiguidade. Nota acerca 
das origens e do nome da antiga cidade de Vo- 
lubilis (Mauritania Tingitana). Astrogildo Ro- 
drigues de Mello — O comercio europeu nos se- 
culos XV e XVI e o florescimento de Espanha e 
Portugal. 1940. (XX). 

3 — Euripedes Simoes de Paula — O comercio varegue e o 
Grao Principado de Kiev. 1942 (XXVI). 

4 — Euripedes Simoes de Paula — Marrocos e suas relagoes 
com a Iberia na antiguidade. 1946 (LVII). 

5 — Pedro M. de Campos — Alguns aspetos da Germania an- 
tiga atraves dos autores classicos. 1946 (LXIV). 

6 — Eduardo O. Franga — O poder real em Portugal e as 
origens do absolutisms. 1946 (LXVIII). 

HIST6RIA DA CIVILIZACAO BRASILEIRA 

1 — Alfredo Ellis Junior — Meio seculo de bandeirismo. 1938. 
(IX). 

2 — Alfredo Ellis Junior — Feiid e sua epoca. 1940. (XVI). 
3 — Alfredo Ellis Junior — Resumo da Historia de S. Paulo 

(sec. XVI-XVII). 1944 (XXXVII). 
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4 — Alfredo Ellis Junior — Amador Bueno e a evolugao da 
psicologia planaltina. 1944 (XLII). 

5 — Alfredo Ellis Junior — Capitulos da historia psicologica 
de Sao Paulo. Querino Ribeiro — A "Memoria" de 
Martim Francisco sobre a reforma dos estudos na 
Capitania de S. Paulo. 1945. (LIII). 

6 — Alfredo Ellis Junior — Panoramas historicos. 1946 
(LXXXIII). 

HIST(3RIA DA CIVILIZAgAO MODERNA E CONTEM- 
PORANEA 

1 — Olga Pantaledo — A penetragao comercial da Ingla- 
terra na America Espanhola de 1713 a 1783. 
1946 (LXII). 

LETRAS 

1 — Fidelino de Figueiredo — A epica portuguesa no seculo 
XVI.. 1938. (VI). 

2 — Fidelino de Figueiredo — Comedia Trophea. 1942 
(XXVII). 

3 — Fidelino de Figueiredo — Viajantes espanhoes em Por- 
tugal. 1947 (LXXXIV). 

LINGUA E LITERATURA GREGA 

1 — Aluizio de F. Coimbra — Cinco 6timos gregos. 1947 
(LXXVIII), 
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MINERALOGIA E PETROGRAFIA 

1 — Reynaldo Saldanha da Gama — Minerals da mina de 
Fumas. Rui Ribeiro Franco — Sobre a baritina 
de Araxa. 1938. (VIII). 

2 — Ettore Onorato — Pesquisas rontgenograficas sobre 
a leucita. Reynaldo Saldanha da Gama — Es- 
tndo morfologico e estatistico da Fenacita de S. 
Miguel de Piracicaba. Rui Ribeiro Franco — 
Breve noticia sobre a hematita de Antonio Perei- 
ra. 1938 (X). 

3 — Othon Leonardos — Reynaldo Saldanha da Gama — 
Diamante "Darci Vargas" e outros grandes dia- 
mantes brasileiros. Reynaldo Saldanha da Gama 
— Sobre o euclasio de D. Bosco. Rui Ribeiro 
Franco — Breve noticia sobre a calcita de Botu- 
catu. P. Matias — Nota sobre a columbita de 
Figueira M. G. J. P. Patrima — Nota sobre um to- 
pazio de Arassuai, 1939 (XVII). 

4 — Othon Leonardos — Nota petrograficas sobre a serie Ri- 
beira. Reynaldo Saldanha da Gama — O dia- 
mante Coromandel. Nota sobre o euclasio de 
Cachoeira de Sta. Leopoldina. Rui Ribeiro Fran- 
co — Piromorfita em Aragariguama. Armando 
Wohlers — Nota sobre o crisoberilo de Sta. Te- 
reza. 1941 (XXI). 

5 — Djalma Guimardes — Arrojadita, um novo mineral do 
gmpo da Wagnerita. Reynaldo Saldanha da Ga- 
ma — O diamante "Govemador Valadares" — 
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William G. R. Camargo — Nota sobre a Baritina 
de Serrote, S'. P. Nota sobre a Calcita de Pedra 
do Sino, M. G. 1942 (XXX). 

6 — Rui Ribeiro Franco — A faixa estanlfera do R. Grande 
do Sul. 1944 (XLIV). 

7 — Rui Ribeiro Franco — Minerais de zirconio na regiao de 
P050S de Caldas. William G. R. Camargo — 
Sobre a genese de uma jazida de molibdenita do 
R. Grande do Sul. Morfologia da Wulfenita de 
Itapirapuan. /. Coutinho — Sobre um topazio 
de Arassuai. 1945 (XLIX). 

8 — Reijnaldo Saldanha da Gama — O estudo da jazida de 
wolframita de Inhandjara. 1946 (LX). 

POLITICA 

1 — Lourival Gomes Machado — Alguns aspectos do pro- 
blema do metodo, objeto e divisao da ciencia po- 
Htica. 1943 (XXXI). 

PSICOLOGIA 

1 — Otto Klineberg — Introdugao a psicologia social. 1946 
(LXXV). 

2 — Anita de C. e M. Cabral — O conflito dos resultados dos 
experimentos sobre a memdria de formas. 1946. 
(LXXVI). 
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PSICOLOGIA EDUCACIONAL 

1 — Judith Hallier — Jovino G. Macedo — Jogos do escolar 
de S. Paulo 1946 (LXXIV). 

QUIMICA 

1 — Heinrich Rheinholdt — Paschoal Senise — Sobre um 
novo principio de classificagao dos compostos or- 
ganicos moleculares. Heinrich Rheinboldt — 
Herbert Stettiner — Sobre o poder de combina- 
gao do cineolo em iodetos organicos. Heinrich 
Rheinboldt — Francisco Berti — Sobre a possibili- 
dade da substituigao isomorfa do ciano-grupo 
pelos halogenios em compostos organicos. Hein- 
rich Rheinboldt — Herbert Stettiner — Sobre os 
compostos de adigao do cilo-pentametileno tetra- 
colo com, sais inorganicos. Paschoal Senise — Sobre 
a natureza dos acidos coleicos. Simdo Mathias 
— Sobre mercaptanas bivalentes e sulfeto-dimer- 
captanas. Jandyra Franga — Sobre o cafesterol e 
alguns de seus derivados. Heinrich Hawptmann — 
Paulo Sawaya — Lucy B. Lacerda — Algumas 
experiencias fisiologicas com o cafesterol e seus 
derivados. 1939 (XIV). 

2 — Heinrich Hauptmann — Sobre alguns mercaptois esteroi- 
dicos. Heinrich Rheinboldt — Elvira Berthold — 
Relagoes cristaloquimicas de sulfanamidas com 
acido p. aminobenzoico e benzocaina, Heinrich 
Rheinboldt — Madeleine Perrier — Sobre a subs- 
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tituigao isomorfogenea de cloro, bromo e iodo 
em ligagao alifatica. Heinrich Rheinboldt — Ma- 
deleine Perrier — Sistemas binaries das p-nitro e 
p-aminohalogenobenzenas. Heinrich Rheinboldt — 
F. Berti — Sobre a possibilidade da substituigao 
isomorfa do ciano-grupo pelos halogenios em 
compostos organicos (II). Heinrich Rheinboldt — 

F. Berti — Schneider — Estudo sobre a existen- 
cia de compostos de adigao de iodetos organicos e 
compostos organicos do enxofre. 1947 (LXXIX). • 

SOCIOLOGIA - l.a CADEIRA 

1 — Roger Bastida — Contribuigao ao estudo do sincretismo 
catolico-fetichista. A cadeira de Ogan e o poste 
central. A macumba paulista. Lavinia. C. Vi- 
lela — Festa do Divino em S. Luiz do Paraitinga. 
1946 (LIX). 

ZOOLOGIA 

1 — Ernesto Marcus — Bryozoarios marinhos brasileiros. 
Paulo Sawaya — Sobre o genero Siphonops 
Wagler (1828) Amphibia-Apoda, com descrigao 
de duas variedades novas. 1937 (I). 

2 — Ernesto Marcus — Bryozoarios marinhos brasileiros 
(cont.) Paulo Sawaya — Sobre o "Piolho da Ba- 
leia". Alzira Sawaya — Sobre as glandulas cuta- 
neas do "Siphonops annulatus". 1938 (IV). 
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3 — Paulo Sawaya — Sobre a mudanga de cor nos crusta- 
ceos. Ernesto Marcus — Bryozoarios marinhos 
brasileiros (cont.) O. Machado de Souza — Es- 
tudo sobre a arquitetura da mandibula dos Xe- 
narthra. 1939 (XIII). 

4 — Ernesto Marcus — Os pantapoda brasileiros e os de- 
mais sul-americanos. R. Locchi — Pesquisas 
anatomo-comparativas sobre o foramen oesopha- 
gicum do diafragma em mamiferos silvestres bra- 
sileiros. Paulo Sawaya — Sobre o veneno das 
glandulas cutaneas, a secregao e o coragao do 
Siphonops annulatus, J. P. Carvalho — Notas 
sobre alguns Caligoida, com a descrigao de "Pan- 
dams marcusi", sp. nov. Michel Sawaya — Sobre 
urn Blepharisma novo (ciliata) e sobre a sub- 
-ordem Odontostomata, nom. nov. 1940 (XIX). 

5 — Ernesto Marcus — Sobre os Briozoa do Brasil. Paulo 
Satvaya — Contribuigao para o estudo da fisio- 
logia do sistema circulatorio do anfibio Siphonops 
annulatus. G. Schreiber — R. Schreiber — Dimi- 
nui?ao ritmica do volume nuclear do figado e do 
pancreas nos girinos de anuros. /. P. Carvalho 
—Sobre os Dipteropeltis birundo Caiman, Crus- 
taceo (Branchiuro) parasito de peixes d'agua 
doce. Michel Sawaya — Sobre uma larva de 
Pycnogonum pamphorum Marc. Erasmo Garcia 
Mendes — Sobre a respiragao do Siphonops 
annulatus. M. Stella Guimardes — Carlos N. 
Rosa — Sobre a briozoofauna duma Santola, Mi- 
trax hispidus. 1941 (XXII). 
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6 — Michel P. Sawaya — Sobre a cloaca dos Siphonops. Er- 
nesto Marcus — Sobre os Briozoa do Brasil 
(cont.) Paulo Sawaya — Sobre o aparelho de 
apreensao dos alimentos e sobre a glandula do 
intestino medio de Ostracodo. Agao de subs- 
tancias colinergicas. Ernesto Marcus — Sobre 
algumas Tubificidas do Brasil. Marta V. Mendes 

— Anomalia Sexual num, Nematode marinho. J. P. 
Carvalho — Ocorrencia da Epbydatia craterifor- 
mis (Potts) na America do Sul. Erasmo G. Men- 
des — Respostas dos Melanophoros de Traira a 
varios excitantes. 1942 (XXV). 

7 — Ernesto Marcus — Sobre as Naididae do Brasil. Michel 
Sawaya — Sobre a articulagao em Crisiidae (Bryo- 
zoa). Paulo Sawaya — Sobre a ocorrencia de Ace- 
tilcolina no tecido cardiaco de "Callinectes danae" 
Smith e seu efeito sobre o coragao deste crustdceo 
decapodo. Domingos Valente — O efeito de nu- 
mero sobre o consumo de oxigenio por crustdceos 
decdpodos, 1943 (XXXII). 

8 — Ernesto Marcus — Sobre Oligochaeta limnicos do Brasil. 
Michel Sawya — Raninoides schmitti. Rubens S. 
Pereira — Sobre a composigao mineral do sangue 
do Callinectes danae Smith e sobre a de um liquido 
para perfusao. Paulo Sawaya — Solugao perfusora 
para Callinectes danae Smith. Alzira Sawaya — 
Sobre a pele de Siphonops annulatus. Martha V. 
Mendes — Sobre cestoda de Teleoteos marinhos. 
1944 (XLIII). 
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9 — Paulo Sawaya — Solugao perfusora para Callinectes da- 
nae Smith. Alguns efeitos dos seus constituintes 
ionicos sobre o cora5ao.Em.smo G. Mendes — Con- 
tribuigao para a fisiologia dos sistemas respirato- 
rio de Siphonops annulatus. Rubens S. Pereira — 
Estudos sobre a composigao da agua do mar e do 
soro do sangue do Callinectes danae. Domingos 
Valente — Consumo do oxigenio, em, diferentes 
tensoes pelo Trichodactylus petropolitanus Goeldi. 
1944 (XLVIII). 

10 — Ernesto Marcus — Sobre Catenulida brasileiras. Paulo 
Sawaya — Sobre a protegao da dgua contra 0 oxi- 
genio do" ar com o auxilio de oleos minerais e ve- 
getais. 1946 (LXXXI). 

11 — Ernesto Marcus — Sobre Turbellaria Limnicos brasilei- 
ros. Paulo Sawaya — Sobre a biologia de alguns 
peixes de respiragao aerea. Edmundo Nonato — 
Sobre sanguessugas do genero Liostoma. Paulo 
Sawaya — Sobre o consumo de oxigenio por al- 
guns peixes fluviais neotropicos. Paulo Sawaya — 
A. A. Maranhdo — A construgao dos ninhos e a 
reprodugao de alguns peixes neotropicos. Patdo 
Sawaya — Rubens S. Pereira — Notas sobre a eco- 

logia de alguns Crustaceos Decapodos marinhos de 
S. Paulo. Michel Sawaya — Sobre alguns cama- 
roes de agua doce do Brasil. 1946. (LXXII), 

12 — Gabriella Zuccari — Condigoes de Divisao e Regenera- 
gao em, Naididae. Paulo Sawaya — Metabolismo ^ 
respiratorio de peixes de respiragao aerea (Lepido. 
siren paradoxa Fitz). Metabolismo respiratorio de 
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Anflbio Gymnophina, Typhlonectes compressicau- 
da (Dum. et Bibr.). Diva D. Correa — A primei- 
ra Dolichoplana (Tricladida Terricola) do Brasil. 
Michel Sawaya — Nymphopsis melidae, sp. n. e 
observagoes sobre a respiragao nos Pantopoda. 
Ernesto Marcus — Tubelarios marinhos do Bra- 
sil. 1947 (LXXX). 

DISCIPLINA DE ANTROPOLOGIA 

1 — Egon Schaden — Ensaio etno-sociologico sobre a mito- 
logia heroica de algumas tribos indigenas do 
Brasil. 1946 (LXI). 

2 — E. Biocca — Emilio Willems — Contribuigao para o es- 
tudo antropometrico dos xndios Tukano, Tariana 
e Maku da regiao do Alto Rio Negro. Emilio 
Willems — Nota sobre influencias indigenas na 
populagao caigara no literal do Est. S. Paulo. 
1946. (LXXVII). 
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