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Este pnmetro numero do "Anudrio" da Faculdade 
de Ftlosofta, Ctencws e Letras da Universidade de S 
Eau'o , referente aos anos de 1924 e 1935, foge aos 

moldes classicos do genera, para prender-se mats ao cri- 
hlstonco e Pedagogico. Ndo e, com efeito, um vo- 

ume em que se coletam as pHncipais pesquisas feitas nos 
laboratonos, nem os trabalhos originals que merecam am- 
pla divulgagao, reahzadas nos seus departamentos. E'. 
sobretudo, um numero-roteiro. 

. Pareceu d Diregdo da Faculdade de Filosofia, Cien- 
aas e Letras, realmente, que seria necessdrio fixar, no pri- 
memo numero do seu anudrio, o trabalho efetuado para a 
tnstalagao, no pals, da primeira Faculdade de Filosofia 
Ciencms e Letras, em moldes amplos e com pro fund o es- 
Ptnto umversitdrio. Contratados pelo Governo de S. Pau- 
o, vieram ocupar as suas cdtedras eminentes professores 
nacionais e estrangeiros, aos quais coube a tarefa de dar 

mdai recem-crmdaFaculdade. Serin, pois, sob toios os 
pontos de msta, util consemr um documento que dissesse 
aas dificuldades vencidas. 

^ Para tanto, a Diretoria da Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras solicitou a cada um dos professores en- 
carregados dos seus cursos um parecer sincero, ndo so so- 
re as deficiencias encontradas na organizagdo da Facul- 

dade e no preparo dos alums, como tambem sdbre os ru- 
mos a dar ao ensino nela ministrado. Neste numero re- 
colhem-se, pois, os artigos escritos por esses professores 
depois das observagdes de um am de curso. Muitos de- 
fedos, decorrentes sobretudo da organizagdo do ensino se- 
cun arw no pais, for am serenamente a p on t ados, ndo corn 
a mtutto de critica, mas com o propdsito superior de cola- 
oragao. E os rumos de cada uma das cadeiras que fazem 

parte do curso da Faculdade foram tragados pelos res- 
pectivos professores, d luz do mesmo criteria. 
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Gragas a essa colaboragdo, muitas falhas de organi- 
zagdo serdo sanadas d medida que a pratica do ensino 
no-las for demonstrando. 

Ndo se busque neste primeiro numero do Anudrio 
outra coisa, portanto, sendo o desejo de colaborar na dare- 
fa educativa do pats. E' essa, sobretudo, a finalidade 
desta instituicdo. 



A funcao cultural do ensino 

— Discurso de abertura dos cursos da Faculdade 
em 11-III-193S. pelo Prof. A. de Almeida 
Prado, Diretor da Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras.— 

A Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras enceta hoje o seu 
segundo ano de existencia e o primeiro de sua atividade letiva com- 
pleta. 

O que ontem era apenas a semente lanqada ao solo, hoje e a 
arvore que comega a despontar. Ontem era o anseio, a promessa; 
hoje a reahdade em marcha, a ideia fecundada e desabrochada em 
frutos. 

Ao seu primeiro diretor, 0 prof. Teodoro Ramos, deve ela o 
esboqo de sua estrutura, o estudo dos creditos necessarios para a sua 
oonvemente mstalaqao micial e, sobretudo, a composiqao do seu corpo 
docente inaugural. 

Na escolha dos seus primeiros titulares revelou o prof. Teodoro 
Ramos orienta^ao segura e urn alto senso seletivo. So esse serviqo 
- se ele nao tivese prestado outros — bastaria para ligar-lhe o nome 
ilustre a historia primordial da nossa Faculdade. 

. A mim coube Prosseguir na rota traqada. Nomeado diretor em 
agosto do ano passado, pus toda diligencia, neteses meses decorridos, 
em levar a bom termo o ingente empreendimento. 

Adaptaram-se as salas postas a nossa disposiqao pela hospita- 
hdade generosa da Faculdade de Medicina, eompraram-se moveis e 
objetos indispensaveis ao funcionajiiento imediato dos cursos, adqui- 
nram-se hvros e aparelhos destinados a mimstra,ao do ensino efi- 
cente e a produ9ao cientifica, montou-se a secretaria, fixarara-se as 
verbas orsamentarias, ajustaram-se os honorarios, compilaram-se os 
programas, fez-se o regulamento; procurou-se, enfim, por todos os 
modos, dar corpo e espirito a instifco nascente. 



COLABORAgAO PRECIOSA 

Nao foram pequenas, nem raras, as dificuldade vencidas. Em 
obra de tal porte, era natural surgissem tropeqos a cada passo. Mas 
se os relembro agora, nao e para chamar a mim as honras do tra- 
balho feito. Quero dar, a quantos me auxiliaram, o publico teste- 
munho do meu agradecimento e demarcar o papel de cada qual den- 
tro do esfoirqo comum. 

Ocorre-me, em primeiro lugar, o nome do meu dileto amigo prof. 
Aguiar Pupo. Sem ele, sem a sua preciosa e constante colaboraqao, 
ter-me-ia sido quasi impossivel a consecu^ao do nosso regulamento, 
no prazo relativamente" exiguo, em que foi executado. Perfeito co- 
nhecedor dos assuntos didaticos, completamente integrado nos pro- 
blemas do ensino superior, a sua atuaqao foi decisiva, e pode-se dizer, 
com inteira justi^a, que a ele, mais do que a mim, se devem oS li- 
neamentos do nosso estatuto basico. 

Nao devo tambem calar neste particular a cooperaqao do corpo 
docente. Todos, inspirados por uma mesma diretriz superior, que 
visava sdmente a perfetibilidade organica do projeto, prestaram-lhe 
imparcial e proficua contribuiqao. 

A Diretoria da Faculdade de Medicina, em maos do eminente 
prof. Cantidio de Moura Campos, meu velho companheiro de todos 
os tempos, constituiu igualmente fator ponderavel para o exito da 
realizaqao. 

Ao govelrno do Estado reverte, finalmente, a maior quota no 
computo dos beneficios propiciados a Faculdade. Mas aqui os agra- 
decimentos seriam superfluos. Filiada diretamente a aqao governa- 
mental, produto da percepqao lucida e oportuna de que as principals 
causas perturbadoras do nosso equilibrio politico-social residem na 
incultura e no desconhecimento dos nossos problemas essenciais, re- 
montados a suals oirigens profundas, a criaqao da Faculdade de Filo- 
sofia, Ciencias e Letras apareceu, com efeito, como uma ideia medular 
no programa do atual governo paulista, um fulcro para onde haveria * 
de convergir necessariamente toda a sua solicitude. 

Decretando a sua funda9ao, o dr. Armando de Sales Oliveira, 
num lance de verdadeiro homem de Estado, a um so tempo diagnos- 
ticou o mal e propos-lhe o remedio heroico. 
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A constancia com que Ihe tem acudido aos primeiros titubeantes 
passos a sua desvelada assistencia e o interesse com que o sr. secre- 
tario da Educaqao, o dr. Marcio Munhoz, Ihe tem acompanhado a 
evolucao ascendente, dao a certeza de que ela atingira, dentro em 
breve, a expansao material didatica e cientlfica convinhavel a ma- 
gnitude de sua missao. 

O EXEMPLO DA FACULDADE DE MEDICINA 

Nesta escola de disciplina e de trabalho, que e a Faculdade de 
Medicina, encontrou a de Filosofia a sua sede apropriada. Sob o 
mesmo teto agasalhador se abrigam as duas Faculdades, num entrela- 
qamento de cordialidade e de estimulo mutuos, que e a mais bela ex- 
pretesao da superioridade do espirito que as anima. 

A Faculdade de Medicina, aparelhada como esta, tem de ser, 
no tocante as disciplinas biologicas, a zoologia, a botanica, a minera- 
logia, e a quimica, o centro de gravitaqao do sistema universitario. 
Os seus vinte anos de experiencias, de erros e de acertos, deram-lhe 
uma autoridade incontrastavel em coisas do ensino superior. Pelo 
rigor dos seus metodos, perfeiqao de suas bases e moralidade de 
sua vida interna, e o exemplo em que se deve louvar a Faculdade de 
Filosofia. 

Ainda que o governo pensasse no momento em aloja-la em edi- 
ficio proprio, estou em que mais acertado seria o piano que, man 
tendo intacta a sua individualidade de ensino e administrativa, a vin- 
culasse, de qualquer sorte, por laqos de interpenetraqao cientlfica re- 
ciproca, a nossa grande escola medica. 

ClfiNCIA E MORAL 

As pequeninas dissensoes, as competiqoes rasteiras, os despeitos e 
ambiqoes soezes e improdutivos recuam, como as sombras ante a 
invasao do sol, a medida que os problemas superiores vao empolgando 
o entendimento humano. 

"As altas conciencials intelectuais votadas as pesquisas da verda- 
de, ao estudo do passado, a interrogaqao da natureza, as mais atuais 
aplicaqoes da ciencia" — escreve Charlety — "sao tambem altas con- 
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ciencias morais. Os que nao abdicam, os que escapam a passivida- 
de rotineira, vivem nobremente. A ciencia saiu da conciencia. Foi 
a moral que forqou os homens a conceber a noqao da verdade. 
Aplicada aos fatos exteriores ao homem, a conciencia exige o mesmo 
respeito, as mesmas regras da vida interior. Um problema de cien- 
cia faz vibrar a sensibilidade como uma boa aqao, e cria um dever, 
o de procurar-lhe a soluqao. E' o desejo do bem que instiga a pes- 
quisa cientifica, como provoca a obra de arte. Conciencia moral e 
conciencia intelectual sao da mesma indole". 

CRESCIMENTO SOCIAL DESHARMONICO 

O crescimento desharmonico, o assincronismo entre a vida vege- 
tativa e a vida mental, se traduz na inquietaqao e nas incertezas que 
se verificam em todas a:s esferas de atividade coletiva, no Brasil con- 
temporaneo. Enquanto o trabalho individual, a produqao agraria e 
industrial, entesta com a dos outros paises, tudo o que assume cunho 
social prevalente esta ainda por se fazer, no Brasil. Crescemos a 
lei da natureza, legislando a esmo, em face dos fatos consumados, sem 
nem ao menos tirarmos da visao retrospectiva dos acontecimentos a 
liqao ministrada. 

As questoes que interessam a saude, ao vigor da raqa, a euge- 
nia, em seus multiples aspectols etnicos e sanitarios; a assistencia so- 
cial, dada ao homem sao e ao doente; a formaqao politica dos homens 
de estado; a compreensao cientifica dos fenomenos financeiros e 
eoonomicos; a ingerencia da higiene na pedagogia, na administraqao 
e na orientaqao do trabalho proletario; o problema da determinaqao 
da aptidao profissional nas carreiras liberals e assalariadas; o apro- 
veitamento racional das nossas riquezas, sao incognitas que ate agora 
nao tinham sido propostas a solu<;ao dos nossos homens publicos. 

A propria instruqao, incontestavelmente o mais cuidado dos nos- 
sos grandes problemas gerais, apresenta ainda graves defeitos de or- 
ganizagao. Temos um ensino primario razoavel, o superior, tec- 
nico e profissional, mais ou menos a altura do dos povos cultos. O 
secundario, porem, e lastimavelmente imperfeito e lacunoso. 



ENSINO UTILITARIO E ENSINO CIENTIFICO 

O carater utilitario e salisamente pratico atribuido ao ensino, 
como seu objetivo predpuo, va? tirnbrando a nossa mentalidade co- 
mum de um cunho de tra'iqoeira superficialidade. O ensino e soli- 
citado em fun^ao de sua aplicaqao pratica presumivel e uao em sua 
fungao cultural pura. 

Aperfei^oar o intelecto, descer a interpretaqao erudita dos 5, 
dar a cultura uma base filosofica e ao ensino uma feiqao integral, 
que concorra tanto para aprimorar o espirito como a inteligencia, 
para educar, em uma palavra, no seu sentido mais doutrinario, nao 
interessa. O importante e saberem-se as vantagens que a instruqao 
podera oferecer no ganha-pao quotidiano., 

ORIENTACAO PCTBLICA E PRIVADA 

Ninguem de boa fe negara a procedencia desse raciocinio, enca- 
rado pelo prisma individual estrito. O particular, o homem da rua, 
na designaqao em moda, nao tern obrigaqao de prever e nem sempre 
sera apto para se conduzir a si proprio. Aos governos e que tocam 
as responsabilidades dais imprevidencias e o dever de procurar im- 
primir, pelo seu estudo e meditaqao aprofundados, direqao justa as 
questoes que afetam as coletividades. 

O particular cuida do seu caso privativo, peculiar, e esta muito 
bem. A aqao do governo, porem, deve ter sempre em mira a vanta- 
gem geral. O pai que procura dar ao filho uma iristru^ao pratica, 
tecnica ou profissional, atende a um imperative ou a uma orientaqao 
pessoal, inteiramente independente, e ate contraria, as vezes, ao in- 
teresse da comunidade. 

O objetivo pecuniario imediato absorve, e absorvera sempre, a 
atividade individual isolada. Essa norma de conduta, porem, nao 
precisara nunca ser estimulada pelos governos. E' um ato defensive, 
de puro automatismo reflexo e que se completa integralmente den- 
tro da esfera privada. 

A fungao publica e a de despertar as atividades adormecidas, re- 
lacionadas com a soluqao dos assuntos gerais. Em 100 alunds, por 
exemplo, inscritos nos cursos superiores, 90 pensam, como e natural, 



em adquirir, pela carta, maiores facilidades na vida pratica e 10, 
quando muito, sao atraidos pela vontade de saber, pela curiosidade 
cientifica, essa inquietaqao cerebral qive talha, congenitamente, certos 
individuos para as batalhas do pensannento e da inteligencia. A esses, 
principalmente, e que deve visar a finalidade do ensino, porque so 
eles adquirirao uma formacao mefntal util a comunhao. Entre eles, 
entre e-ssa ivna i1iora5^a ebpwitiistl, e que se recrutarao os dirigentes 
da opiniao, os homens publioos, os cerebros pensantes da naqao. 

Agora que as Faculdades superiores vao entrando no regime de 
limitaqao do numero de alunos, criando uma verdadeira aristocracia 
do talento e da capacidade pela seleqao, seriam contraproducentes os 
efeitos de um ensino que nao se endereqasse de preferencia as inteli- 
gencias superiores. 

A orientagao pratica, a especializaqao precoce, pode ser uma preo- 
cupaqao individual: o ensino de teor elevado e uma imposi^ao geral, 
que oonsulta o bem estar da maioria. 

A ClfiNCIA FECUNDANDO A PRATICA 

A ciencia, em si mesma, nao e pratica, nem teorica, nem concreta, 
nem abstrata. Abrasa-a a obsessao de penetrar o misterio das coisas, 
a ansia de apreender a verdade, quer ela se apresente sob a forma pro- 
saica de suas aplicaqoes materiais imediatas, quer na rutilancia de suas 
absolutas e inauditas abstraqoes. Nao conhece limites, nem fins, nem 
peias, nem sujeiqoes preestabelecidas. O que engrandece e nobilita o 
homem e justamente a impefesoalidade e o desinteresse que o culto da 
ciencia desperta no seu cora^ao ambicioso e a fascinaqao que ela 
exerce sobre o poderio de sua inteligencia. 

Com o mundo escreveu Michelet — comeqou uma guerra que 
com ele deve acabar, e nao antes: a do homem contra a natureza, do 
espirito contra a materia, da liberdade contra a fatalidade. Durara 
para sempre o combate! file constitue a dignidade do homem e a har- 
monia do mundo". 

Nunca se sabe onde termina a teoria e onde comeqa a pratica, 
nem qual a consequencia que uma acquisiqao de ordem puramente 
especulativa na aparencia, pdssa ter no campo da industria, do co- 



mercio, da agricultura ou de qualquer outra manifestaqao utilitaria 
tangivel. 

A obra de Pasteur e disso o mais edificante exemplo. Ninguem, 
no mumdo, contribum mais para o progresso e bem estar fisicos da 
humanidade do que este sabio que teve os olhos sempre voltados para 
o microscopio e cujo espirito pairou sempre nas regioes do intele- 
ctualismo mais extreme. 

A mesma radical revolugao que os seufs estudos determinaram 
na medicina, estendeu-se a agricultura, a sericicultura, a veterinaria, 
como um reflexo das verdades eternas que o seu genio apreendeu aos 
segredos do universe. 

Richet, fisiologista puro, com a sua detecoberta sobre a anatila- 
xia, fez mais para a medicina clinica do que todos os praticos do 
seu tempo. 

"De facto, as pesquisas cientificas devem tender sempre, e uni- 
camente, para desvendar o fenomeno, sem que o experimentador te- 
nha a indagar se dai podera extrair algumas conclusoes praticas. 
Desgraqado do biologo que se preocupa com a pratica medica, era vez 
de visar a propria descoberta da verdade pelos processes mais dire- 
tos" — escreveu ele, em seu elogio da Biologia. 

"Quando Galvani examinava a coxa de uma ra, pendurada no 
varal de roupa de sua casa, nao o fazia movido pelas inumdras van- 
tageris utilitarias que decorreram daquilo que, no future, passou a 
denominar-se o galvanismo", lembrava, ainda ha poucos dias, um ar- 
tigo do prof. Rawitscher. 

A radiotelegrafia e a radiotelefonia, modelos das comodidades 
burguesas, derivam em linha reta dos mais desinteressados estudos 
cientificos. Antes de Hertz chegar a produgao de ondas eletro-ma- 
gneticas, Faraday e Maxwell ja Ihes tinham previsto a existencia, de- 
monstrando a correlacao dOs fenomenos eletricos com o ambiente em 
que se originam, o primeiro, e por deduqoes meramente matematicas, 
o segundo. Faltava apenas construir os aparelhos destinados a ob- 
ten^ao comercial das ondas hertzianas. Tanto Faraday como Max- 
well e Hertz, nas reflexoes teoricas que serviram de substrato a fa- 
mosa invengao de Marconi, diz o prof. Dreyfus, "jamais pensaram 
em aplicaqoes praticas". 
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A fisica moderna repousa em concepqoes meramente matemati- 
cas, que se estao fstendendo — afirma a autoridade do prof. Fantappie 
—■ "atraves da fisica atomica, igualmente a quimica, cujos fenomenos 
puderam afinal ser compreendidos em sua mais profunda essencia, 
e nao somente em descriqoes mais ou menos empiricas". 

O estudo da estrutura da materia, a mais vaga abstraqao a que se 
possa atingir, problema que absorve a atengao dos grandes centres 
de pesquisa fisica, como Cambridge, Paris, Roma, Berlim, Pasadena e 
outros, acena com a mais benefica proje^ao no campo pratico, no 
dia em que se puder "por a disposiqao da humanidade as inesgota- 
veis reservas de energia ocultas no atomo e ate hoje nao aproveitadas", 
segundo sugere a esperan^a cientifica do prof. Wataghin. 

CI£NCIA E EMPIRISMO 

Seria enfadonho alongar as citaqoes. Em rigor nao existe dife- 
renqa fundamental entre a pratica e a teoria, entre o fato e a dou- 
trina. A pratica, quando nao e rotina e atraso, inspira-se diretamen- 
te na teoria. A divergencia entre elas so se verifica quando a teo- 
ria, simplds parolagem vazia de fundamento, interpreta^ao erronea ou 
compreensao incompleta dos fenomenos, carece, por sua vez, de base 
cientifica. Quando, porem, a teoria representa a verdade inteira, a 
pratica, conciente ou empiricamente, nela se ha de entroncar, como a 
fusao de duas imagens diversas de um mesmo corpo. "So e cien- 
cia por fora, o que e logica por dentro" — sentenciou Francisco de 
Castro. Em medicina, sempre que se fixa um fato positive, a faran- 
dula das cren(;as populares, das praticas tradicionais e dos metodos 
empiricos desaparece automaticamente. Os mil remedios propostos 
para a cura da difteria e da raiva, por exemplo, desapareceram, como 
por encanto, diante da evidencia da seroterapia especifica. 

Outras vezes a observaqao empirica precede o caminhar da cien- 
cia. Emilio Ribas conseguiu acabar com a febre amarela em Campi- 
nas, pondo em agao os processes mais eficientes de combate a doenqa, 
embora sem Ihes conhecer a razao primeira. Pelo esgotamento sis- 
tematico de todas as aguas estagnadas — drenagem e remoqao de 
focos hidricos — chegara a extinqao completa de epidemia. Pouco 
depois teve conhecimento da teoria havanesa, de Finlay, que dava ao 
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mosquito o papel capital na transmissao do mal. Compreendeu, entao, 
onde repousava o segredo do seu exito: e que, acabando com os re- 
servatorios hidricos, acabara, tambem, com os viveiros dos insetos pro- 
pagadores da doenqa. 

O ensino nao ha de restringilr-se, pois, a orbita da pratica ou da 
teoria, separadamente: tem que ser integral; a sua funqao, eminen- 
temente cultural e educativa, e a de acoroqoar a pesquisa platonica, 
a de fecundar a produqao e a de despertar a curiosidade e o gosto 
da ciencia pela ciencia, sem nenhuma preocupaqao material imediata. 

CULTURA GERAL E ESPECIALIZADA 

A unilateralidade da cultura e outro vicio intrinseco a compreen- 
sao excessivamente pragmatica do ensino. Nunca houve no mundo 
tantos tecnicos e tantos especialistas como hoje e tanta carencia de 
cultura geral. Em " A rebeliao das massas" aponta Ortega y Gasset 
o paradoxo, a que ohegamds, do "sabio ignorante": "antes, os homens 
podiam dividir-se, simplesmente, em sabios e ignorantes, em mais ou 
menos sabios e mais ou menos ignorantes. Porem o especialista nao 
pode ser submetido a nenhuma dessas categorias. Nao e urn sabio 
porque ignora formalmente tudo que nao entra em sua especialidade; 
porem tao pouco e um ignorante, porque e "um homem de ciencia" 
e conhece muito bem.sua particula no universe 

O MAE DO ENSINO NO BRASIL 

E' veso comum dizer-se que o mal do ensino no Brasil esta em 
ser demasiadamente teorico. E' inegavel que, palavroso e artificial, 
as vezes, descamba, nao raro, na pura retorica. Mas essa nao e a 
sua falha maior. A exposiqao doutrinaria, desde que seja moderna e 
substanciosa, instrue e convida a meditaqao. A sua verdadeira insu- 
ficiencia oonsiste em nao ser ainda inteiramente cientifico. Descon- 
tinuo em suas diretrizes, por obra de suoessivas modificaqoes impos- 
tas as suas linhaS basicas, falta-lhe, tambem, a sequencia e a estabili- 
dade imprescindiveis a sua execucao proveitosa. Em materia de re- 
formas, o ensino no Brasil, como o Jacinto de "As cidades e as 
Serras", padece de fartura . . Por falta de instalaqoes convenientes, 
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pela pajrcimonia com que sao remunerados os seus servidores, ainda 
nao fazemos ciencia autonoma. Estamos ainda no periodo da cien- 
cia de aluviao, sabemos tudo quanto se faz la fora, mas pouco faze- 
mos por conta propria. 

Ora, nenhuma regiao do globo oferece maior quantidade de mate- 
ria prima a exploraqao cientifica do que o Brasil. Tudo aqui esta por 
estudar: a nossa patologia, a nossa flora, a nossa fauna, as nossas 
selvas, os nossos rios, o nosso solo, a nossa historia, a nossa gente. 

Mas, para penetrar os arcanos da nacionalidade e da terra brasilei- 
ra, e mister a formagao de homens capazes de faze-lo. Essa obra, 
de excepcional grandeza patriotica, requer uma severa antecipaqao 
cultural. 

O PAPEL DA FACULDADE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS 

A esse papel, de imensa projeqao no cenario nacional, e que se 
reserva o futuro da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras. Sera 
a retorta miraculosa em que se operara a transformaqao. Dos seus 
anfiteatros, dos seus gabinetes, dos seus laboratorios, das suas salas 
de conferencia, e que sairao as geraqoes destinadas a renova^ao cul- 
tural e a colocar bem alto o Brasil no circulo dos povos civilizados. 
Dela saira o corpo de professores, os humanistas, habilitados por lon- 
gos cursos de aperfeiqoamento didatico e cientifioo, de letras classi- 
cas e de linguas, e incumbidos de elevar o estudo secundario ao nivel 
que Ihe compete na seriaqao do ensino; dela sairao os fisicos, os ma- 
tematicos, os quimicos, orientadores das industrias mecanicas, fisicas 
e quimicas, da agronomia, das industrias agricolas, os dirigentes da 
alta tecnica cientifica e aplicada; os botanicos, zoologos, mineralogis- 
tas e geografos, consagrados a promover o contact© direto com a na- 
tureza, a estudar as nossas plantals, a nossa fauna e os aspectos geo- 
logicos e topograficos do nosso solo; os biologistas pUfos, voltados 
para a perscrutaqao dos grandes problemas vitais; os historiadores que, 
reatando o presente ao passado na fieira dos tempos, desqam as rai- 
zes da nacionalidade, perdidas na bruma das epocas imemoriaveis; os 
estadistals, sociologos e economistas, mentores da politica e observa- 
dores refletidos das leis da vida gregaria, homens cujo raio de pene- 
traQao visual abranja a largueza dos horizontes mais longinquos; e, 



finalmente, cupola do edificio, os filosofos, pensadores tranqiiilos, 
imersos em insondaveis abstraqoes, e, todavia, os mais ativos reforma- 
dores na historia dos povds. 

Toda evolugao politica e social e preparada pela obra deles. A 
revoluqao francesa proveio, em grande parte, das ideias de Rousseau 
e de outros pensadores. O movimento naturalista, que encheu toda a 
segunda metade do seculo passado, com repercussoes tao diretas na 
arte, na literatura, na pedagogia, deriva de Comte, Littre, Darwin, 
Spencer, Haeckel e de tantos outros corifeus do credo materialista. A 
Alemanha marcial e voluntariosa de 914 deveu muito a influencia de 
Nietzsche. 

As iniumeras doutrinas politicas que disputam o predominio no 
momento, o socialismo, o estadismo, as formas de governos fortes, o 
integralismo, o facismo, o nacionalismo, prendem-se a correntes filo- 
soficas remotas. A concepqao do "Estado Absoluto" de Hegel, ante- 
posto a familia, a religiao, a coletividade, a propria naqao; o naciona- 
lismo cultural de Fichte, as tendencias sociologicas de Durkheim, de 
Bergmann respondem, no fundo, por essas diferentes formas de or- 
ganizaqao de estado atuais. O materialismo historico de Marx e de 
Engels, que atribue ao fator e as circunstancias economicas a maior 
impoirtancia, revive na conlstituiqao social da Russia comunista. 

FUNCOES DO ORGANISMO UNIVERSITARIO 

Toda a diversidade de funqoes do organismo universitario se re- 
sume em "criar, ensinar e aplicar a ciencia", na curta sintese de 
Apell. 

A efetivaqao dessa triplice finalidade exige um complexo e ex- 
tenso aparelhamento didatico, cientifico e experimental. Nele se de- 
vem entrosar, em distribuiqao perfeita, os laboratorios de pesquisas, 
os centres de investigaqao, as bibliotecas, coleqoes e museus, para o 
trabalho de elaboraqao; as preleqoes, conferencias e cursos regulards, 
para o ensino; as escolas e institutes tecnicos, para a aplicagao. 

Unidades isoladas, agora incorporadas a constelaqao univerSita- 
ria, tmhamos ja muitos desses nucleos de cultura: a Faculdade de 
Medicina, vasada fundamentalmente em moldes que Ihe permitem 
exercer ao mesmo tempo o duple fim de ensino e de investigaqao 
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cientifica; o Institute de Higiene, o de Katantan, o Biologico, e o 
Museu Paulista, entre os primefros; os estabelecimentos de ensino 
superior, a Faculdade de Direito, a Politecnica, a Faculdade de Far- 
macia e Odontologia, as escolas Superior de Agricultuffa, de Medici- 
na Veterinaria, de Belas Artes e o Institute de Educa^ao, entre as de 
carater letivo predominante; os Institutes Agronomico, Astronomico 
e Geografico, de Radio, de Pesquisas Tecnicologicas; o serviqo de 
Assistencia Geral a Psicopatas e o Florestal, discriminados de prefe- 
rencia entre os que aplicam a ciencia. 

Essa esquematizaqao funcional atende mais a clareza de que a 
essencia meSma dos fatos, porque a verdade e que em toda parte, 
nos anfiteatros como nos museus, nas bibliotecas ou nos laboratories, 
nos cursos teoricos ou pratioos, o espirito animador tern que ser o 
da iniciativa cientifica e o da produqao original. 

A nossa verdadeira penuria de instalaqoes reflete-se principal- 
mente no que toca as bibliotecas, aos institutes de pesquisa especia- 
lisada e aos museus de historia natural. 

As estaqoes biologicas de investigaqao, os serviqos de zoologia e 
botanica maritimas, por exemplo, sao quasi desconhecidos no nosso 
meio. 

Na Argentina, para nao citar longes terras, existe o Museu Na- 
cional de Historia Natural de Buenos Aires, magnificamente montado 
e em continuo aperfeiqoamento. 

No Chile, ainda recentemente, reabriu-se o Museu de Historia 
Natural, destruido pelo terremoto de 1927, dotado de urn gabinete 
de Ciencias Naturais complete, com sala de conferencias e preleqoes 
para 80 pessoas, herbarios, biblioteca amplamente instalada, seqao de 
museu, propnamente, tendo ainda, em projeto, uma estaqao biologica 
de mvestigaqao. fisse inegualavel material didatico e educativo fica a 
disposiqao dos estudiosos e de todos os professores que desejem utili- 
zar-se dele no desenvolvimento dos seus cuPsos. Para aquilatar-se da 
sua real eficiencia, basta saber-se que ultrapassa de trezentos o nu- 
mero de cursos que por ai passam, anualmente. 

E i^so sucede em todos os paises. 
A montagem de urn Museu de Historia Natural e coisa que vira 

fatalmente, como complemento a criagao das respectivas catedras, 
agora consumada na Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras 
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A fundagao de um Jardim Botanico, de realiza^ao relativamente 
facil, seria o primeiro passo nessa vereda. 

A botanica, a zoologia, a mineralogia, a geologia, a paleontolo- 
gia e a biologia geral sao ciencias embrionarias no Brasil. Desferido 
o impulso inicial, o alvo sera para o crescimento gradual e para o des- 
dobramento dessas disciplinas, quer em seus aspectos puramente espe- 
culativos, quer em suas multiformes aplicaqoes praticas. 

Outra funda^ao que se impoe e a do Museu de Geografia e 
Etnografia brasileiras. 

O estudo da Historia e da Geografia nao e mais um calendario 
de datas, de nomes e de numeros, a interminavel citaqao de acidentes 
e de dados relatives a terra e seus habitantes, a recua, enfim, de ano- 
ta^oes monotonas, despida de atrativos, morta, verdadeiros exercicios 
mnemonicos, sem incentive e sem espirito critico. A Historia e a 
Geografia, como sao ensinadas hoje, vivificaram-se, a luz da interpre- 
ta^ao social e humana dos fatos e fenomenos que Ihes constituem a 
substancia. A praticabilidade dessas normas didaticas reclama, porem, 
um material adequado, que permita fazer do ensino, vivo, sugestivo, 
uma verdadeira liqao de coisas, buscando integrar profundamente, na 
inteligencia, aquilo que outrora apenas se inseria superficialmente na 
memoria. Seria esse o papel desempenhado pelo Museu, alem do de 
contribuir, pelo culto das tradiqoes e do passado, para ir formando a 
pouco e pouco a conciencia da nacionalidade. 

Quern examinar a ceramica de Marajo ou mesmo a de outros 
Estados do Brasil, quern observar os desenhos caprichosos e os mo- 
tivos artisticos deixadPs pelos primitivos povos amerindios, em mil 
e um objetos de uso domestico ou funerario, ha de forqosamente 
sentir acenttia o prof. Plinio Airosa — curiosidade de pesquisar, 
de desvendar o segredo de suas origens, as razoes de sua existencia, 
e sentir que tudo isso deve esconder um periodo prehistdrico e uma 
civilizaqao esquecida". 

NECESSIDADE DA COOPERAgAO PARTICULAR 

Mas, para atender aos crescentes onus que a promulgaqao des- 
ses imprecindiveis melhoramentos traria ao erario, seria precise que 
a munificencia privada viesse ao encontro do poder publico. 



A providencia do Governo, desajudada da cooperaQao particular, 
nunca sera bastante para prover as inumeras iniciativas, que, bene- 
ficiando a ooletividade, sao, por seu custo e amplitude, incomporta- 
veis em qualquer orqamento de Estado. 

A propria autonomia universitaria pressupoe situaqao de indepen- 
dencia economica correlata, e essa so podera existir quando os lega- 
dos e as doaQoes constituirem fundos suficientes, com cujos rendi- 
mentos se possam gerir por si mesmas as institui^oes congregadas. 

Em toda parte as universidades, os serviqo de benemerencia pu- 
blica, os empreendimentos que tocam a saude do povo e ao bom nome 
nacional, vivem a sombra das liberalidades dos argentarios. 

Nos Estados Unidos, cujo espantoso progresso material nao em- 
botou, como se acredita habitualmente, o idealismo sao e construtor 
do povo, e onde as durezas de vida pratica e a aridez do egoismo 
sao corrigidas por uma compreensao nitida das obrigaqoes que todos 
os cidadaos tern com a sociedade, um largo sopro de simpatia e de 
solidariedade humanas envolve e dinamiza a vida estatica desses 6r- 
gaos de cultura e de estudo. Os seus milionarios, os seus industriais, 
os seus homens de negocio, acorrem com os recursos materiais, sem- 
pre que o interesse geral Ihes reclame o concurso, como ao cumpri- 
mento de um dever civico explicito. 

Em Sao Paulo a mesma coisa se dara, naturalmente. O solo 
paulista nunca deixou mirrar a semente de uma ideia altruistica e a 
alma bandeirante nunca deixou de responder com derramada prodi- 
galidade aos redamos a sua filantropia. 

A UNIDADE NACIONAL 

Em suas linhas mestras, eis a ideia central que presidiu a im- 
plantaqao do regime universitario em nosso meio: fazer da instru- 
qao o ponto de apoio sobre o qual se assentara a alavanca que ha de 
levantar o nivel mental e civico das novas geraqods a altura do dos 
povos mais civilizados. 

Programa capaz, por si so, de garantir ao governo que o execu- 
tar integralmente uma duradoura ressonancia de atuaqao nos destinos 
do pais, traz ainda, em estado potencial, a soluqao do nosso mais gra- 
ve problema interno: o da unidade nacional. O Brasil, imenso em 
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extensao, votado, por sua diversidade de clima, de costumes, de la- 
voura, de condiqoes economicas, a descentraliza^ao administrativa for- 
gada; pobre de vias de comunicaijao; povoado por uma mescla de ra- 
qas diferentes, nao afinadas ainda em um tipo etnico comum; sem 
uma identidade de pensamento e de interesses politicos e sem uma 
composiqao social homogenea —• mantem-se, apesar de tudo, ate hoje, 
uno em sua soberania e integro em seu territorio. Mas a essa descen- 
tralizaqao obrigatoria e necessario opor-se um sistema unitario qual- 
quer, que congregue e solidarize as suas componentes, sob pena de 
ameaga constante de fragmenta^ao do seu territorio e desagregaqao 
da nacionalidade. 

Se o Imperio realizou o milagre de transmitir a naqao intacta a 
Republica, foi porque a vitaliciedade da coroa, do Senado e do Con- 
selho de Estado, estatutos basicos do regime monarquico, representa- 
vam "tres poderes colossais" — segundo adverte Oliveira Viana — 
tres forqas que "pelo prestigio, pela ascendencia de uma larga tradi- 
Qao historica" — davam uma especie de continuidade a vida organica 
do pais. Colocadas acima dos partidos, fixas, e, por isso mesmo, 
sem preocupaqoes faciosas imediatas, asseguravam-lhe a evoluqao so- 
cial uma diretriz ininterrupta e uma relativa unidade de orienta^ao 
politica. 

Adoptando o sistema democratico e federative, nao cuidou a Re- 
publica de introduzir no novo regime qualquer orgao que exercesse 
o papel eurritmico atribuido a essas forqas, que integravam o chama- 
do Poder Moderador de outrora. 

A falta sensivel de um mecanismo geral centralizador, daquilo que 
Oliveira Viana chama de "poder politico vitalicio entre os poderes po- 
liticos temporarios, criados pela constitu'iqao republicana" tern sido 
notada pelos nossos sociologos. 

O primeiro a aponta-la foi Alberto Torres, o nosso maior pen- 
sador politico. As criticas que fez a nossa organizaqao de Esta- 
do no seu celebre programa revisionista incidem precisamente nesse 
ponto. A cria^ao do Poder Coordenador, por ele proposta, represen- 
tado por um Conselho Federal, com jurisdiqao nacional, e que, por 
meio de seus representantes diretos, se estenderia a todbs Estados, 
municipios, distritos e quarteirdes do pais, compondo uma vastissima 
rede, apta para dar a totalidade das forqas sociais da nacionalidade 
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uma diregao uniforme e comum, visava exatamente reparar as con- 
sequencias desta omissao. 

Em certo momento, em suas pregaqoes patrioticas, acreditou Ola- 
vo Bilac que o serviqo militar obrigatorio pudesse corrigir o mal. 
"Seria o triunfo completo da democracia; o nivelamento das classes; 
a escola da ordem, da disciplina, da coesao; o laboratorio da dignidade 
propria e do patriotismo"; — e "a caserna um filtro admiravel, em 
que os homens se depuram e apuram: dela sa'iriam concientes, dignos, 
brasileiros, esses infelizes sem conciencia, sem dignidade, sem patria, 
que constituem a massa amorfa e triste da nossa multidao". 

Na verdade, a disseminaqao do ensino universitario e que cabera 
a legitima funqao de promover o instinto comum de brasilidade e a 
universalizaqao do sentimento nacional em todos os recantos do imen- 
so territorio brasileiro. No dia em que intimeras Universidades nele 
se espalharem, levando a toda parte o mesmo padrao de cultura, todos 
os brasileiros se sentirao identificados pela mesma forma^ao moral e 
intelectual. A deslocaqao de professores e alunos, de um para outro 
ponto, nas trocas e transferencias reciprocas, proprias ao regime uni- 
versitario, entretera uma intima comunhao espiritual entre a mocidade 
das escolas superiores do pais. E nesse dia, entao, assinalado entre 
os maiores de nossa historia, a bora do triunfo, Sao Paulo reivindica- 
ra o seu quinhao de gloria, e o governo que concebeu a ideia, e a 
pos em marcha vitoriosa, tera ultimado a mais decisiva obra em prol 
de ressurgimento civico e cultural da grande patria brasileira. 



CATEDRA DE FILOSOFIA 

O ENSINO DA FILOSOFIA 

SUAS DIRECTRIZES 

PELO 

Prof. Jean Maugue 

O objeto deste artigo e procurar fixar as condiqoes do ensi- 
no filosofico na Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Univer- 
sidade de S. Paulo. Podemos resumir estas condiqoes numa formu- 
la, cujo aspecto paradoxal nao nos deve deixar ilusoes: "A Filoso- 
fia ndo se ensina. Ensina-se a filosofar". Isto significa que em 
vao se procurara um corpo de verdades ja constitmdas, que sejam 
objetivamente transmissiveis e em face das quais o talento do pro- 
fessor representaria apenas o papel de mero acidente. Pode-se ima- 
ginar a rigor, por exemplo, que as matematicas sao um conjunto de 
proposiqoes verdadeiras, dedutivamente encadeadas e independentes 
da arte de serem transmitidas ao estudante. Durante seculos a geo- 
metria de Euclides deu a impressao de um "organon". Todo o es- 
forco do mestre se reduzia a expor esse conjunto monumental. Se 
para as proprias matematicas a imagem de tal ensino determinou 
erros que Ihes foram perniciosos, essa mesma imagem e de todo ma- 
ceitavel para a filosofia. Se, sem trair de modo grosseiro o seu 
objeto de estudo, podemos falar em "manuais" de matematica ou de 
ffsica, ja o mesmo nao podemos dizer da filosofia. O que dificulta 
o ensino da moral, da logica ou da estetica e, como procuraremos 
demonstrar, que nestas delicadas disciplinas o ensino vale o que vale 
o pensamento daquele que as ensina. A Filosofia e o filosofo. 

Ja as velhas metafisicas haviam dado deste fato uma interpreta- 
qao, que nao e inutil relembrar. Por uma especie de fatalidade que 
se explica pela ambiguidade da propria natureza humana, nao pode- 
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mos conhecer senao verdades dispersas. Parece ate que o ter- 
reno espiritual e tanto mais seguro quanto mais limitado. As cien- 
cias especializaram-se; sabe-se, todavia, que neste dominio particular 
do saber, participam todas de uma mesma verdade total que ultrapassa 
as forqas do espirito do individuo, mas que seria compreensivel por 
uma inteligencia universal, por Deus, por exemplo. A complexidade 
das cousas origina-se no fato de que a sua analise e infinita. Sabe- 
se igualmente que tudo o que existe e uma so cousa e que a sintese e 
singular. Ha, pois, no estudo da natureza, dois grandes movimentos 
que devem ser sincronicos. De um lado o movimento de analise que 
tende para as ciencias objetivas, e de outro, o esforqo para encontrar, 
atraves das analises particulares, a sua origem comum. E' este es- 
forqo que se denomina filosofia. 

O que faz a comunhao das ciencias, assim como de todas as ati- 
vidades humanas, e que todas testemunham, com pureza maior 
ou menor, a mesma energia. Podemos surpreender-nos com as ana- 
logias que os fenomenos da natureza, divididos pela necessidade de 
estudo, apresentam entre si. Mas, bem mais surpreendidos seremos 
por este fato essencial e simples, de que em todos estes dominios ha 
qualquer cousa de identico que ai se exerce, que ai se desenvolve e 
que ai produz resultados. Esta qualquer cousa pode chamar-se In- 
teligencia, Espirito, ou mesmo, o Inominado. Sob estas diferenqas 
de terminologia, o homem reconhece a sua verdadeira forqa, o signo 
especifico do seu poder e da sua dignidade. Filosofar e entrar em 
contacto com essa atividade, e traqar a sua orienta^ao, e tornar a 
achar a inteligencia, o espirito, nos dominios de seu exelrcicio e mes- 
mo nos resultados dos seus esforqos. Diziam os antigos que filoso- 
far e pensar Deus. Em suma, se as ciencias e as artes represen- 
tam manifestaqoes concretas do poder espiritual do homem, a filoso- 
fia e uma tentativa superior, de segundo grau. Ela pretende reha- 
ver na sua unidade abstrata, esse poder, ou se se prefere, o senti- 
mento desse poder. A filosofia e reflexiva. E' o espirito ou a 
inteligencia que se apreende a si mesma. 

Desta definiqao resultam certas consequencias que e necessario 
assinalar. No conjunto dos conhecimentos humanos, a posiqao do en- 
sino filosofico e ao mesmo tempo extremamente humilde e extrema- 
mente orgulhosa. E' muito humilde, pois o estudo da filosofia so vem 
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depois do das outras ciencias. Seria absurdo imaginar que este ensino 
pudesse precede-las. E' necessario primeiro que a inteligencia se te- 
nha exercido, que tenha dado resultados concretos, que se tenha, por 
assim dizer, verificado pelos seus proprios sucessos, para que, depois 
disto, se possa voltar sobre si mesma. E' atraves de outtas ciencias, 
das matematicas, da fisica ou de outras artes, da pintura, da musica, 
que a filosofia se exercera. Eis porque ela parece inapreensivel. E' 
que, como o Deus do Antigo Testamento, a filosofia tudo apreende 
mas continua a ser invisivel. Nao possue objeto proprio. Facil e 
compreender que a filosofia, como diziamos no inicio deste artigo, 
nao pode apresentar-se como um con junto de conhecimentos objetiva- 
mente transmissivel. A sua sorte esta ligada aos encaminhamentos, 
as vicissitudes, ao progresso das atividades cientificas, morais e este- 
ticas sobre as quais ela medita. Do mesmo modo que essas atividades, 
tambem ela e mutavel e imprevisivel. Mas, quanto mais humilde, 
tanto mais orgulhosa, porque e ela o sinal de identidade de origem, 
sinal esse que da a todos os sucessos obtidos pelo homem o seu aspe- 
cto de parentesco. A filosofia representa o mais notavel esfqrqo do 
espirito para se descobrir a si mesmo. Sendo a mais abstrata das 
atividades do homem e tambem a mais proxima da verdade total. 
O que ela ganha em profundidade, perde em eficiencia pratica ime- 
diata. Os gregos ja zombavam de Tales que caira num po(;o porque 
comtemplara demais as estrelas. O trabalho de reflexao pelo qual o 
espirito se contempla a si mesmo, realizando a metafora platonica do 
olho que se ve a si proprio, e o que nos chamamos movimento dialeti- 
co. E' evidente que todo este trabalho esta no esforqo pessoal. Nao 
ha dialetica intelectual senao numa inteligencia a para uma in- 
teligencia. A Filosofia e, pois, comunicavel como e comunicavel um 
sentimento. Max Scheler lembra a velha identidade da dialetica da 
inteligencia e da dialetica do amor. Muito longe esta a filosofia de 
ser uma "materia" que se ensine. O filosofo e um espirito que tra- 
balha diante de outros esplritos, sendo que, deste modo, tudo depende 
do filosofo. Assim como a forqa de uma paixao esta toda no poder 
daquele que a sente, no seu coraqao e na sua inteligencia, assim o en- 
sino da filosofia, isto e, a paixao da filosofia vai tao longe quanto a 
reflexao daquele que a professa. Uma catedra de filosofia e pura 
e simplesmente um filosofo. Que existem tradigoes, que existem 
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estilos, que existem metodos em filosofia, — quern o negara? Ha 
igualmente processes que se podem transmitir didaticamente para ex- 
primir a musica, para nos por em comunhao com determinada fuga 
de Bach ou tal sonata de Chopin, mas esses processes nada significa- 
rao se o executante nao os animar com a sua inteligencia e com a sua 
alma. A dialetica de um Platao nada e sem o seu espirito. Platao 
e a sua propria dialetica. 

* * * 

Que nos seja relevado haver iniciado este artigo com considera- 
qoes tao gerais. Isto posto, tres condiqoes sao evidentemente requeri- 
das para o ensino da filosofia. Em primeiro lugar, sendo a filosofia um 
esforqo da reflexao sobre conhecimentos e atividades que pede a ou- 
tros mas que ela nao cria, exige, desde logo, uma cultura vasta e pre- 
cisa. Muito se tern insistido sobre os serviqos que presta a inteli- 
gencia a pratica das ciencias. A estetica pode tambem contribuir 
com ensinamentos que nao sao de menor valor. Tudo o que possue 
um sentido, tudo que revela a marca do homem deve ser objeto 
da filosofia, pois a sua missao e pesquisar esse sentido. O en- 
sino da filosofia nao pode ser anterior a aquisiqao da cultura. Deve 
colocar-se depois dessa aquisiqao ou juntar-se a ela. Podemos desde 
ja depreender uma primeira lei que e particularmente importante 
para o Brasil, a saber: o ensino da filosofia vale o que o ensino 
anterior tenha valido. No caso contrario, nao tera solidez. A fi- 
losofia procede por alusoes. Suas demonstraqoes se fazem sobre 
remimscencias, seus objetos sao pensamentos. Quanto mais bem for- 
mada de conhecimentos for a cabeqa a qual ele se dirigir, tanto me- 
Ihor sera compreendido o ensino filosofico. Em principio — e 
este e o segundo ponto — a filosofia vive no presente. Nao e 
corajosamente filosofo senao aquele que cedo ou tarde expressa o 
seu pensamento acerca das questoes atuais. Alias, nada mais atual do 
que o Platao do III seculo antes de Cristo e o Descartes do seculo 
XVII. As proprias vicissitudes de suas existencias, dao testemunho 
de um carater concreto que nao devemos esquecer. A Filosofia deve 
conhecer-se a si mesma, deve reconhecer-se no seu passado. Deste 
modo, os prolegomenos de toda a filosofia futura sao o conhecimento 
da filosofia vivida, aquela que nos transmite a historia. Esta nos 
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proporcionara grandes ensinamentos. O ensino da filosofia devera ser, 
pois, primeiramente historico. Sera, a seguir, mais seguramente con- 
temporaneo. A serenidade e a neutralidade sao mais respeitadas 
no ensino do que pertence ao passado que no ensino ardente do que e 
atual. As transposiqoes do passado ao presente se farao por si, uma 
vez desperto o espirito do estudante. 

Enfim, quando dizemos que a filosofia deve repousar sobre o 
conhecimento da historia, e necessario que nos entendamos. A histo- 
ria nao e uma recapitulagao de doutrinas, uma especie de lista 
de nomes ilustres aos quais se distribuiria, segundo uma justiqa uni- 
versitaria, o elogio ou a censura. A historia da filosofia consiste na 
retomada de contacto, na comunhao com os grandes espiritos do pas- 
sado. Platao, Santo Thomaz de Aquino, Descartes, Spinoza ainda 
sao vivos nos seus textos. Causa surpreza, e ate indignaqao, obser- 
var como quasi em toda a parte se ensina a filosofia, sem que se 
leiam os filosofos. fiste erro prestar-se-ia a desenvolvimentos que 
justificariam toda uma serie de outros artigos. E' certo que a filosofia 
se trai a si mesma quando negligencia aqueles que efetivamente a re- 
presentaram. Nao se pode todavia imaginar proveito maior do que 
aquele que nos da o contacto, que nos da a familiaridade e, logo, a 
afinidade, com as inteligencias do passado. O ensino — e aqui ele esca- 
pa completamente ao professor —■ sera, nao apenas historico mas so- 
bretudo pessoal e intimo. Um estudante apenas pode considerar-se 
no caminho da filosofia no dia, mas so no dia em que, no silencio 
do seu quarto de estudo, comeca a meditar por si mesmo sobre al- 
gum trecho de um grande filosofo. 

Como podem estas breves consideragoes aplicar-se ao Brasil? 
Sem analisar as causas historicas, das quais a mais notavel e, sem 
duvida, a juventude e a rapidez do desenvolvimento do pais, e certo 
que o Brasil apresenta dois traqos ideologicos que o aparentam com 
a America do Norte, e que o distinguem da Europa. Uma dupla 
tendencia parece que leva a julgar a filosofia, ou melhor, as correntes 
filosoficas, segundo a sua novidade ou segundo a sua utilidade pra- 
tica. Lembramo-nos de um artigo do Prof. Leon Brunschwicg, 
no qual a terapeutica freudiana era relacionada com a sua lon- 
ginqua antepassada, a maieutica socratica. Nao se trata aqui de 
discutir a verdade de tal confronto. Trata-se apenas de assinalar 



tuna tendencia de filosofia francesa, que e a de amalgamar todo novo 
estilo as arquiteturas ja conhecidas. Tende ela a encontrar em toda 
a ideia nova o que os classicos ja haviam pressentido. Nao e, por 
certo, uma tarefa conservadora, mas, ao contrario, paira bem medir 
a novidade exata de uma doutrina — bem assim a sua eficacia — e 
indispensavel compara-la primeiramente com as aquisiqoes positivas 
do passado. A tendencia brasileira parece ser, exatamente, a con- 
traria. Dar-se-ia de boa vontade a data do aparecimento de uma 
doutrina, um valor fenomenologico, esquecendo-se o valor intrinseco 
dessa contribuiqao e mesmo a data verdadeira da ideia, a idade da 
sua inteligencia. Sabemos que sao as pessoas idosas as que fa- 
lam da sua idade. E' um prazer para quern chega ao Brasil observar 
como aqm sao acolhidas as ideias novas, como sao incorporadas com 
um arrojo que nao existe nos velhos paises. Mas parece tambem que 
ja chegou a bora, para o Brasil, de filtrar a sua imigraqao espiritual. 
E eis a razao pela qual consideramos que a base do ensino da filosofia 
no Brasil e a historia da filosofia. Pode-se perguntar qual o interesse 
que ha para um pais novo, em reavivar o seu trato com velhos pensa- 
dores como Platao ou Leibniz. Sao eles, todavia, que nos dao, por 
contraste, um sentido a nossa epoca. Serao eles que a tornarao con- 
ciente, fazendo com que ela possa aferir o que tem ganho em poder 
sobre a natureza, em clareza na inteligencia e em justiga na vida mo- 
ral. Em navegagao, a posigao e as novas rotas sao dadas em re- 
ferenda a certos astros, considerados fixos. Os filosofos classicos 
sao os pontos fixos da historia. Se o presente nao se situar exata- 
mente em relagao ao passado, sera como um navio que perdeu a 
rota. Naturalmente, a historia nao e erudigao. O professor de- 
vera constantemente traduzir o sentido da obra que estudar em 
termos atuais. Ser-lhe-a bastante para isso revelar o que nele pro- 
prio se passa quando estuda um velho autor. A leitura de um filo- 
sofo classico sugere ideias e imagens que serao fatalmente atuais. 
Esta espede de comentario e particularmente importante e significa- 
tiva, mas a primeira necessidade do estudante brasileiro e adqui- 
rir o sentido, o tacto historico. 

Nestes ultimos cincoenta anos temos visto desfilar muitas "mar- 
cas" filosoficas, o behaviorismo, o gestaltismo, a fenomcnologm, a ca- 
rateriologia, o freudismo. Representam elas niveis muito desiguais 



de valor e de madureza intelectual. Nao sao, por certo, correntes que 
se deva ignorar, mas tambem nao sao correntes as quais nos devamos 
abandonar. E' precise nao esquecer ainda que sao correntes muito 
particulares. Ora, nao ha peior erro do que aquele de tomar ideias 
particulares por ideias gerais. O behaviorismo, por exemplo, — seus 
limites sao evidentes. Interessante no detalhe concreto — o que se 
justifica numa doutrina que se diz experimental — o behaviorismo 
ultrapassa esses limites quando pretende constituir-se como filosofia 
do' conhecimento e mesmo como moral! O mesmo se dira do freu- 
dismo, a mesma cousa podemos dizer da sociologia, que se arrisca 
em se transformar numa metafisica quando esquece que as suas ori- 
gens sao criticas e positivas. Parece-nos que a tarefa do professor 
de filosofia, no Brasil, consiste em nao esquecer as ideias novas, 
mas principalmente em situa-las lealmente, modestamente, no con- 
junto da perspectiva filosofica. E' precise nao ter medo de passar 
por "classico", ou por "elementar"... E' preciso que nos recuse- 
mos esse prazer de parecer renovadores, de ser ultra modernos... 
O que e necessario e suscitar, avivar, no estudante, o senso da refle- 
xao e das ideias gerais: em suma, criar o discernimento. O bene- 
ficio das ideias gerais consiste em evitar que se generalizem as ideias 
particulares. 

Parece haver igualmente no Brasil certa tendencia para confundir o 
valor de uma corrente de ideias com o aspecto pratico que ela pode re- 
presentar. Nao ha duvida que o sucesso do behaviorismo muito 
deve ao fato de se ter acreditado que se poderia substituir uma dis- 
ciplina, ate entao toda inteletual, como a introspeqao, por uma dis- 
ciplina que se pretende toda experimental e cuja tecnica se apre- 
senta com o mesmo valor das tecnicas ja reconhecidamente valio- 
sas para fisiologia e para a medicina. O valor de utilidade e, sem 
duvida, um bom criterio. Ja isso e reconhecido no '"Teetheto". E' 
mesmo necessario que a filosofia renuncie um dia a capitulos in- 
teiros da psicologia, que melhor estarao colocados na fisiologia. O 
espirito pouco tern a ganhar com o contacto do que se denomina 
"espirito pratico" ou utilitario. E' todavia extremamente dificil sa- 
ber a priori o que e util ou nao. E' preciso nao confundir o util 
e o imediato ou o util e o facil, porque assim todo esfor^o 
de reflexao, de coordena^ao, seria inutil. Quando o presente esta 
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a exigir de nos, com urgencia. a soluqao imediata de tanta^ ques- 
toes prementes, que proveito teremos em nos voltarmos sobre nos 
mesmos, em nos examinarmos, em nos julgarmos e em estabeie- 
cer confrontos com o passado? Nao seria melhor declarar que a 
filosofia e o traqo carateristico das epocas infelizes, das epocas 
de recalcamento e nao seria melhor que nos dirigissemos, que ate 
corressemos para onde nos chamam as impulsoes sas, nao seria melhor 
construir laboratories, fundar institutes, seguir curvas economicas — 
viver —■ come se diz correntemente ? E' certo, porem, que nao 
se vive a nao ser com o espirito, com a propria inteligencia e 
e no repouso da reflexao — e ai so — que o espirito e a inteligen- 
cia se encontram. Se ha, pois, paises que teem necessidade de ven- 
tilar a sua filosofia, um tanto anquilosada em velhos metodos, o 
Brasil, entretanto, tera interesse em se meditar a si mesmo, no ponto 
da trajetoria que ja percorreu. Parecera assim que o estudante se 
desvia dos fins praticos da existencia, mas, de fato ele retomara 
melhor forma e a sua marcha sera mais segura. A historia das 
ciencias ai esta para nos provar esta asserqao. Todo progresso 
cientifico, toda revolu^ao espiritual foi precedida de uma epoca 
dialetica, durante a qual se demonstrou desinteresse pelos resul- 
tados positivos, mas que trouxe novamente a exame os principios 
sobre os quais se apoiava e em que fez a sua propria filosofia. 
Admitindo que este trabalho de recuo e de reflexao ja nao e mais 
necessario para as ciencias, dominios ha onde tudo ainda esta por 
fazer, ou, mais precisamente, onde tudo depende de principios, como 
na moral, na politica e na economia. Pesquisar esses principios e 
filosofar. O desfavor em que se tern a filosofia nos paises jovens 
e perfeitamente merecido. Onde se tenha o direito de exigir ideias 
novas ou, ao menos contemporaneas, como em moral, por exem- 
plo, onde se tenha o direito de exigir que o professor sinta I'herbe 
pousser, como escreve Paul Valery — ai se procura muitas vezes 
lanqar vinho novo em velhos odres. Sao, assim, letras mortas o 
que vos trazem, nao o pensamento vivo de uma realidade viva. A 
filosofia nao deve deitar-se nesse leito de Procusto. A filosofia 
nunca foi responsavel pelos seus filosofos... O seculo XX merece 
ter pensadores que pertenqam ao seculo XX, e nao e porque o % 
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seculo nao os encontre que ele se pode vangloriar de poder dis- 
pensa-Ios. 

* * * 

Estas reflexoes apoiam-se todas na nossa experiencia de um ano 
de ensino. Podemos resumi-las na serie de proposiqoes seguintes: 

1) O ensino da filosofia deve ser pessoal, tanto da parte do 
professor como da parte dos estudantes. Pedem-se ao pro- 
fessor reflexoes que empenham a sua responsabilidade 
inteletual. Seria de desejar que se pedisse aos estudan- 
tes um pouco mais de personalidade. 

2) A personalidade do estudante forma-se na aten^ao dada 
as liqoes, sobretudo na reflexao, e mais ainda, pela leitura, 
lenta, continua e meditada. 

3) A leitura deve ser uma regra de vida para o estudante. 
Este nao deve ler naturalmente senao os bons autores. 
E' mais seguro ler aqueles que o tempo ja consagrou. A 
filosofia comeqa com o conhecimento dos classicos. 

4) A Historia da filosofia deve ter, no Brasil, um lugar 
primordial. Ela pode ser ensinada, seguindo metodos 
rigoroscs e perfeitamente modernos. Nao ha vida pre- 
sente sem o conhecimento da vida passada. 

5) Enfim, o future da filosofia no Brasil depende da cul- 
tura que o estudante tiver adejuirido anteriormente. A 
filosofia, segundo uma das concep^oes da "Republica", 
de Platao, nada mais e que o coroamento dialetico de 
um ensino harmonico e completo. 

Assim se desenvolvera esse senso critico ou esse espirito de ra- 
zao de que temos encontrado a centelha em todos os nossos estudan- 
tes, mas que e necessario agora cultivar sistematicamente, cultivar por 
si mesmo, o que constitue o unico beneficio e a unica justificaqao dos 
estudos filosoficos. 



CXTEDKA DE ANALISE MATEMATICA 

DA ORGANIZACAO DO ENSINO SECUNDARIO 

E UNIVERSITARIO (1) 

PELO 

Prof. L. Fantappie 
I 

Devo, antes de tudo, expor a razao por que vos venho falar 
acerca de um assunto de tao grande generalidade, ou pelo menos 
muito mais geral que o ensino da matematica. 

Ao tratar-se da elaboraqao de um piano de reforma do ensino 
brasileiro, o Dr. Almeida Prado, Diretor da Faculdade de Filoso- 
fia, Ciencias e Letras, enviou a todos nos, professores da Facul- 
dade, gentil circular, convidando-nos a colaborar nesta obra com 
propostas e observagoes, tanto no que concerne ao ensino da mate- 
ria por nos professada, como sobre o ensino, de modo geral. 

Como para mim nao e facil escrever um trabalho dessa natureza, 
ao passo que nao encontro dificuldade em falar, julguei mais util 
corresponder ao convite do Dr. Almeida Prado com a presente pa- 
lestra. 

Contudo, nao foi somente por comodidade que preferi este meio, 
mas por pensajr que uma questao de tamanha importancia como o 
problema da educaqao, embora debatida diretamente pelos orgaos 
competentes, deve entrar, a todo custo, na conciencia da opiniao pu- 
blica, para que esta colabore, com pleno conhecimento de causa, na 
determina^ao das diretrizes e orientaqao a serem seguidas, na re- 
forma que se tern em mira. 

(1) —' Conferencia realizada a 15 de outubro de 1935, na sala Joao Mendles 
da Faculdade de Direito. 



— 35 — 

DIRETRIZES DO ENSINO DA MATEMATICA E DEMAIS 
DISCIPLINAS 

Por outro lado, uma razao essencial me impeliu a tratar do 
problema da instru^ao em geral, de preferencia ao problema par- 
ticular do ensino da matematica. E' que, se no ensino da materia 
que professo, julgo absolutamente necessarias certas diretrizes, de- 
vem elas, segundo a minha opiniao, dominar em todas as outras 
disciplinas. 

Vou dizer, consoante alguns modos de ver pessoais, porque 
reputo essa orientaqao do ensino como a mais nobre e melhor, e 
porque se faz sentir mais urgente, sobretudo na minha especialidade. 

Podemos assinalar dois tipos de ensino, substancialmente dis- 
tintos, que correspondem a duas finalidades divergentes: 

1.°) O ensino profissional, que deve dominar nas escolas pro- 
fissionais. 

2.°) O ensino humamstico ou formativo, mais elevado, que deve 
dominar nos ginasios e universidades. 

ENSINO PROFISSIONAL 

No ensino profissional, que deve preparar os jovens com um 
fim utilitario imediato, a fim de exercerem eficientemente determi- 
nado mister, e necessalrio dar-lhes certo numero de regras praticas, 
que podem nao constituir um todo organico. Prepara-se desta forma 
o homem como uma pe^a de engrenagem em um mecanismo de or- 
ganizaqao industrial, o homem maquina, que sabe executar, com ra- 
pidez, certo numero de operaqoes de praxe. Consideira-se o homem, 
nao como um fim, ou um todo em si mesmo, mas como meio ou 
elemento de natureza essencialmente economica; na sua formaqao 
entram em jogo elementos que nao dependem das suas qualidades 
pessoais. 

Com esta orientaqao do ensino, que prevalece nos Estados Uni- 
dos, se desenvolve o homem de rotina, e nao a personalidade sem- 
pre nova e criadora que pode, em particular, produzir a maquina, 
dominando-a para os seus fins. 
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Ninguem contesta que e necessario o ensino profissional, para 
o desenvolvimento economico de uma naqao. Mas este ensino nao 
pode ser o unico, sob pena de limitar-se a coletividade a viver em fun- 
qao de restritos fins materiais, oscilantes com as crises inevitaveis, 
sem atividade intelectual propria que constitua base segura em que 
se possa alicergar. 

E' preciso que coexista o ensino humanistico ou formativo, pois 
se uma coletividade social se restringe a fins puramente economicos, 
ficara sempre na dependencia de outras, onde tera de buscar o 
que Ihe falta, a contribuiqao espiritual indispensavel ao seu pro- 
gresso. 

ENSINO FORMATIVO DA PERSON ALIDADE 

E' preciso que ao lado dos exemplares do "homo oeconomicus", 
que sao o resultado do ensino profissional, se preparem outros, do 
"homo" completo, sem adjetivos, na acepqao mais alta da palavra. 

Se nao se pode, ainda, obter que todos se elevem a um nivel 
superior, e preciso que, ao menos, o maior mimero possivel de indi- 
viduos seja formado de homens completes. 

Tais devem ser, necessariamente, os cientistas, os literatos e ar- 
listas e, em geral, todos os laureados pelas faculdades universitarias, 
como medicos, engenheiros, advogados, :que, no exerdcio da sua 
profissao, evidentemente nao se podem limitar a aplicaqao mecanica 
de certo mimero de regras, como faz um sapateiro para fabricar cal- 
qados ou um marceneiro para construir um movel. Penso que aqui 
intervem uma diferenqa essencial entre os que exercem profissoes 
liberais e os artifices. O medico, ante, o caso clxnico nao comum; 
o advogado, ante as configuraqoes juridicas sempre novas que Ihe 
apresenta a vida de todos os dias; o engenheiro, ante as novas ques- 
toes da tecnica hodierna,, tern de resolver os seus problemas, nao com 
a aplicaqao mecanizada e automatica de formulas e regras, mas en- 
carando os casos com toda a sua personalidade, enquadrando-os, har- 
monicamente, no organismo complexo da sua cultura. Tanto me- 
Ihor poderao veneer as dificuldades- que se oferecerem, quanto mais 
nca e organizada for a sua cultura, isto e, a sua personalidade espi- 
ritual. 



A nobneza destas profissoes liberals consiste justamente em 
que, no exercicio das mesmas, entra em jogo nao somente a capa- 
cidade de resolver os problemas de todo dia, mas a faculdade de re- 
solver os problemas novos que se apresentem, em toda a sua comple- 
xidade. 

No ensino que tern por fim formar personalidades autonomas, e 
nao peqas de maquinas, e necessario, naturalmente, dar noqoes, fatos, 
conhecimentos, que venham a constituir, em certo sentido, a materia 
prima da cultura. Nao se pode ensinar matematica sem dar alguns 
teoremas e regras de calculo, nem ensinar historia sem certas datas e 
nomes, e assim para todas as disciplinas. 

Mas entre as duas orientaqoes ha uma diferenqa profunda: en- 
quanto no ensino profissional as regras e metodos praticos sao uni- 
cos e suficientes, no ensino formative nao o sao. Uma personali- 
dade Humana nao se pode formar da pura soma de fatos destacados, 
regras, teoremas, juxtapostos sem conexao, como uma enciclopedia 
ou um vocabulario, onde tais elementos estao dispostos com um criterio 
exterior, em ordem alfabetica, por exemplo. A personalidade so 
nasce quando todos esses dados estao reiinidos e assimilados, for- 
mando um todo organico. 

Penso que cada um de nos difere dos outros pela disposii;ao, 
por assim dizer, desses dados, no complexo que constitue a nossa 
propria personalidade espiritual. E posso fazer aqui uma compa- 
raqao: todos os edif icios sao construidos das mesmas materias pri- 
mas —• tijolos, cal, pedras, etc. Mas ha entre eles uma diversidade 
imensa, que faz com que alguns nos pareqam belos e outros nao. 

O papel do professor e, nao somente ministrar aos alunos a ma- 
teria prima, mas tambem dirigir, como arquiteto, a formagao do edi- 
ficio cultural que sera a personalidade de cada um. 

O essencial da persojnalidade Humana e constitiudo, segundo 
penso, pela sua organicidade, isto e, por todos os liames que unem 
as suas partes, pelos quais, cada uma destas adquire valor no com- 
plexo, bem como pela capacidade de integrar imediatamente neste 
complexo, sob todos os pontos de vista possiveis, os continuos subsi- 
dios que ganha cada pessoa, pelo simples fato de viver, pelas im- 
pressoes que recebe, tanto do mundo fisico como dos seus seme- 



lhantes, e, ainda, pelas cria9oes originais a que, homem de ciencia 
ou artista, consegue dar vida. 

Evidentemente, uma pessoa nao pode ser julgada pelo numero 
de formulas que sabe de cor, ou pelo numero de fatos que conhece. 
O valor de uma personalidade deve julgar-se como se julga uma 
obra de arte, como um edificio arquitetonico. 

Assim, para n6s, o homem "Galileu" nao significa apenas o 
homem de quem se contam certos fatos anedoticos. O essencial da 
sua personalidade e o ter retinido certa quantidade de observaqoes 
nas leis fundamentals da cinematica e da dinamica. 

E quem e o homem "Newton"? Sera apenas aquele sobre cuja 
cabega caiu uma maqa? Absolutamente nao! Quem conhecemos 
por este nome foi a grande personalidade que, das leis de Kepler, 
conseguiu dar vida a um principio ainda mais amplo — a lei da gra- 
vitaqao Universal. Permito-me citar estes dois, porque sao aqueles 
cuja obra mais me entusiasma, pela extraordinaria amplitude e con- 
cisao das formulas que descobriram. O ideal de um cientista, segun- 
do disse Einstein, no prefacio de um dos seus ultimos livros^ e dar 
a explicaqao de todo o Universe, numa formula unica. 

Deveremos ter, portanto, ao lado do ensino profissional, o ensino 
formative, que da a possibilidade de formar no aluno um nucleo 
inicial, uma base sobre a qual se tern de desenvolver uma verdadeira 
personalidade. 

TIPOS DE CULTURA 

Em correspondencia as formas de ensino de que falamos, apre- 
senta-se espontaneamente, uma classifica^ao das culturas, em dois 
tipos: 

1.°) Cultura enciclopedica — formada de conhecimentos des- 
tacados, que possue um homem que, mesmo erudito, pode ser um 
necio, repetindo como um papagaio aquilo que aprendeu. Em geral, 
um homem assim e antipatico1 e vaidoso. 

2.°) Cultura organica — que, como tal, pode vir a ser enorme- 
mente mais vasta que a precedente, por tornar-se mais facil o tra- 
balho da memoria na retenqao dos conhecimentos. Do outro lado, a 
cultura organica e a unica que impele o homem a adquirir sempre 
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maior numero de conhecimentos, a fim de completar as lacunas que 
sempre, infalivelmente, ha de sentir. Isto nao se da com o simples 
erudito. Nao havendo uma conexao geral entre os seus conhecimen- 
tos. nao podera ele notar, na sua cultura, lacunas por preencher. 
Somente um estimulo exterior o levara a aumentar o acervo dos co- 
nhecimentos conquistados. 

Sinto isto principalmente na matematica. A conciencia da co- 
nexao entre as suas diversas partes leva o homem a procura de 
aquisiqoes novas, as quais por sua vez abrem novos horizontes onde 
e forqoso penetrar. fiste estimulo constante e que conduz o homem a 
descoberta de novos fatos. 

ESTADOS DA CIENCIA 

A esses dois tipos de cultura correspondem tambem dois estados 
da ciencia. 

Toda ciencia procura, a principio, acumular o maior numero de 
fatos que e possivel, juxtapondo-os uns aos outros. Esta orientaqao 
e util, nao ha duvida, e prevalece ainda em muitos ramos, como os 
que tern por fim o estudo da vida. 

Mas, quando se trata das ciencias mais simples e mais evolu- 
cionadas, procura-se sempre organiza-las, isto e, reduzi-las a esque- 
mas organicos. Cada esquematizaqao destas e um passo avante, na 
conquista de uma explica^ao geral do mundo. Essa e, para mim, a 
parte mais bela da ciencia : o enquadramento dos fatos em esquemas 
logicos, sempre mais amplos. 

CULTURA GERAL 

Tendo falado dos dois tipos de cultura e dos dois estados da 
ciencia, vamos ver de que maneira se pode obter a cultura geral, que 
reputo a melhor. Esta deve ser obra dos ginasios e das universida- 
des, mesmo quando nelas existem faculdades que possam parecer, no 
primeiro momento, de carater puramente profissional. 

Havera utilidade, nessas escolas, de acumular na mente dos estu- 
dantes um grande acervo de regras, formulas, fatos isolados, etc.? 
O mais que se pode obter e que eles esqueqam o aprendido, pouco 
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tempo depois dos exames. Que adianta, por exemplo, saber de cor 
as formulas de juros compostos, de amortizaqao, etc., encontradas 
em qualquer manual? Faz-se ao ensino teorico, geralmente, a obje- 
qao de que os alunos nao aprendem nada de util. Chamo aqui a 
atenqao dos pais de famllia, para que nao julguem superficialmente 
o valor da cultura. O ensino teorico tern a vantagem de insistir, 
principalmente, sobre os conceitos fundamentals da disciplina que 
se estuda. Assim, em matematica, certos conceitos essenciais como a 
noqao de razao entre duas grandezas, de area de uma figura plana, 
se forem bem dados, e licito esperar que deixem traqos indeleveis na 
mente dos alunos. A noqao de eqiiivalencia de areas, por exemplo, 
e uma noqao de que qualquer campones tem intuiqao. E, um aluno 
deve sentir prazer ao encontrar uma noqao intuitiva sob uma forma 
perfeitamente clara e precisa. 

Nas minhas pesquisas, tive ocasiao de observar a utilidade dessas 
noqoes, dadas assim, com todo o rigor. 

Ora, o que disse da matematica, pode aplicar-se ao complexo 
de todas as materias. 

Nao poucos pais gostam que os filhos aprendam muitas linguas 
vivas. Incontestavelmente e isto de grande utilidade, principalmente 
encarado pelas suas vantagens de ordem comercial. 

Nao ha duvida de que o conhecimento das linguas vivas tambem 
habilita quern as maneja a acompanhar de mais perto o que se 
produz, em cada naqao moderna, no campo espiritual e intelectual. 

Na minha opiniao, porem, o conhecimento do latim, por exem- 
plo, como elemento cultural, e de grande valor, nao so como rigor 
de gramatica, mas pelo conhecimento que permite dos seus escritores. 
Nunca me esqueqo de que modo, no meu tempo de estudante, me 
emocionava ao ler, no original, autores como Tito Livio, Julio Cesar, 
etc. A nossa civilizaqao comeqa com a greco-romana. E' natural, 
pois, que procuremos conhecer da melhor forma possivel esta civi- 
lizaqao, pois teremos assim conciencia da nossa situaqao e do nosso 
papel no porvir do mundo. 



PROGRAMAS E EXAMES 

Voltando a matematica, desejo proper as autoridades compe- 
tentes que aliviem os programas dessa materia, da grande quantidade 
de formulas e regras que os mesmos contem. O ensino da matema- 
tica nos ginasios deve dar, sobretudo, os conceitos elementares, mas 
com o absolute rigor logico que caracteriza a matematica, e que cons- 
titue o seu grande valor no ensino. 

Qual a utilidade de saber o aluno derivar, integrar, reconhecer 
a convergencia de uma serie, se ele nao sabe e nao pode saber, com 
precisao, o que seja uma derivada, uma integral ou uma serie? O re- 
sultado e que o aluno aprende essas operaqoes maquinalmente, e se as 
aplica, o faz sem saber do que esta falando. Isto, alias, tern ainda 
o grande inconveniente de deturpar a mentalidade do aluno, difi- 
cultando enormemente o trabalho dos professores que devem depois, 
no curso superior, ministrar esses conhecimentos de maneira rigorosa. 

Quero tambem falar acerca dos exames. Alem de preparar os 
jovens, a escola tern um fim importantissimo na scciedade moderna. 
E' actualmente o unico meio de seleqao de que ela dispoe. Para este 
fim seletivo existem os exames, que devem acompanhar a orientaqao 
dada ao ensino. 

No ensino profissional, e aceitavel que se julgue o estudante se- 
gundo o maior ou menor numero de regras aprendidas. 

No ensino formativo, porem, este criterio e absurdo: o aluno 
so pode ser julgado pelo conhecimento global da materia dada. Ora, 
a falta de um rigoroso exame final torna impossivel avaliar justa- 
mente o mais importante do curso, isto e, a conexao de toda a ma- 
teria, pelo menos na minha disciplina e, principalmente, no ensino 
universitario. 

Sou em absoluto contrario as provas parciais, e tomo a liberdade 
de proper que, ao menos, se reduza ao minimo o numero e o valor 
dessas provas. O aluno que se limita a so estudar para os exames 
parciais, nao sendo obrigado a fazer no fim do ano uma coordena- 
qao da materia, com a recordaqao geral necessaria, a fim de entrar 
em exame final, nao assimila aquilo que aprendeu. 

Alem disto, nao me parece justo que um aluno que nao estudou 
no principio do ano, mas que, no fim deste, apresenta um prepare 
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complete e perfeito, tenha a sua nota prejudicada pelos primeiros 
exames parciais que perdeu. 

Quero tambem falar dos programas de ensino, os quais, na 
minha opiniao, nao devem ser fixos, mas ter a possibilidade de se 
modificarem sempre, acompanhando de perto o progresso da ciencia. 
E' isto que se faz nas universidades antigas da Europa, onde certos 
cursos, mais elevados, nao tern programa algum. Seria, igualmente, 
muito util suprimir a rigidez dos regulamentos, que tira ao ensino 
tdda a maleabilidade de que necessita para atingir os fins essenciais 
da Universidade. 

Em conclusao: penso que a orientaqao formativa, no ensino dos 
ginasios e das universidades, corresponde, ainda, a um ato de vontade 
com que cada pais pode contribuir para dar melhor direqao a cha- 
mada civilizaqao ocidental. 

Deveremos todos nos deixar mecanizar passivamente, reduzindo 
a nossa vida de homens a uma pura sucessao de atos mais ou menos 
materiais, com restrito objetivo? Evidentemente nao! E justamente 
nos, latinos, devemos, neste momento, reagir segundo a nossa indole, 
harmonizando novamente os maravilhosos meios de que dispomos, 
pondo-os ao serviqo do maior bem estar de todos, o que deve cons- 
tituir, nao um fim em si mesmo, mas base firme e segura para o 
vigoroso ressurgimento de novas, mais numerosas, mais completas 
e mais altas personalidades. 



CATEDRA DB FISICA GERAL E EXPERIMENTAL 

DO ENSINO DA FISICA NA ESCOLAS SECUN- 

DARIAS E SUPER I ORES 

PEtO 

Prof. G. Wataghin 

O ensino da Fisica nas Universidades e Escolas Secundarias em 
todo o mundo, oferece dificuldades particulares devido a variedade 
e vastidao dos assuntos de que se deve compor o seu curso e a neces- 
sidade de se fazer acompanhar de demonstraqoes experimentais o 
estudo dos fenomenos. 

Evidentemente, o ensino nao pode e nao deve limitar-se a um 
curso puramente descritivo, mas deve ter como fim; 1) dar ao 
estudante as noqoes fundamentals de Fisica, de uma maneira clara, 
2) fornecer-lhe exemplos de investigaqao indutiva e dedutiva dos feno- 
menos naturais e, 3) formar a sua mente, acostumando-a aos racio- 
cinios e metodos rigorosos da ciencia exata. 

E' tambem evidente que os fins e os metodos do ensino da Fisica 
nas Universidades e nas Escolas Secundarias devem ser radicalmente 
diferentes, dada a diferente preparaqao e amadurecimento de espirito 
dos estudantes. 

O aluno de uma Escola Secundaria nao esta maduro para com- 
preender as teorias fisicas, nao tem preparaqao suficiente de mate- 
matica, e, o que e mais importante, nao tem suficiente conhecimento 
da maioria dos fenomenos fisicos que devera estudar. 

O fim principal do ensino secundario e familiarizar o aluno com 
■os fenomenos eletricos, acusticos, termicos, oticos, etc. e habitua-lo 
a noqao da medida das grandezas fisicas. fiste estudo deve ser na- 
turalmente completado por uma exposiqao elementar das leis quanti- 
tativas da Fisica, expressas sob a forma de equaqoes entre as gran- 
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dezas sujeitas a medidas. Por isso e de importancia fundamental 
fornecer a todas as Escolas Secundarias laboratories dotados de 
aparelhos de demonstraqoes, e, na medida do possivel, obrigar o estu- 
dante a fazer um minimo de exercicios praticos no laboratorio. 

O problema do bom ensino secundario esta indissoluvelmente 
ligado a criaqao de um bom corpo de educadores e de um bom livro 
de texto. 

A resoluqao do primeiro destes problemas constitue um dos prin- 
cipals fins da Faculdade de Ciencias. 

O ensino da Fisica nas Universidades tern um carater diferente 
nas varias sub-secqoes. 

Nas Escolas Politecnicas, por exemplo, constituindo a maioria 
das materias da Engenharia o desenvolvimento dos diversos capitulos 
da Fisica, esta e uma materia basica que serve para preparar o 
aluno para os cursos de Ciencias aplicadas; ao passo que nas sub- 
secqoes de Fisica e Matematica o estudo da Fisica tern um valor 
intrinseco; com efeito, a Fisica e a mais adiantada das Ciencias 
Naturais e aquela na qual os metodos matematicos acham as suas 
mais importantes aplicaqoes. 

Desejamos recordar aqui que a Faculdade de Ciencias nao se 
pode limitar a criar bons professores de Escola Secundaria, porque, 
como regra geral, nao e possivel que um professor ensine bem se nao 
tiver o espirito da pesquisa cientifica e amor a ciencia que ensina ou, 
pelo menos, interesse. Por isso, como alias ja e bem sabido, o ensino 
universitario esta intimamente ligado ao trabalho de pesquisa cien- 
tifica. dos professores e a criaqao do interesse pela ciencia que formam 
a essencia do espirito universitario. 

Todo este con junto de razoes concorre para tornar extremamente 
vastos os programas de Fisica e frequentemente poe em embaraqos 
o professor que nao pode dispor de tempo suficiente para de- 
senvolver tudo o que Ihe parece indispensavel. Nao ha senao uma 
saida: limitar-se a poucos assuntos dentre os mais importantes e ins- 
trutivos e trata-los a fundo, procurando essencialmente formar a 
mente do aluno e ensina-lo a raciocinar, deixando ao seu proprio 
esforqo a aquisiqao de conhecimentos que Ihe poderao vir a ser uteis, 
cuidando, enfim, do metodo e da qualidade do ensino, sem preocupa- 
qao sobre possiveis lacunas do programa. 
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Nos exames, que deveriam reduzir-se a uma unica prova no fim 
do ano, o aluno deve sobretudo mostrar ter compreendido a ligaqao 
logica entre as diversas partes da teoria. 

O ensino, de uma duraqao minima de 3 anos, deve abranger os 
fenomenos mais importantes da Fisica chamada classica", sem pre- 
tender ser ecletica on universal. 

Assim, seria errado introduzir, nos 2 primeiros anos da Escola 
Politecnica e da Faculdade de Ciencias, ideias da Mecanica Ondu- 
latoria ou da Relatividade, quando a materia que constitue a Fisica 
classica ja e mais que suficiente para os fins do ensino superior. 

Conseqiientemente, no ensino superior, poucas nogoes, porem 
expostas de modo que esclaregam a mente do jovem sobre a essencia 
da explicagao dos fenomenos fisicos: cada um dos fatos experimen- 
tais deve poder ser deduzido das definigoes e dos principios da teoria. 

Resta-nos, agora, esclarecer a importancia do trabalho cientifico 
nos laboratorios de Fisica, dentro do quadro geral da atividade uni- 
versitaria. 

A fisica e ciencia experimental e por isso requer, antes de tudo, 
os meios experimentais adequados, tanto para investigagoes como 
para fins didaticos, com os recursos modernos. 

A justa compreensao da enorme importancia da fisica na vida 
de hoje para a formagao da cultura e para o progresso tecnico, indu- 
ziu muitos paises a augmentarem notavelmente as dotagoes aos labo- 
ratories e a aumentarem o mimero de assistentes e docentes junto as 
Universidades. 

As despesas dos laboratorios de fisica europeus e norte-america- 
nos foram mais que decuplicadas nos ultimos decenios porque o fisico 
se encontrou em face do dilema: ou criarem-se os metodos de inves- 
tigagao adaptados a exploragao dos campos de estudos novos (raios 
cosmicos, radioatividade, estrutura da materia) ou renunciar a tra- 
balhar, porque com os aparelhos antiquados nao ha tal possibilidade. 

Se pensarmos hoje na profunda revolugao produzida na civili- 
zagao pelos progresses da fisica (p. ex. as aplicagoes da energia ele- 
trica nos seculos XIX e XX), teremos de reconhecer que a tendencia 
de favorecer as investigagoes nesse campo e mais que justificada. 

Um sinal notavel do reconhecimento desta realidade se encontra 
no fato de que muitas dentre as grandes industrias, como p. ex. as 



— 46 — 

-da Bell-Telephone Company ou da R. C. A. ou da Siemens e 
A. E. G. criaram custosos laboratories de fisica com pessoal ocupado 
exclusivamente em investigacjoes cientificas, as vezes bem pouco 
ligadas a propria industria. 

O autor e de opiniao que tambem no Brasil deveria ser criado 
pelo menos um grande laboratorio de fisica, no qual o maior numero 
possivel de j ovens deveria receber instruqao. 

Tal institute podera servir para criar jovens fisicos brasileiros 
que encontrarao certamente um vasto campo para aplicar a sua ativi- 
dade de cientistas para o bem do pais. 



CATEDRA DB QUIMICA 

ORIENTAgAO DO ENSINO 
PELO 

Prof. Heinrich Rheinboldt 

Quando se esboqou o piano da Faculdade de Filosofia, Ciencias 
e Letras, projetou-se tambem um departamento proprio para a Qui- 
mica, o que parece muito natural, pelas seguintes razoes. Em pri- 
meiro lugar, a quhnica cientifica forma, em conjunto com a Matema- 
tica e a Fisica, a base de todas as ciencias naturais. Sem estas ma- 
terias fundamentais, nao pode haver estudo perfeito de Mineralogia, 
Geologia, Botanica, Zoologia ou Biologia e tambem de diversas dis- 
ciplinas da Medicina. Em segundo lugar, a quimica invade hoje de 
tal modo um grande numero de profissoes e dominios praticos, que e 
impossivel ai um trabalho proficuo, sem amplos conhecimentos qui- 
micos. E em terceiro lugar, a vida moderna esta tao intimamente 
entrela^ada com fenomenos e produtos quimicos, que, sem certo co- 
nhecimento de quimica, nao se podem formar atualmente os esteios 
de uma cultura geral. 

A seguir, trata-se resumidamente do modo pelo qual ate agora 
se dispos o ensino da Quimica e dos pianos que existem para o seu 
desenvolvimento future. 

O ENSINO 
Nao e com livros nem com conferencias que se aprende a Qui- 

mica. Ainda que possua enorme conhecimento de fatos e ate co- 
nhega a fundo a literatura, um individuo pode nao ser um verda- 
deiro quimico e nao passar de um lexicon ambulante. O seu 
saber seria morto e nunca poderia assumir fonna produtiva. A 
base do ensino da Quimica e a intuiqao; o aluno precisa ser edu- 
cado a fim de aprender a pensar por fenomenos. Para isto, porem, 
e precise que ele mesmo tenha visto os fenomenos muitas vezes, ate 
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que se tenha familiarizado bem com eles. fiste requisite determina 
a forma que se deve dar ao ensino da Quimica: Nas preleqoes, o 
aluno deve ficar conhecendo, ao mesmo tempo, os fenomenos mais 
importantes, as leis que Ihes servem de base e as ligaqoes que 
entre eles existem. As principais preleqoes devem pois, ser preleqoes 
experimentais. O fim de todas as preleqoes, deve ser o de ensinar 
o estudante, de modo sistematico, a pensar quimicamente. A este 
requisite fundamental devem ser subordinados todos os outros, evi- 
tando-se uma sobrecarga do cerebro com fatos isolados e combaten- 
do-se o decorar coisas desconexas. Para a Quimica, a questao e com- 
preender e nao acumular saber inanimado. A par destas aulas expe- 
rimentais, o estudante precisa estudar os fenomenos em trabalhos 
praticos pessoais, sempre de novo, ate que os possa reconhecer e 
interpretar com exatidao, ate que se tenham gravado indelevelmente, 
na sua memoria, as concordancias, as semelhanqas ou diferenqas exis- 
tentes entre os diversos fenomenos. A Quimica nao consiste unica- 
mente de ciencia; e formada em grande parte por oficio e arte. A 
parte cientifica pode ser compreendida por meio de um estudo apli- 
cado, dados naturalmente os suficientes dons de espirito. A habili- 
dade manual, porem, e adquirida por um trabalho pratico de longos 
anos, de modo que nao e raro o fato de um simples tecnico de longa 
pratica executar, melhor do que um quimico cientifico, certas opera- 
qoes simples como a execuqao de analises e tambem a fabricaqao de 
certos preparados. O ultimo se distingue, porem, do tecnico, pelo 
fato de nao hesitar, graqas a sua compreensao adquirida dos fenome- 
nos quimicos, tambem em casos especiais, onde o outro falha. O que 
nao se pode aprender, e a arte experimental e a faculdade de sentir 
quimicamente, que fazem do quimico um pesquisador produtivo. 
Para isto, o future quimico ja deve ter vindo ao mundo com certos 
dons que precisam ser despertados, encaminhados e cultivados no de- 
correr dos estudos. 

Dessa particularidade da Quimica, resulta a necessaria organi- 
zaqao do ensino e as instalaqoes precisas para a execuqao do mesmo. 

Na espectativa de que os estudantes se destinassem, na maior 
parte, a professores de escolas superiores, esboqaram-se, para o de- 
partamento de Quimica, um piano e um processo de ensino bem di- 
ferentes dos necessaries a um quimico verdadeiro. Ja que um future 
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professor deve transmitir aos seus alunos, essencialmente, a com- 
preensao para o con junto de ideias e objetos da Quimica, e super fluo 
que ele se aperfeigoe principalmente na execugao de analises ou de 
preparados. E' essencial, porem, que ele fique conhecendo, por tra- 
balhos praticos, as diferentes substancias com os seus fenomenos ca- 
rateristicos, e que se exercite na execugao de experiencias para o 
ensino, bem como na montagem dos aparelhos que Ihes sao ne- 
cessaries. 

Assim, o programa para as preleqoes se desdobrava em: 1. Aula 
experimental sobre quimica geral e inorganica. 2. Aula experimental 
sobre quimica organica. 3. Aula experimental sobre fisico-quimica. 
4. Prelegao sobre quimica organica especial e bioquimica. 5. Aula 
teorica sobre quimica inorganica especial. Nos exercicios praticos, 
os estudantes deviam estudar primeiro as substancias mais importan- 
tes da quimica inorganica com as suas principais reagoes, executando 
ao mesmo tempo algumas analises. Depois, deviam ser estudados os 
metodos fundamentais da analise quantitativa e da analise de gases. 
Nestes exercicios todos, so e de importancia, para o future professor, 
que ele fique conhecendo o principio dos metodos. Nao tern propo- 
sito querer fazer dele um habil analista. Em seguida, deviam ser 
estudados, por meio de experiencias, os grupos mais importantes dos 
compostos da quimica organica e deviam ser feitos alguns preparados 
simples da quimica inorganica e organica e da bioquimica. Finalmente, 
os estudantes deviam exercitar-se na montagem de aparelhos e na 
execugao de experiencias importantes para o ensino escolar. Nesta 
parte do estudo, previa-se um cuidado todo especial. A conclusao dos 
estudos devia consistir num pequeno trabalho experimental, no do- 
minio das experiencias escolares. Depois de absorvido este programa, 
os estudantes teriam adquirido solida base para o bom exercicio do 
seu future cargo. 

Verificou-se, porem. logo depois de comegado o primeiro semes- 
tre, que so um unicc de nossos alunos pretende ser professor de 
escola superior. Os estudantes novos declararam todos a intengao 
de se formarem como quimicos cientistas. Os restantes sao senhores 
ja colocados que, sem querer seguir um estudo regular com exame, 
etc., tencionam adquirir ou aperfeigoar certa medida de conhecimentos 
e habilidades quimicas. 
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Vi-me, pois, ante a necessidade de recompor e ampliar o piano 
de ensino, pois que naturalmente se tornou entao necessario um estudo 
aprofundado da quimica analitica . Assim tambem se prolongou o 
tempo dos trabalhos praticos do grupo "quimicos cientistas", que era 
de 3 vezes 3^ boras, para 3 vezes 4^ boras semanais, estando o la- 
boratorio, tambem em outras boras, a disposi^ao dos estudantes, para 
trabalhos voluntarios. No proximo ano, o tempo para os trabalhos de 
laboratorio precisa ser aumentado para 25 boras semanais, tempo esse 
que sempre ainda e escassamente medido para poder formar um quimi- 
co cientista, em 3 anos. Naturalmente tambem sera necessario, agora, 
um curso aprofundado de analise quantitativa, incluindo analise de 
gases e analise por metodos fisico-quimicos, bem como a introdugao 
de trabalhos praticos sobre fisico-quimica e um estudo mais amplo 
da quimica preparativa inorganica e organica. Sao suprimidos, em 
compensaqao, os trabalhos de execuqao de experiencias escolares. A 
conclusao dos estudos de um quimico cientista deve consistir na execu- 
qao de um trabalho experimental em dominio desconhecido, cujos 
resultados proporcionem o material para a tese a ser defendida pelos 
doutorandos. Este trabalho cientifico, e, a meu ver, a parte mais im- 
portante do estudo todo. Nessa ocasiao, o estudante fica conhecendo a 
luta pela soluqao de problemas ainda nao resolvidos ; fica sabendo, pelos 
estudos da literatura original, como os predecessores trabalharam no 
seu dominio especial e como lutaram com os problemas. Ai se Ihe 
apresentam as dificuldades, mas tambem os atrativos da pesquisa 
exata e, caso possua os dons necessaries, pode desenvolver-se afim 
de passar de estudante a pesquisador principiante. 

O modo pelo qual o ensino se ha de desenvolver em cada uma de 
suas partes ainda nao pode ser exposto hoje, visto que o mesmo tera 
de ser adaptado a circunstancias especiais. Nao se encontrando na 
praqa compendios apropriados, foi elaborado para os trabalhos pra- 
ticos de quimica analitica, em colaboraqao com o Snr. Dr. H. 
Hauptmann, um guia de acordo com o qual agora se trabalha. Para 
os trabalhos sobre analise quantitativa, o programa tambem ja foi 
estabelecido, porem ainda nao foi resolvido o problema da disposiqao 
dos trabalhos de quimica preparativa. Aqui ha algumas questoes 
economicas que devem ser resolvidas em primeiro lugar. Recebendo 
os alunos gratuitamente do Institute todos os aparelhos e drogas 
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necessaries aos trabalhos preparatives, o curse se tornara care demais. 
Decidi, porisso, elaborar para a quimica organica um guia especial, 
segundo o qual os alunos podem aprender, em tubes de ensaio, o 
comportamento das mais importantes classes de corpos. Em tal curse, 
de execu^ao relativamente barata, os estudantes ja podem obter um 
conhecimento intuitive da quimica organica. E' certo, porem, que 
esse nao pode ser o meio de Ihes ensinar a metedica preparativa e a 
arte de experimentar. Para isto ainda se deve achar uma solu^ao 
economica. 

Alem dos estudantes destes grupos, tambem estudam no Institute 
de Quimica os alunos da Secqao de Ciencias Naturais, cujo ensino 
atualmente ainda nao esta organizado satisfatoriamente. De direito, 
tambem estes estudantes deveriam ter um curse pratico, mas devido 
ao seu grande numero e considerando a falta de espaqo no Instituto, 
isso nao foi posslvel, de modo que neste ano Ihes e dada uma aula 
experimental sobre quimica inorganica e, no proximo ano, terao uma 
outra sobre quimica organica, levando em consideraqao especial as 
substancias mais importantes para o estudo da bioquimica. Fazer 
com que os estudantes da secqao de Ciencias Naturais assistam, junto 
com os outros, as aulas principals sobre quimica. geral e inorganica e 
sobre quimica organica, parece-me ser a melhor das organizaqoes. 
Com isso tambem seriam melhor aproveitadas essas aulas experimen- 
tais que requerem consideraveis despesas. 

O INSTITUTO DE QUIMICA E SUA INSTALAQAO 

O atual Instituto de Quimica foi tornado, desde o principio, so- 
mente como uma coisa provisoria. Foi alojado numa das alas do 
predio da Faculdade de Medicina, a convite da mesma, e, especial- 
mente do Snr. Prof. Dr. Jaime Pereira, que gentilmente Ihe cedeu essa 
parte do seu departamento de Farmacologia. 

O Instituto so possue uma sala grande (5 x 9m), que foi reser- 
vada para os trabalhos praticos dos estudantes. Todas as outras salas 
sao bem menores e foram usadas para os seguintes fins: um labora- 
torio para os preparatives das aulas experimentais, um laboratorio 
pequeno, comum ao director e ao assistente cientifico, no qual tam- 
bem sao feitos os preparatives para os cursos praticos, um pequeno 
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escritorio, uma sala para os serventes, usada simultaneamente para 
a lavagem de utensilios e para a fabriccao da agua distilada. Conti- 
guo, acha-se um compartimento sem janelas, no qual se guardou uma 
parte das provisoes. Alem destas, ha uma sala grande e boa, desti- 
nada a biblioteca, na qual tambem sao feitos os trabalhos de admi- 
nistraqao e escrituraqao. Por falta de lugar, foi precise guardar 
nessa sala, ainda, vidros e aparelhos. As drogas e a coleqao de amos- 
tras foram distribuidas em grandes armarios colocados no corredor. 
Tambem por falta de lugar, colocaram-se no corredor os grandes 
obuses de acidos, alcalis, etc.. As aulas sao dadas no excelente audi- 
torio da Farmacologia, no qual se colocou uma mesa comprida, apro- 
priada para a execuqao de experiencias e munida de gas e agua. 
Infelizmente faltam ao auditorio, uma capela, instalaqoes de venti- 
laqao e as diversas especies de corrente eletrica, necessarias a grande 
numero de experiencias, o que poe obstaculo a expansao da atividade 
experimental. 

O Instituto dispoe do seguinte pessoal: 1 assistente cientifico, 
1 assistente tecnico, 1 preparadora, 1 servente tecnico e 1 segundo 
servente com tempo de trabalho incompleto. 

O material necessario ao primeiro e segundo ano, em parte exis- 
te, em parte esta encomendado. Aquisiqoes para o terceiro ano ainda 
nao foram feitas. Os aparelhos necessaries as aulas experimentais 
sao feitos a medida das necessidades, sendo entao anexados a coleqao 
de aparelhos. Quadros e diapositvos ainda nao existem no Instituto, 
sendo atualmente usados os da coleqao particular do diretor. A cole- 
qao para exposiqao de preparados, produtos tecnicos, minerais e mi- 
nerios, vai sendo ampliada aos poucos. Para esse fim, o Instituto ja 
recebeu, nos ultimos tempos, preciosos presentes de varias firmas em 
Sao Paulo, estando ja prometidas mais doaqoes para o museu. 

Uma questao principal deve ser aqui tratada. Em todas as uni- 
versidades, o Instituto de Quimica e o maior e o mais dispendioso. 
E' verdade que a instalaqao de um instituto moderno de Eisica sai 
ainda mais cara que a de um instituo quimico, mas, considerando bem, 
a despesa grande e uma so, pois a manutenqao desse instituto exige 
custas menores. No de Quimica, porem, as condiqoes sao bem outras. 
Aqui, o material precisa ser sempre renovado, pois os trabalhos pra- 
ticos dos estudantes e as experiencias das aulas o destroem continua- 
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mente. No decorrer de um ano, gasta-se enorme quantidade de 
drogas, gas, agua e eletricidade, sem contar os utens'dios de vidro e 
porcelana, quebrados por falta de destreza. O nosso gasto foi des- 
comunalmente grande no primeiro semestre, apesar dos nossos cons- 
tantes esforqos para habituar os estudantes a economia. Em relaqao 
ao gasto de utensilios de vidro, apresentam-se grandes diferenqas 
entre os diversos alunos. Deve pois ser examinada esta questao: ate 
que ponto recebem os estudantes gratuitamente do Estado, o material 
de ensino, e de que gasto em diante sao obrigados a indeniza^ao de 
objetos inutilizados ? 

Como desde o comeqo o atual Institute so foi tornado como pro- 
visorio, ja em fins do ano passado se elaborou um piano do qual devia 
resultar, com a menor despesa possivel, um aumento do mesmo, por 
meio de uma construqao sobre o terrago contiguo. Nas dependencias 
do atual Institute, pode ser levado a fim o ensino do primeiro e par- 
cialmente tambem o do segundo ano, desistindo-se, contudo, de ramos 
importantes, como sejam analise de gases, eletroanalise, analise fisico- 
quimica, etc. Os trabalhos preparatives do terceiro ano nao podem 
ser feitos na apertada sala de trabalho de que o Institute dispoe atual- 
mente e, apresentando-se um acrescimo de novos alunos, alias dese- 
javel, a organizagao do ensino achar-se-a as voltas com um problema 
de solugao dificil. O Institute tambem necessita urgentemente de 
dependencias onde possa guardar e administrar devidamente o ma- 
terial de valor composto de drogas, vidros e aparelhos. Nas condi- 
qoes atuais, os prejuizos, sobretudo de vidros, sao inevitaveis. 

Quando se pensar em transferir a Faculdade de Filosofia, Cien- 
cias e Letras, do edificio da Faculdade de Medicina, e de aconselhar, 
encarecidamente, a construqao de um predio proprio para a secqao 
de Quimica. Tambem para este caso, ja se elaborou um piano e, nesse 
sentido, sejam aqui ditas algumas palavras. A Quimica requer um 
predio proprio pelo fato de nao condizer com a Fisica nem com as 
ciencias biologicas, devido aos seus vapores e maus cheiros inevita- 
veis. Um institute quimico precisa, alem disso, de um porao proprio 
onde possam ser abrigadas as grandes provisoes de acidos, etc. e onde 
se deve instalar tambem um compartimento a prova de fogo, para de- 
posito de substancias inflamaveis. O porao deve acolher ainda a 
bateria de acumuladores e deve conter uma oficina, a reparti(;ao das 
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maquinas para transformar a corrente eletrica, uma dependencia onde 
se pudesse instalar mais tarde a maquina de produzir ar liquido, etc. 
A instalaqao adequada de um institute quimico, tambem e mais bara- 
ta num edificio proprio de um so andar, do que num bloco alto, pois 
que as instalaqoes necessarias para a ventilaqao podem facilmente ser 
conduzidas sobre o telhado. Tenciona-se fazer a construgao tao mo- 
desta quanto possivel para o comeqo, mas ja de modo que, havendo 
necessidade, possa ser ampliada sem dificuldades e sem dispensiosas 
reformas. 

A PESQUISA CIENTIFICA 

A execugao de trabalhos de pesquisa cientifica pertence as mais 
distintas tarefas de um institute quimico. Deve-se exigir que, em 
colaboraqao com o assistente cientifico e seus alunos mais adiantados, 
o chefe do Institute se ocupe constantemente com pesquisas experi- 
mentais. Um quimico que nao puder preencher essa tarefa, nao po- 
dera ser nunca um bom mestre; seu ensino sera esteril por Ihe faltar 
a viva intuiqao. Deve-se exigir tambem que as teses contenham um 
trabalho experimental cujos resultados representem um certo pro- 
gresso na ciencia, de modo que possam ser publicadas isoladamente ou 
relacionadas a trabalhos do professor ou de outros doutorandos, numa 
acatada revista cientifica internacional. 

Ate agora ainda nao se pode dar comedo a pesquisa cientifica, 
pois ainda se encontram no caminho alguns empecilhos que devem 
ser removidos sistematicamente. Trata-se ai principalmente de qua- 
tro pontos: 

1.°) A base de qualquer trabalho cientifico e formada por uma 
boa biblioteca que contem sobretudo os "Lexika" e orgaos relato'res, 
nos quais se acham registados todos os reconhecimentos ja consegui- 
dos. Tambem e necessario poder estudar, no texto original, pelo 
menos as publicaqoes mais importantes. Para isso a biblioteca 
deve dispor de series completas das principais revistas quimicas da 
literatura mundial. 

Em Sao Paulo ainda falta por complete uma biblioteca quimica 
propria para trabalhos cientificos, fato esse largamente deplorado por 
todas as pessoas que se interessam por esses trabalhos. 
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Sera, pois, tarefa do Institute de Quimica da Universidade de Sao 
Paulo, fundar, no decorrer do tempo, uma aproveitavel biblioteca 
cientifica que ba de formar o centro da pesquisa cientifica do Estado 
todo. A melhor biblioteca quimica do Estado e, atualmente, a do 
Institute Agronomico de Campinas, excelentemente instalada e man- 
tida sempre moderna. 

Atualmente, o Institute tern, a sua disposiqao, a suficiente biblio- 
teca particular do diretor e cerca de dez revistas assinadas particular- 
mente pelo mesmo e pelo assistente cientifico. Estas revistas acham- 
se na biblioteca, a disposiqao de qualquer interessado que queira con- 
sulta-las. Obtiveram-se tambem para o Institute os volumes ja pu- 
blicados do "Beilstein, Handbuch der organischen Chemie", o "Le- 
xikon der organischen Chemie" de Richter e os volumes ja apareci- 
dos do grande manual da quimica inorganica de "Gmelin". 

Sera tarefa do anno vindouro, procurar obter para o Institute 
uma serie completa do "Chemisches Zentralblatt" ou do "Chemical 
Abstracts", para que exista pelo menos um exemplar complete de um 
orgao relator. 

Ja se esta preparando tambem um catalogo geral de todas as 
revistas e livros de quimica existentes nos diversos institutes do Esta- 
do. Com isso, pretende-se evitar, numa mesma cidade, uma dupli- 
cata de livros e facilitar a consulta dos mesmos. 

2.°) O segundo ponto refere-se a ainda existente falta de apa- 
relhos e sobretudo de drogas. Considerando a situaqao geografica e a 
ausencia de uma produqao nacional de preparados quimicos para uso 
cientifico, torna-se evidente que, no Brasil, um instituto quimico pre- 
cisa dispor de um grande deposito de produtos quimicos para poder 
te-los ao alcance, imediatamente, quando precisos. Estes preparados 
devem ser importados diretamente das fabricas produtoras dos di- 
versos paises, em maiores quantidades e sempre em diferentes qua- 
lidades, pois que uma aquisiqao feita aqui, em pequenas quantidades, 
e cara demais. O Instituto dispos ate agora de um bom sortimento 
de substancias inorganicas das quais, porem, ja se gastou uma grande 
parte para o ensino deste ano. Substancias organicas, ainda nao 
existem, e precisam ser adquiridas para o proximo ano. Para guardar 
e administrar convenientemente um valor tao precioso como o re- 
presentado por um deposito de drogas e aparelhos de vidro, o Insti- 
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tuto precisa dispor de dependencias apropriadas, nao sendo infeliz- 
mente este, o caso do muito acanhado institute provisorio atual. E' 
porisso que, lamentavelmente, o prejuizo do material de vidro tem 
sido enorme ate agora. Com isso relaciona-se tambem o fato de nao 
termos tido ainda, neste ano, um servente apto para a Hmpeza desse 
material. 

3.°) O terceiro ponto refere-se as despesas do trabalho cienti- 
fico, que nao podem ser custeadas pela verba do Institute. Atual- 
mente, esta e usada na sua totalidade para o custeio do ensino. 

Nesse sentido, e de observar, por principio, o seguinte: Em 
parte alguma do mundo, um institute quimico e a pesquisa quimica 
sao mantidos unicamente pelo Estado. Os institutes recebem sempre 
grandes subvenqoes, em forma de doaqoes isoladas ou correntes, por 
parte da Industria e particulares generosos do proprio pais, ou de so- 
ciedades doadoras que oferecem o seu auxilio ao trabalho cientifico 
internacional. Temos um exemplo-modelo no rapido florescimento da 
pesquisa norte-americana e japonesa que devem o seu progresso quasi 
que exclusivamente a industria e doadores particulares; ou tambem na 
"Deutsche Forschungsgemeinschaft" igualmente uma criaqao da indus- 
tria participada pelo Estado. E' pois de esperar que tambem a industria 
paulista ou patrocinadores do pais, subvencionem com o tempo a pes- 
quisa cientifica do Institute, quando este tiver provado, com sucesso, 
o seu direito de existir. Talvez seja permitido dar aqui o incitamento 
a fundaqao de uma "Sociedade dos amigos da Universidade de Sao 
Paulo", cujas doaqoes e contribuiqoes anuais pusessem a disposiqao 
da administraqao da Universidade um certo capital para o custeio 
de trabalhos cientificos de valor. 

4.° O quarto ponto diz respeito a circunstancia de ter sido 
reclamado ate agora, para a preparaqao do ensino e para trabalhos 
de organizaqao, o tempo integral do pessoal cientifico do- Institute, 
fato esse que resultou sobretudo da necessidade duma reorganizaqao 
do ensino durante o semestre. 

* * * 
Para veneer as dificuldades figuradas nos pontos 1 a 3, e para 

preparar o inicio de um trabalho cientifico foi fundado um "Colo- 
quio Quimico", do qual participarao todos os que se interessarem 
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pela pesquisa quimica em Sao Paulo. O objetivo e criar uma comu- 
nidade dos pesquisadores quimicos cientificos, por meio de auxllio 
reciproco que os membros se hao de prestar para facilitar as possi- 
bilidades de um trabalho cientifico. fiste "Coloquio Quimico" deve 
formar o centro de trabalhos quimicos cientificos em Sao Paulo e 
Irabalhara tambem em outros circulos, pelo reconhecimento da ne- 
cessidade da pesquisa quimica cientifica. 

Ja pertencem ao passado os tempos em que se considerava a 
pesquisa quimica como um luxo ao qual so se davam corporaqoes muito 
ricas ou os mais ricos estados do mundo, para dar uma especie de 
ornamento as suas aspiraqoes culturais. Atualmente rompeu, no 
mundo todo, a convicqao de que pesquisa quimica nao significa honra, 
mas sim poder; poder na luta espiritual dos povos, poder na luta 
industrial pelos mercados de consumo mundiais, poder na defesa da 
patria em perigo! 

Para todos os estados culturais do mundo, a pesquisa quimica 
tornou-se hoje uma coisa natural. O desenvolvimento dos ulti- 
mos anos, justamente, e caracterizado pelo fato de surgirem sempre 
mais estados, ate pequenos paises, com pesquisas e organizaqoes qux- 
micas proprias. Nao faqo sinao repetir uma frase ja tantas vezes 
citada, dizendo que possuira a industria mais produtiva o pais que 
possuir o melhor ensino cientifico e a mais desenvolvida atividade 
pesquisadora. 

Refiro-me ai a pesquisa puramente cientifica que, sem influencia 
de especie alguma, escolhe livremente os seus problemas. A pes- 
quisa aplicada tern o seu lugar na industria, ou em institutes espe- 
ciais. Por meio de uma simbiose harmonica entre ambos os ramos 
da pesquisa, sao atingidos os mais elevados resultados. A pesquisa 
pura e nao so a raiz que fornece os reconhecimentos novos, as con- 
tribuiqoes para a ideia que fazemos do universo, mas tambem a raiz 
que alimenta a pesquisa industrial, da qual se desenvolvem a pro- 
duqao e a venda no interior e no exterior. Desta cadeia: pesquisa 
pura — pesquisa industrial — produqao — comercio, nao se pode 
tirar nem substituir um unico anel, sem enfraquecer o todo. 

Tendo-me sido dito casualmente que hoje ainda nao havia ne- 
cessidade de quimicos cientificos no Brasil, devo replicar o seguinte; 
Primeiro, a necessidade de perfeitos quimicos cientificos, na ver- 
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dade ja aqui existe. Um pais tao inclinado a produgao agricola, 
como o Brasil, precisa constantemente de um bom exercito de qui- 
micos cientificos para defender a sua lavoura contra as iniquidades 
da natureza, para elevar e melhorar a sua produqao. Aqui surgi- 
rao sempre novos problemas que exigem uma pesquisa quimica no 
proprio pais, pois que a sua soluqao nao pode vir de fora, de paises 
com diferentes condigoes de clima e de solo. O mesmo vale para a 
proteqao e o melhoramento da vida humana. 

Convenho que a industria quimica nacional ainda trabalha hoje 
quasi que so empiricamente, mas e certo que este estado nao ha de 
durar mais muito tempo. Se uma unica fabrica nacional de produ- 
tos quimicos passar a instalar um laboratorio de pesquisas indus- 
trials para a fabricaqao racional dos seus produtos, entao, imedia- 
tamente, todas as outras empresas se verao forqadas a fazer o mesmo, 
para poder enfrentar a concorrencia. E, para isso, o pais precisa 
estar prevenido, a fim de poder empreender a tarefa com as pro- 
prias forqas. Devo citar um frisante exemplo nesse sentido? Quando 
no terceiro decenio do seculo passado, Justus Liebig estabeleceu a 
formatura de quimicos cientificos, a propria Alemanha nao tinha ne- 
cessidade deles na sua entao ainda pouco desenvolvida industria qui- 
mica. Quando, porem, no sexto decenio, foram descobertos os pri- 
meiros corantes de anilina praticamente aproveitaveis, foi a Alema- 
nha o unico pais que dispunha de um tronco suficiente de quimicos 
cientificos formados, necessario ao desenvolvimento dessa industria. 
£ assim que se explica o estranhavel fato historico, que tendo sido 
descobertas na Inglaterra as cores de anilina e tendo sido fabricadas 
primeiro ai e na Franqa, o centrb da nova industria se transferiu em 
pouco tempo para a Alemanha, que ate a guerra possuiu quasi que um 
monopolio desse enorme ramo da industria. 

Ja mencionei o fato de faltar ainda, ao Brasil, uma industria 
quimica de alto desenvolvimento. For que nao poderiam ser os nos- 
sos alunos, os destinados a despertar e desenvolver essa industria? 
O Brasil e o tesouro mundial de materias primas quimicas, mas es- 
tas atravessam hoje os mares, para serem transformadas em outros 
paises. For que nao se ha de realizar um dia no proprio pais, esse 
enobrecimento dos tesouros nacionais? 
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incontestavel que isso sao pianos do futuro, mas tambem e 
certo que hoje o tempo caminha a passos largos. Preparando os nos- 
sos alunos para essa grande tarefa futura, teremos resolvido com 
acertada previsao um problema de grande importancia nacional. Con- 
sidere-se sempre que a industria quimica e a industria aperfeiqoa- 
dora por excelencia; a diferenqa entre o valor da materia prima e o 
do produto final, raramente e tao grande como nos preparados qm- 
micos, cujo consumo mundial aumenta de ano para ano. 



CATEDRA DE MINERALOGIA 

SUGESTOES E ORIENTAQAO CIENTIF1CA 

PELO 

Prof. Ettore Onorato 

Convidado pelo Diretor da Faculdade a exprimir a minha 
opiniao sobre a organizaqao universitaria atual, julguei interessante, 
alem de necessario, deter-me especialmente no exame do desdobramento 
da cadeira de Mineralogia e Geologia. Exponho tambenii o men ponto 
de vista, da maneira mais sucinta, sobre o sistema de provas de exame 
e sobre a dota^ao dos gabinetes. 

NECESSIDADE DA FUTURA CADEIRA DE GEOLOGIA 

A seriaqao universitaria aprovada antes da minha chegada a Sao 
Paulo, contemplou a Faculdade de Ciencias com uma so cadeira para 
a Mineralogia e a Geologia. O programa de ensino estabeleceu en- 
tao o curso de um ano para cada uma das disciplinas, compreen- 
dida tambem a petrografia na primeira e a paleontologia na segunda. 
Qualquer que tivesse sido o criterio adotado para tal distribuiqao, 
reconheceu-se o fato de ser o ensino para a Faculdade de Ciencias 
equiparado aquelle que, em regra, se administra na Escola Poli- 
tecnica, onde as duas materias tern apenas um carater que chamarei 
propedeutico, servindo de subsidio a Ciencia das Construqoes. 

Na Faculdade de Ciencias os cursos de Mineralogia e Geologia 
tern fins proprios porque servem para preparar os naturalistas que 
se dirigem para a carreira cientifica ou para o professorado secun- 
dario, ou entao se dedicam a profissao de geologos. O seu desen- 
volvimento, teorico e pratico, deve ser por isso mais elevado e mais 
extenso, porque se o que ensina no curso ginasial nao conbece sufi- 
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cientemente a materia, nao pode simplificar com clareza, nao dis- 
tingue o necessario do acessorio e tampouco desenvolve oportuna- 
mente os conceitos que se adaptam ao desenvolvimento mental dos 
jovens a que ensina: em outras palavras, nao pode ser um bom di- 
data. Faltando uma seria prepara^ao universitaria, e evidente que 
nao existiriam as bases para a especializaq:ao: base de cultura e base 
para a escolha da propria tendencia por uma certa disciplina. 

Existindo tal diferenga nas funqoes e na orientaqao didatica dos 
dois Institutes universitarios, resulta que na Politecnica o ensino pode 
ser entregue, indiferentemente, a um geologo ou a um mineralogista, 
porque, na preparaqao geral, cada um deles adquiriu as noqoes da 
outra materia que Ihe permitem o desenvolvimento do programa 
(programa necessariamente resumido porque muito extenso). Na 
Faculdade de Ciencias, porem, nao se pode aplicar o mesmo criterio 
de reuniao, alem do mais porque nao se pode olvidar que o dever 
do catedratico nao termina nas obrigaqoes didaticas: a ele, de fato, 
ainda cabem as da pesquisa e portanto as de organizar e desenvolver, 
ano por ano, os laboratories, aumentar os proprios conhecimentos 
e dirigir o pessoal assistente e todos aqueles que tern o dever e o di- 
reito de especializar-se. Digamos com toda a franqueza que, no atual 
estado do desenvolvimento cientifico, uma so pessoa nao pode, como 
talvez fosse possivel vinte ou trinta anos atras, ter tamanha compe- 
tencia especifica nas duas materias, a ponto de poder cumprir todos 
os deveres acima indicados. E mesmo nessa hipotese, faltar-lhe-ia 
para isso o tempo. 

Aqueles que quisessem sustentar o contrario, pode-se lembrar 
que em nenhuma Faculdade de Ciencias um catedratico e transferido 
simplesmente da Mineralogia para a Geologia ou vice-versa. E para 
citar um exemplo do que estou a demonstrar — como o progressxvo 
desenvolvimento das duas disciplinas tem-nas libertado do circulo 
de afinidade, — posso referir-me ao ultimo criterio adotado pela 
Escola de Minas de Ouro Preto que dividiu a cadeira de Mineralo- 
gia e Geologia, criada por Gorceix, em tres cadeiras distintas. 

Guiado por essas consideraqoes nao exitei, mesmo antes do con- 
trato oficial, em mostrar como era defeituoso o programa. Encora- 
jado pela promessa verbal, continuei a sustentar os dois pontos de 
vista: a necessidade de estender o ensino das materias em apreqo e 
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a de desdobrar a cadeira em duas: uma para Mineralogia e Petro- 
grafia e outra para Geologia e Paleontologia. A primeira modifica<;ao 
ja esta encaminhada, porque nos programmas da sub-secqao de Cien- 
cias Naturaes ja existem os quatro cursos anuais assim distribuidos. 
Mineralogia (1.° ano), Petrografia (2.° ano), Paleontologia (2.° ano) 
e Geologia (3.° ano). Urge agora a efetivaqao da segunda proposta, 
faltando a qiial o ensino da Geologia, e mais especialmente o da Es- 
tratigrafia e da Paleontologia, sera necessariamente reduzido a poucas 
noqoes, por falta de tempo e por falta de competencia especifica; 
ao mesmo tempo, vir-se-ia a atrasar a organizaqao dos respectivos 
laboratorios e do Museu. 

As vantagens nao seriam, alem disso, apenas para a organiza- 
qao cientifica da joven Faculdade, mas em relaqao a todos os pro- 
blemas praticos que dizem respeito a geologia do Pais. Nao desejo 
alongar-me neste assunto, porque a sua delicadeza permitiria que 
alguns, de boa ou de ma fe, pudessem mal interpretar-me. Quern pode 
negar, porem, que, apos um longo periodo de vida regular, a Co- 
missao Geologica de Sao Paulo esteve entregue a um periodo igual- 
mente longo, de absolute abandono? 

No Brasil, certamente existiram e existem geologos de valor, 
porem, ate agora falta uma Escola de Geologia; uma escola que possa 
fornecer a reserva de energia capaz de encher o vazio que se deter- 
mina por lei inexoravel da natureza, e capaz de assumir a responsa- 
bilidade de novos empreendimentos. E e conseqiiencia de tal falta 
a desproporqao existente na seriaqao atual da sub-secqao de Cien- 
cias Naturals que preve quatro cadeiras para as disciplinas biologi- 
cas e uma so para a Mineralogia e a Geologia. 

Nenhuma ciencia se presta tanto ao diletantismo como a Geolo- 
gia; por isso a existencia de um Institute Cientifico, acima de todos 
os interesses, serviria ainda de controle e de freio as possiveis im- 
provisaqoes, por infelicidade tao numerosas nesse campo e tambem, 
com freqiiencia, prejudiciais a economia publica e particular. 

Estas consideraqoes, com mais amplo desenvolvimento, tem sido 
ja feitas por mim em repetidos encontros com o Diretor da Facul- 
dade e posso declarar com satisfaqao que os argumentos aduzidos 
foram amplamente aceitos. Infelizmente, porem, parece que obs- 
taculos de natureza diversa se opoem a resoluqao imediata e inte- 
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gral do problema. De outro lado, a exigencia do ensino do proximo 
ano nao permite novas dilaqoes: a nomeaqao de um assistente, com 
o encargo da Paleontologia e da Geologia, poderia constituir uma 
soluqao intermediaria, aceitavel somente se considerada como estri- 
tamente provisoria. Porque e bom que se lembre que uma pessoa 
que tern o encargo de organizar e desenvolver dois cursos universita- 
rios, com a relativa exercitaqao pratica, nao tern tempo nem modo 
de dedicar-se a outra atividade. 

DOTACAO 

As despesas que todo laboratorio tern anualmente podem, de 
modo geral, dividir-se em dois grupos: despesas mais ou menos fi- 
xas e despesas variaveis. As primeiras sao as que se referem a 
assinatura de periodicos e ao consumo medio de energia, de reativos 
e de outras substancias necessarias para as pesquisas e para os exer- 
cicios praticos; as outras dizem respeito a aquisiqao de aparelhos, 
de tratados novos e de outros materiais que servem para aumentar 
a eficiencia do Institute. Penso, por isso, que o Governo, alem da 
dotaqao consignada anualmente com o fim de organizar o primeiro 
subsidio cientifico, deve estabelecer uma dotaqao anual fixa, com a 
a qual se possa contar com absoluta certeza. Somente assim cada 
diretor podera estabelecer um iseguro programa de trabalho; de 
fato, como e possivel assumir a responsabilidade da assinatura de 
revistas e organizar um curso pratico, especialmente de quimica, sem 
saber se existirao os fundos necessaries para as respectivas despesas? 

EXAMES PARCIAIS 

O sistema em vigor dos exames parciais eu o julgo contrario 
aos fins do ensino superior: o estudante na universidade nao deve 
acumular noqoes, mas acima de tudo escolher e coordenar os con- 
ceitos fundamentais e deve exercitar-se em explicar todas as conse- 
qiiencias que dai possam darivar. assim que o estudante sai das 
aulas universitarias com um certo patrimonio cultural e senhor de 
um metodo de estudo que o poe em condiqoes de melhorar ou de 
aprimorar a sua preparaqao, mesmo so com o auxilio dos livros. 



Ora, como pretender que, apos dois meses, o estudante, ainda 
nao familiairizado com alguns conceitos, venha a ser chamado para 
uma prova que versa talvez sobre assunto desenvolvido uma semana 
antes do exame? O proprio examinador vem a se encontrar em em- 
bara^o! 

Eu penso que seria preferivel adotar o sistema de uma prova 
final unica. 

Na troca de ideias feita com outros colegas fiquei convencido 
de que a maior pairte pensa deste modo: prevendo isso, deixo de exa- 
minar nas mimicias todos os inconvenientes das provas parciais, se- 
guro como estou de que a materia sera tratada mais amplamente 
por qualquer outro colega. 

S. Paulo, Novembro de 1935. 



CATEDRA DE BOTANICA 

OBSERVACOES GERAIS SOBRE O ENSINO DE 
BOTANICA 

PELO 
Prof. Felix Rawitscher 

O Institute de Botanica da Universidade de Sao Paulo e o pri- 
meiro Institute de Botanica Geral fundado no Pais. Inaugurou-se 
em 1935 e no decorrer dos proximos anos completar-se-a sua instalaqao, 
dando-se-lhe o devido lugar entre as entidades congeneres do Brasil. 

Para sua organisaqao nao seria aconselhavel tomar-se simples- 
mente como modelo nem mesmo quaisquer dos melhores institutes 
estrangeiros, imitando-se metodos didaticos e de pesquisas. Contra 
isso opor-se-iam duas razoes: a primeira e que cada pais tern suas 
peculiaridades, tanto em relaqao a propria cultura e mentalidade, 
quanto em referencia aos motives de ordem pratica. Um institute 
cientifico nao pode ser um corpo estranho no meio a que e desti- 
nado. Deve, pelo contrario, integrar-se, em sua espiritualidade, se 
dele desejarmos alcanqar valores uteis e permanentes; em segundo 
lugar, todos os organismos dessa natureza, ja existentes no mundo, 
baseiam-se em tradiqao secular de ordem cientifica que, embora por 
um lado possua vantagens extraordinarias, pode, igualmente, por 
outro, acarretar certas desvantagens. 

Os mais celebres institutes botanicos da Europa foram fundados 
quando, sob a influencia de LINNEU, a botanica tinha como prin- 
cipal objetivo a classificaqao sistematica das especies vegetais. Os 
institutes de entao tomavam como principal fim a classificaqao 
e determinaqao dos generos e especies. A botanica transformou-se 
muito desde essa epoca. A teoria celular e a fisiologia ascenderam, 
aos poucos, ao primeiro piano, seguidas dos problemas de nutriqao 
e, principalmente, hoje em dia, dos de hereditcwiedade. Entretanto, 
as instalaqoes e o funcionamento dos institutes dificilmente acorn- 
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panhavam as novas-necessidades que surgiam. Ainda hoje pesa 
a velha tradi^ao, sob varies aspetos, sobre as institutes modernos. 
Atualmente continua aberta ainda, em muitos pontos, a luta que fi- 
nalmente fara dominar as pesquisas com material vivo sobre a cien- 
cia de herbarios. Sabemos que dificuldade identica existe nos pro- 
gramas de ensino das escolas secundarias; nem sempne e possivel dar 
entrada ao progress© por razoes obvias, porquanto os organizadores de 
programas tendem sempre a colocar em primeiro piano os fatos que 
no seu tempo de estudos eram considerados de maior importancia. 

Logo, se se tiver que organizar pela primeira vez em um pais 
um ramo de ciencia, e preciso agir com Cautela para saber ate que 
ponto se deve obedecer a tradiqao e ate onde devem ser levadas em 
consideraqao as ideias modernas. Ha institutes hiper-modernos, onde 
so sao tratados certos problemas da atualidade. Ha outros que ve- 
dam suas portas as ideias novas. L preciso evitar ambos os defeitos. 

O principal trabalho de um institute universitario e, naturalmen- 
te, o ensino. Mas, e fato verificado que um bom institute de ensino 
pode trazer ao pais outros grandes proveitos. Os melhores mestres 
sao aqueles que, ao mesmo tempo, produzem trabalhos de pesquisa 
cientifica, pois esta confere um mais alto poder de discernimento e 
maior capacidade de analise das investigaqoes alheias. Num bom 
institute os trabalhos de professores e alunes contribuxrao para o 
progresso cientifico mundial, assim como para a elevaqao do pais no 
conceito universal. As pesquisas cientificas que tiverem como fim 
trabalhos praticos contribuxrao tambem para o desenvolvimento eco- 
nomico do pais. Um institute botanico, orientado segundo tais di- 
retrizes tornar-se-a, por si mesmo, um centro de convergencia cienti- 
fica; os circulos mais distantes do pais sofrerao sua influencia e, 
vice-versa, estes darae aquele metivos de novas atividades. 

O ENSINO 

Existem tres categorias de estudantes interessados nos estudos 
de botanica: os futures professores de ensino secundario, os tecni- 
cos que se dedicarao a botanica aplicada e os pesquisadores de bota- 
nica pura. 
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1.°) Aos futuros professores cabe transmitir aos alunos os va- 
lores culturais inerentes ao estudo das plantas, despertando neles o 
interesse pela natureza e pelos fenomenos naturais. Nesse sentido 
o que ha de mais importante e estabelecer o contacto direto com a 
natureza, fazendo com que os estudantes observem, com seus pro- 
prios olhos, as riquezas da vegetaqao brasileira. 6 tao facil, sem 
qualquer auxilio, mostrar-lhes movimentos tao atraentes, como os de 
preensao e assimila^ao numa planta carmvora, como seja a Dro- 
sera, ou os rapidos movimentos com que as gavinhas de uma tre- 
padeira se prendem aos suportes. Inumeras sao as experiencias 
muito simples que o professor pode realizar em aulas. Quando, 
alem disso, dispoe de um microscopio, como acontece na maioria 
das escolas deste pais, pode tornar tais experiencias muito mais inte- 
ressantes, (bem entendido, quando sabe emprega-lo). 

O autor destas linhas tern vivo na memoria o seu 
tempo de ginasiano: a botanica era entao considerada 
pelos alunos como uma disciplina enfadonha. O ensino 
ocupava-se sobretudo com a contagem dos estames, com 
as diferen(;as entre as folhas denteadas e crenadas, etc., 
coisas essas faceis de ensinar mas dificeis de aprender e 
sem proveito para o aluno. Devemos hoje acautelar-nos 
e evitar que os nossos professores de amanha caiam nos 
mesmos erros. 

Podemos, perfeitamente, tornar o ensino universitario tao vivo 
e pratico que o aluno, mais tarde, seja capaz de realizar experien- 
cias, fazer excursoes e demonstraqoes claras. 

2.°) Os tecnicos sao aqueles que para o futuro pretendem de- 
dicar-se a agronomia ou economia florestal, etc; os futuros mestres 
e pesquisadores agronomos que irao exercer suas atividades em ins- 
titutes experimentais e de ensino formarao sua cultura em institutes 
de botanica geral. So serao bem sucedidos quando tiverem otimas 
bases adquiridas no dominio de botanica geiral. Foi sempre confir- 
mada essa asser^ao ao Autor na ocasiao de suas visitas aos estabele- 
cimentos de botanica aplicada, inclusive os do Estado de Sao Paulo. 
As bases de botanica geral que o tecnico necessita sao, principal- 
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mente, as que se referem a Fisiologia, Anatomia e aos problemas de 
genetica vegetal. Para poder descobrir uma molestia ou lesS.o nos 
tecidos da planta doente, e necessario que o tecnico conheqa, primeira- 
mente, com exatidao, a anatomia da planta normal. 

3.°) No que se refere a 3.a cafegoria de estudantes, aqueles 
que desejarem tornar-se pesquisadores botanicos constitu'irao uma 
fraqao importantissima mas pequena, a menor de todas. Para a 
sua formaqao cultural e preciso que, como os outros estudantes, ad- 
quiram conhecimentos basicos e miiltiplos de botanica geral. Sua 
cultura ulterior deve ser feita de acordo com as aptidoes individuals, 
mantendo o aluno permanente contacto com o professor, que estara 
sempre pronto a dar-lhe conselho e apoio, deixando-lhe, entretanto, 
inteira liberdade na escolha das disciplinas que principalmente o in- 
teressarem. Compete, porem, ao mestre evitar que o aluno se es- 
pecialize cedo demais e caia na unilateralidade. 

* * * 

As bases do ensino ficaram mais ou menos traqadas com o que 
ficou dito acima, isto e: colocar, naturalmente, em primeiro piano, 
as questoes cientificas gerais, que sao do maior interesse pratico e 
teorico. Deixar de lado todas as minucias acessorias, como materia 
de ensino formal que so serve para sobrecarregar a inteligencia sem 
trazer proveito para a compreensao geral. Convem, aqui, mencionar 
novamente o papel da botanica sistematica. Cada estudante deve ter 
tal conhecimento do sistema vegetal' que Ihe permita distinguir os 
grupos principais, tornando-o apto a utilizar-se da literatuta para 
classificar as plantas que Ihe sao desconhecidas. Os principais repre- 
sentantes da vegetaqao nacional e as plantas de cultura internacional 
poderao assim ser estudados pelo aluno. Decorar, porem, o nome 
de uma serie enorme de plantas constitue uma sobrecarga demasiado 
grande, dado o numero de materias que todo o estudante de ciencias 
naturais deve seguir. 

A divisao dos cursos decorre, naturalmente, do que acima disse- 
mos. Terminado o curso, o estudante deve ter uma compreensao 
exata da estrutifra e da funqao dos orgaos da planta. Deve saber 
como esta cresce, como se alimenta e como se reproduz e, finalmente, 
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conhecer os principals grupos vegetais, assim como a distribuiqao 
fitogeografica na terra e sobretudo no Brasil. Essa materia pode 
ser dada em tres anos, dividida da seguinte maneira: 

I — Anatomia e morfologia da planta, levando-se em consi- 
deragao a funqao de cada parte. 

II — Vista geral dos grupos sistematicos em serie filogenetica. 

Ill — Fisiologia da nutriqao, do crescimento e da reproduqao, 
levando-se em consideraqao a iadaptaqao da planta ao 
meio ambiente (Ecologia). 

Das duas primeiras partes, cada uma pode ser dada de tal ma- 
neira que o aluno siga do mais simples ao mais complexo. Desse 
modo o estudante podera comeqar tambem pela 2.a parte, isto e, a 
sistematica, para estudar em seguida a anatomia e morfologia. Por- 
tanto, as aulas poderao ser dadas em conjunto durante dois anos, 
havendo apenas no terceiro ano necessidade de urn curso especial. 

As aulas sao dadas duas vezes por semana, com uma bora de 
preleqao seguida de duas boras e meia de trabalhos praticos, du- 
rante os quais cada estudante examina por si proprio o que foi ex- 
plicado. Exercita-se, durante esse tempo, na confecqao de prepara- 
dos e na realizaqao de expdriencias. Desse modo desenvolvem-se as 
aptidoes praticas do estudante, ficando, alem disso, as conferencias 
precedentes livres de muitas demonstraqoes, que podem ser realizadas 
na aula pratica seguinte pelo proprio aluno. 

Alem dos cursos regulares, facilita-se aos interessados a fre- 
qiiencia ao laboratorio em outras boras que nao as de aula, para 
fazer trabalhos proprios. Com grande satisfaqao de nossa parte, ja 
se fez uso regular dessa possibilidade desde o 1.° semestre, o que 
demonstra o interesse existente. 

INSTALAgAO DO INSTITUTO 

A instalaqao do Instituto Botanico pode corresponder aos tra- 
balhos que este tern em mira, sem sobrecarregar demasiadamente os 
cofres publicos. Atualmente, o departamento dispoe de tres salas 



de trabalho, de uma sala de Qmmica e de uma para esterelizaqao e 
outros servi^s desse genero. Alem disso, instalaram-se no terra^o 
duas estufas, cultivando-se tambem um terreno cedido pela Facul- 
dade de Medicina, onde se fazem algumas planta^oes para expe- 
riencias e demonstraqoes. 

Para as aulas teoricas e praticas dispomos atualmente de um 
bom anfiteatro e da sala de aulas praticas do Departamento de Fi- 
siologia da Faculdade de Medicina. 

Com tais instalaqoes podemos levar a cabo a tarefa do insti- 
tute durante os dois primeiros anos. Assim que tiver inicio o curso 
de fisiologia (1937), serao indispensaveis mais salas, como sejam 
algumas camaras escuras para experiencias fototropicas, 2 salas para 
temperatura constante, sendo que uma delas com instalaqoes para ar 
frio. Sera tambem necessaria uma sala para fotografia e repro- 
dugao. 

Como auxiliares, colaboram, atualmente, com o diretor: uma 
assistente-tecnica, um jardineiro, um secretario que trabalha meio- 
dia e um servente. A partir de 1936, havera a mais um assistente 
cientlfico e um jardineiro especializado. 

Os aparelhos que o institute possue atualmente sao: um pequeno 
numero de bons microscopies para 20 alunos e para uso interne, 
alem do aparelhamento necessario para fotografia. Dispoe ainda dos 
aparelhos mais necessaries a microtomia e bacteriologia, assim como 
vidraria, drogas, estativas, etc., etc. 

A quantidade de material de ensino, por enquanto, ainda nao e 
grande, pois geralmente nao pode ser adquirido e sim confeccionado 
no proprio laboratorio. Entretanto. ja foram feitas algumas cen- 
tenas de valiosos preparados microscopicos, assim como uma serie 
de culturas puras de cogumelos, bacterias e algas. Nas estufas culti- 
va-se uma serie sempre crescente das plantas mais interessantes para 
o ensino. Esta ainda em formaqao a cole^ao de material para museu, 
assim como o herbario. Tais coleqoes se enriquecem paulatinamente, 
a medida que vamos fazendo novas excursoes. Possue, tambem, o 
departamento uma cole^ao de mais de 100 pranchas feitas de acordo 
com as exigencias progressivas do ensino e obedecendo a dados exatos. 
Tais pranchas sao usadas com mais utilidade do que projeqoes de dia- 
positivos, quando representam fatos de importancia: estando sob as 
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vistas do aluno durante todo o tempo da preleqao, gravam-se melhor 
os assuntos por elas representados. 

A unica parte da instalaqao cientifica do departamento que ape- 
nas esta em inicio e a Bibliotheca. Para organiza-la de maneira 
racional e necessario ter-se uma ideia geral dos meios monetarios 
disponiveis, nao so no decorrer de um ano, mas tambem para o fu- 
ture. Com a quantia em dinheiro, ja recebida, foi possivel prover o 
instituto com algumas das mais necessarias obras fundamentais, tanto 
assim que possue atualmente os principais trabalhos sobre a flora 
brasileira, quer obtidos por aquisiqoes proprias, quer por empres- 
timo. Foram tambem adquiridos alguns tratados de botanica indis- 
pensaveis. Mas, nao so para a realizaqao de trabalhos cientificos 
como para que o ensino seja mantido a altura de sua epoca, e indis- 
pensavel a aquisiqao permanente de um determinado numero de pu- 
blicaqoes periodicas. A assinatura definitiva destas pode ser to- 
mada, quando se tiver uma ideia geral das somas disponiveis para 
o futuro. A interrupqao da assinatura de uma publicaqao desvaloriza 
os numeros ja existentes. Para se poder fazer, futuramente, a en- 
comenda das publicaqoes necessarias, o departamento organizou uma 
relaqao de todas as revistas botanicas recebidas no Estado de Sao 
Paulo e na cidade do Rio de Janeiro. Pretende o Instituto assinar, 
principalmente, as que ainda nao se acham aqui em circulaqao. 

A atual instalaqao do Instituto e apenas provisoria. Existe o 
piano de instalaqao em comodos mais amplos e apropriados. Seja, 
pois, permitido ao Autor dizer, em algumas palavras, como deveria 
ser instalado o futuro instituto se quisesse prestar os melhores ser- 
viqos com as menores despesas. 

Deve ter um predio proprio que, a principio, pode ser modesto 
se nao for excluida a possibilidade de aumento futuro. O essen- 
cial e que se localize mim jardim destinado a culturas experimen- 
tais. Estudantes e professores devem exercer suas atividades entre 
plantas vivas. Nao disporiam das facilidades necessarias num pre- 
dio universitario comum. No que diz respeito a botanica, ja se 
resolveu na Europa e na America instalar os Institutes desse ge- 
nero no sen proprio campo experimental. Foram freqiientes as so- 
luqoes intermediarias: os institutes permaneciam nos edificios uni- 
versitarios, possuindo estaqoes experimentais em plena natureza. Ne- 
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cessitava-se de numero dobrado de auxiliares e ainda assim a solu- 
qao nao era satisfatoria. Nao ha diivida alguma, dada a importan- 
cia da botanica e o desenvolvimento progressive de Sao Paulo, que 
aqui surgirao as mesmas necessidades. Uma mudanqa ulterior e 
dispendiosa e inutilizaria grande numero de culturas ja existentes. 

aconselhavel comeqar direito desde o inicio. Como os services de 
jardineiros serao sempre necessaries, o Institute podera utilizar urn 
deles tambem como porteiro, suprimindo-se deste modo maiores des- 
pesas com este. 

Se o institute for bem instalado desde o inicio, havera a possi- 
bilidade de diminuir sua verba de manutenqao e, ao mesmo tempo, 
tornar-se cada vez mais util para a ciencia e paira o pais. Todos 
os botanicos do mundo se interessam, sobremaneira, pela vegetagao 
tropical. Ha inumeros paises interessados em mandar seus bota- 
nicos para os paises tropicais, para o estudo da flora dessas regioes. 
Ha, entretanto, poucos institutes aos quais se possam dirigir tais bo- 
tanicos (o mesmo se da em relacao aos zoologos). Famoso e ape- 
nas o Jardim Botanico de Buitenzorg, em Java, procurado pelos zoo- 
logos e botanicos de todo o mundo.. Atualmente, porem, ja per- 
deu seu antigo valor. Se nos fosse possivel oferecer aos biologistas 
oportunidade para trabalhar em Sao Paulo, teriamos aqui um cen- 
tre de pesquisas tropicais, sem maiores esforqos e sem maiores des- 
pesas. As instalaqoes e aparelhos que possuimos podem ser postos 
a disposic;ao desses visitantes. A vantagem para nos consistiria no 
intercambio cientifico regular assim estabelecido, contribuindo-se 
igualmente, para o progresso cientifico do pais e para a sua elevaqao 
no conceito universal. O que dai resultara, sobretudo, e a obtenqao 
de muitos periodicos e publicagoes cientificas que talvez nunca pu- 
dessem ser obtidos mediante contribuiqao em dinheiro. A proximi- 
dade de florestas virgens, de facil acesso pelas estradas de ferro, a 
estagao ja existente no Alto da Serra, a contigiiidade de praias e do 
mar com sua vegetaqao ainda pouco conhecida, fazem de Sao Paulo 
um excelente centro para tais fins. 

Julgo poder dizer que, se o Institute Botanico se desenvolver de 
acordo com o que acima ficou esbo^ado, podera prestar serviqos de 
utdidade para o Estado de Sao Paulo e para o Pais. 
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O ensino da Zoologia no Institute criado na Universidade de 
S. Paulo, recebeu, desde o inicio, a orientaqao do Prof. Ernst Bress- 
lau, contratado para a regencia da respectiva cadeira. Tendo sido 
professor de Zoologia em Strassburgo, o grande centro cientifico 
que mereceu do governo alemao de antes-guerra os maiores cuida- 
dos no provimento de suas catedras, e ultimamente (1925-1933) or- 
ganizador e primeiro diretor do Institute de Zoologia de Colonia, 
trouxe-nos o ilustre zoologo alem da notavel capacidade de organiza- 
qao e administraqao, profundos conhecimentos de zoologia geral e 
principalmente da fauna neotropica, e a sua grande atracqao pelo en- 
sino da ciencia a que dedicou toda a sua vida. Foi com grande en- 
tusiasmo que aceitou o convite para a catedra de Zoologia em Sao 
Paulo, com o mesmo interesse com que aqui veio nas tres primeiras 
vezes (1904, 1913, 1929), em busca de material nosso para os sens 
estudos. 

Senhor de titulos que o tornavam elemento mais adequado para 
nossa recem-fundada Universidade, Bresslau foi portador do que 
havia de mais moderno em materia de organizaqao cientifica e de 
ensino da "scientia zoologica", particularmente da Zoologia Geral. 

Como se sabe, acentuado tern sido o progresso da Zoologia, de- 
terminado pelo numero sempre crescente de fatos novos observados 
por uma serie intermina de investigadores. Notadamente, com o 
surto da Genetica e da moderna "Entwicklungsmechanik" ou " mor- 
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fologia ou ainda fisiologia causal do desenvolvimento", novos ra- 
mos de especialisa«;ao da Biologia, sensiveis foram as modificaqdes na 
interpreta^ao de multiples problemas das diferentes divisoes da Zoo- 
logia. 

O que se passa, por exemplo, com a Sistematica atual, reflete 
bem a extensao da influencia que essas e outras disciplinas parale- 
las t^em exercido no campo da Zoologia em geral. A classifica^ao 
dos animais nao mais se demora exclusivamente na analise super- 
ficial e rapida de seus caracteres externos, com o intuito unico de 
catalogar nomes novos, mas exige o conhecimento profundo, nao 
somente dessas mesmas particularidades, mas tambem das causas que 
as determinam ou as alteram, da funqao que exercem, o que vale 
dizer, a Sistematica tornou-se a sintese dos elementos fornecidos pela 
Morfologia, pela Fisiologia, pela Embriologia, nao deixando de lado 
aquelas outras disciplinas que acima lembramos, a Genetica ou melhor 
a Citogenetica, a Morfologia ou Fisiologia causal do Desenvolvi- 
mento, etc. 

Por este exemplo que poderiamos facilmente multiplicar, se ve que 
o progresso sempre ascendente da Zoologia Geral, se tern endereqado 
antes no terreno fisiologico, na ohamada Zoologia experimental, que 
hoje, a bem dizer, domina o campo das investigaqoes nos animais, 
nao precindindo porem nunca das bases morfologicas, as quais 
hao de sempre constituir o fundamento de qualquer rumo novo que 
a Zoologia Geral possa tomar. 

Compreendendo bem as condiqoes especiais do nosso meio cien- 
tifico, onde se tern desenvolvido predominantemente a Zoologia ApH- 
cada e nao o "estudo dos animais sob o ponto de vista esUritamente 
cientifico puro", e ainda mais, perfeitamente ao par das ultimas e 
mais importantes aquisiqoes no dominio da Zoologia Geral, Bresslau 
mesmo antes de partir da Alemanha em 1934, ja providenciava para 
a mstalaqao do novo Institute de Zoologia. 

Enquanto nao se estabelecia bem o local e se aguardavam os 
aparelhos, moveis, etc. dedicava-se ele aqui as pesquisas especiais. Du- 
rante esse tempo, sem uma peqa sequer no Institute, mas graqas a 
cooperaqao dos Laboratorios de Anatomia Descritiva e de Parasito- 
logia da Faculdade de Medicina, e dos Institutes Biologico e do Bu- 
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tantan, pode iniciar a colheita de material nas excursoes as margens 
dos rios Pinheiros e Tiete, da Cidade Jardim, da Cantareira, etc. 
Tivemos oportunidade de acompanha-lo nesse tempo, inumeras ve- 
zes, nesse "reconhecimento do terreno", e tambem a Santos, a Cam- 
pinas, a Piracicaba etc., onde o Professor procurava, nao so estudar 
melhor o nosso meio cientifico, como se orientar sobre a situaqao 
bibliografica dos nossos estabelecimentos de estudos zoologicos. 

Na instalaqao e na organiza^ao do Instituto dispendeu Bresslau 
extraordinaria energia. Como veremos, visava ele dotar a nossa 
Universidade de um estabelecimento modelar, onde se pudesse apro- 
veitair a atividade dos nossos jovens alunos, interessando-os, o ma- 
ximo possivel, nos estudos dos problemas principais da Zoologia 
Geral. 

Graqas a coopera^ao da Faculdade de Medicina e principal- 
mente do Diretor do Departamento de Parasitologia da mesma, pode 
o Instituto ser instalado em 5 amplas salas, pertencentes a esse De- 
partamento, na ala esquerda do magnifico predio, depois do neces- 
sario trabalho de adaptaqao. Neste mister Bresslau fazia questao 
de dirigir em pessoa os operarios; desenhava,ele mesmo, as mesas, 
os bancos, os armarios, determinando a respectiva localizaqao numa 
planta por ele de antemao esboqada. Tudo foi previsto e executado 
sob as suas vistas, com o interesse de obter o indispensavel, dentro 
da verba que Ihe foi concedida. Bsse trabalho, iniciado no ultimo 
trimestre de 1934, so foi terminado em Marqo de 1935, coincidindo 
com o inicio das aulas a instalaqao do Instituto. 

O ENSINO 
Pesava muito ao grande cientista nao poder preparar, como era 

de sen desejo, a mingua do tempo e do aparelhamento necessario, 
o material indispensavel ao curso. Desdobrou-se a sua atividade para 
conseguir iniciar na epoca regulamentar as suas liqoes, com um mi- 
nimo de material apropriado. Dos propositos de que se achava ani- 
mado e do trabalho que pretendia realisar, poderemos ter uma ideia 
pela aula inaugural, realizada a 20 de Marqo, e da qual transcre- 
vemos alguns trechos copiados de suas notas: 

com imenso prazer que inicio hoje as minhas aulas. 
Esperava ha mais de seis meses por este dia, em que final- 



mente, me e permitido cumprir com a minha honrosa missao, 
para a qual fui contratado, isto e, ensinar Zoologia Geral no 
magnifico ambiente da ilustre Faculdade de Filosofia, Cien- 
cias e Letras, da Universidade de Sao Paulo. Grande e o nu- 
mero dos naturalistas que se ocuparam ate hoje com a explo- 
ragao da riquissima fauna do Brasil. Formavam-se como 
zodlogos ou no estrangeiro ou por estudos particulares, nao 
havendo possibilidade de se especializarem em Zoologia por 
meio de cursos superiores, uma vez terminados os cu;rsos das 
escolas secundarias. eminente a otima qualidade e a bri- 
Ihante execuqao dos excelentes trabalhos produzidos por estes 
sabios "self-made men". Mas nao deve causar admiraqao que 
as pesquisas feitas por eles se referem de preferencia a Zoolo- 
gia Aplicada aos grupos do reino animal, que interessam ao 
bomem em primeiro lugar pelo seu valor pratico ou para a in- 
dustria animal ou como causadores de doen^as ou como parasi- 
tas ou plantas. Ao contrario, sao pouquissimas as investigaqoes 
realizadas em muitos grupos zoologicos, que deixam de ter in- 
teresse pratico, cujo valor cientifico, porem, nao e de menor 
importancia; ba mesmo, grande numero de grupos, entre os 
animais brasileiros, que ate hoje sao completamente inexplora- 
dos e desconhecidos. F, por isso, uma acqao grandiosa, a que 
o povo Paulista, num surto renovador, digno de sua cultura ele- 
vada e vasta, quiz preencher tais e outras lacunas, com a cria- 
qao da Universidade de S. Paulo, dan do assim a ciencia pura, 
aos estudos dos altos problemas cientificos o seu devido lugar 
na vida inteletual da naqao. E se me coube a honra de ensi- 
nar neste ilustre Gremio o ramo da Zoologia Geral, prometo 
que tudo farei para conduzir aqui ao auge esta ciencia, a qual 
dediquei toda a minha vida. Neste sentido saudo os meus dis- 
cipulos entre os quais se acham muitos, cujos nomes ja sao 
bem conhecidos no mundo cientifico, medicos de alta distinqao 
e especialistas em varias classes e familias do reino animal, pes- 
quisadores entusiasmados, ou da Zoologia sistematica ou apli- 
cada. Outros sao moqos, novatos nos estudos universitarios, 
mas nao menos animados pelo seu amor as ciencias naturals. 
Vamos organizar em conjunto uma sociedade de estudos zoo- 
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logicos e criar desse modo para t.odos uma base tao larga quanta 
possivel de conhecimentos gerais, facilitando assim aos ja for- 
mados uma visao mais ampla sobre o campo da sua especia- 
lidade, e alem das suas fronteiras e aos principiantes um fun- 
damento firme ou para se especializarem mais tarde como pes- 
quisadores num determinado territorio da Zoologia ou para se 
formarem como professores competentissimos dos ginasios e 
escolas do nosso pais. 

Nao obstante a satisfaqao que me proporciona tal missao, 
sinto ao mesmo tempo certo pesar. Querendo fazer as mi- 
nhas conferencias em portugues, lastimo muito nao saber ate 
hoje a fundo esta lingua, e ser, por isso, obrigado a recorrer 
as notas no inicio. Mas espero, quanto antes, poder dispensar 
o manuscrito, como sempre foi de meu habito. 

Alem disso, sinto-me muito apreensivo por nao me ter 
sido possivel, por circunstancias independentes da minha von- 
tade, preparar este meu primeiro curso tao bem quanto dese- 
java. Conforme as minhas intengoes e esperanqas e segundo 
as primeiras combinaqoes, a instalaqao do Institute de Zoologia 
deveria ser terminada ja antes do fim do ano passado. Neste 
caso ter-se-ia bastante tempo para arranjar todo o material 
para as nossas aulas, como p. ex. preparaqoes totals e cortes dos 
ammais a serem estudados, assim como folhas com notas, e de- 
senhos a serem distribuidos aos alunos e muito mais. A tanto, 
porem, nao chegou. A instalaqao do Laboratorio acaba de ser 
concluida, ou melhor "quasi" concluida por estes dias; os apa- 
relhos, microscopios, microtomos, etc. vieram somente ha pouco 
ou em parte ainda nao chegaram. Assim, muitos trabalhos 
preparatories com relaqao aos cursos ainda nao puderam ser 
efetuados. Queiram, por isso, meus senhores, contentar-se 
indulgentemente com o material um pouco escasso e ate impro- 
visado, que consegui obter para as nossas aulas e queiram nao 
julgar demais rigorosamente as respectivas imperfeiqoes que 
a ninguem afligem mais do que a mim. 

Alem disso, mais outra dificuldade se me depara, que con- 
siste em se compor a turma dos meus alunos um pouco hete- 
rogenea, de uma parte, como ja disse, de principiantes nos 



estudos universitarios, e de outra, de cientistas ja formados. 
E' pois inevitavel que muitas vezes nas minhas prelegoes terei 
que escolher ou falar sem tomar em consideraqao o nivel dos 
conhecimentos dos novatos, ou repetir aos outros o que ja sabem, 
Neste dilema sempre escolherei o segundo dos dois males re- 
feridos, por parecer-me este o menor. Nao ficarao prejudica- 
dos os ja formados, o tinico inconveniente seria aborrece-los 
com a repetiqao. Noutro caso, mao ficariam satisfeitos, e eu 
nao cumpriria o meu programa de ensino no sentido por mim 
almejado, que consiste em fornecer aos alunos uma completa e 
bem fundada noqao da Zoologia Geral. Este objetivo espero 
conseguir, nao somente por aulas teoricas, mas unindo as 
mesmas, semptre, observaqoes e experiencias pessoais dos 
alunos. Ocupar-nos-emos no primeiro ano letivo da Morfolo- 
gia e Biologia dos Invertebrados, no segundo, dos Vertebrados. 
Concomitante com este cur so fundamental, durante os tres anos 
de estudo, havera uma aula teorico-pratica por semana — co- 
meqando no segundo semestre — onde se tratara dos seguintes 
capitulos: 

1.° ano — Embriologia dos animals e fisiologia causal do de- 
senvolvimento 

2.0 " — Fisiologia animal (comparativa) 

3.° " — Zoogeografia e ecologia dos animais. 

Estas aulas especializadas servirao para completar o curso 
fundamental, e conduzir assim os alunos, cada vez mais, ao 
estudo dos problemas atuais da ciencia moderna. 

Estabelecer-se-a um sistema rotativo, tanto para o curso 
fundamental como para a parte especializada, permitindo sem- 
pre aos principiantes entrarem nos cursos, cujo turno chegar 
no ano respectivo. Sendo o curso fundamental apenas de dois 
anos, os alunos do 3.° ano freqiientarao somente a aula espe- 
cializada, ocupando todo o seu tempo disponivel em estudos 
zoologicos praticos no Laboratorio do Departamento de Zoologia. 

Assim, os alunos no curso de tres anos serao preparados 
simultaneamente, para poderem realisar mais tarde, por inicia- 
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tiva propria, investigagoes cientificas que os habilitem a receber 
o grau de doutor. 

Seguindo tal programa, iniciaremos o nosso curso neste 
ano com o estudo dos Invertebrados e a partir do segundo se- 
mestre com o da Embriologia dos animals e da sua fisiologia 
causal ou como se diz muitas vezes da "mecanica do seu de- 
senvolvimento". 

Bresslau tinha a seduqao da atividade. Todo este esplendido 
programa que idealizara vinha sendo executado com um rigor 
excepcional, nao obstante as multiplas dificuldades que se Ihe ante- 
punham. A incipiente instalaqao do Institute, o inicio da sua orga- 
nizaqao, a insuficiencia de aparelhamento, a falta de livros e manuals 
de zoologia entre muitos outros, eram obices que entravavam o seu 
carateristico dinamismo. Apesar de tudo, nao diminuia o entusiasmo 
pela ciencia predileta. E esse entusiasmo aliado a um grande otimis- 
mo, era melhor incentive para aqueles que vinham ouvir as suas sabias 
li^des, preparadas com cuidado e esmero inexcediveis. 

A VIDA DO INSTITUTO DE ZOOLOGIA 

No Institute de Zoologia, como depreendemos do programa 
exposto acima, pretendia o saudoso Mestre: 

a) formar professores para o estabelecimentos de ensino se- 
cundario. 

b) constituir um grupo de pesquisadores de assuntos zoologi- 
cos, principalmente da Zoologia Geral. 

c) contribuir para a extensao da cultura zoologica de quantos 
se i nteressassem pela Zoologia, particularmente daqueles que se tern 
dedicado ao estudo da Zoologia Aplicada. 

E' funqao da Faculdade de Ciencias criar bons professores do 
ensino secundario. Mas e obvio nao ser esta a sua unica finalidade. 
E imprescindivel um minimo de interesse pela pesquisa cientlfica, um 
certo grau de "espirito cientifico" para ser um bom professor. 
Aquele que nao tiver tais qualidades, podera quando muito ser um 
explicador ou um repetidor, mas nao um verdadeiro mestre que sabe 
e procura comunicar ao aluno o interesse pela ciencia. 
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Esta pois, na essencia da formaqao do professor da escola se- 
cundaria, aquilo que caracteriza o espirito universitario: o interesse 
pela investiga^ao cientifica. E despertar esse interesse no aluno, seja 
ele o future guia no Ginasio Secundario, seja o pesquisador no labo- 
ratorio, e e sera sempre a missao precipua do lente de um Institute 
Universitario. 

Neste genero de estudos, e no nosso caso, da Zoologia Geral, 
desempenha papel importante a organizaqao do laboratorio, o lugar 
das observances, das pesquisas, dos exerdcios praticos, etc.. No 
ensino das ciencias naturais, diz-nos notavel escritor: "quern nao 
mostra, nao ensina". Somente com um bem organizado curso 
pratico se conseguira transmitir aos alunos, futures professores se- 
cundarios, uma boa cultura de zoologia, per meio de acentuado 
adestramento na observaqao dos animais, afim de despertar neles, 
sempre que possivel pelo contacto com a natureza viva, a atenqao 
pelos fenomenos naturais. 

A ausencia de tal interesse ja notoria nos nossos alunos, mesmo 
das escolas superiores, provem em grande parte, por certo, do ensino 
demasiadamente livresco dos ginasios. Rarissimas sao as excursoes 
ao campo, pouquissimos os laboratorios, minguadas as preparaqoes, 
quando existem, e assim mesmo guardadas nos armarios e jamais 
manuseadas pelos estudantes. Mas neste particular, nao cabe tanta 
culpa aos professores e nem mesmo aos diretores dos cursos se- 
cundarios. Podemos falar com a nossa experiencia de dez anos de 
magisterio em alguns ginasios desta Capital. Foi sempre com esforqo 
imenso que conseguimos transformar a maior parte das liqoes teo- 
ricas, em demonstraqoes praticas. Quasi nunca nos foi possivel rea- 
lizar uma excursao. O programa extensissimo, o horario demais 
apertado, o acumulo de materias nas ultimas series, eram e sao ainda 
os maiores responsaveis pelo estado precario em que se encontram 
os jovens estudantes dos estabelecimentos secundarios, em materia 
de Historia Natural. 

Tudo isto aliado ao professor auto-didata, e muito mal remu- 
nerado, e ao excesso de exames, de provas, de sabatinas, faz com que 
cheguemos ao descalabro na frase pitoresca de um distinto professor 
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de "ensinar, em plena exuberancia da flora e fauna tropicals, a His- 
toria Natural nos ginasios, com plantas e bichos empalhados... 
vindos da Europa". 

O Institute de Zoologia, na parte que Ihe compete, nao medira 
esforqos para, senao evitar, pelo menos, atenuar todos esses males, 
principalmente formando o bom professor de Zoologia. 

Mas alem dessa importante missao de formar e instruir os futures 
mestres de escolas secundarias, ha uma outra, por certo maior e mais 
dificil, como a de constituir pesquisadores de Zoologia. Serao estes 
os continuadores e os guardas do patrimonio do Institute, do qual 
Bresslau desejara fazer um grande centro de pesquisas zoologicas. 
Ja havia ele catalogado alguns temas originals sobre assuntos ainda 
nao esclarecidos da nossa riquissima e caracteristica fauna tropical, a 
serem tratados oportunamente. Aguardava somente desenvolver aqui 
a sua actividade nesse sentido, sempre esperanqoso de contar com 
um bom numero de estudiosos que almejassem dedicar-se a esta ta- 
refa. Tinha conseguido certa copia de material para investigaqoes, 
como por exemplo, entre outros, numerosas peqas osseas da Baleia 
capturada em agosto de 1934 e por nos ambos examinada em Santos. 
A publicaqao das respectivas notas ainda nao pode ser feita, em vir- 
tude do pesado encargo que tivemos de continuar a obra de vulto 
iniciada aqui pelo saudoso Mestre. Oportunamente deverao vir a 
lume estes interessantes estudos que ainda se acham em prepare, assim 
como outros por ele sugeridos. 

Certamente, com o correr do tempo, teria o Prof. Bresslau sa- 
tisfeito o desejo maximo de instituir em S. Paulo, um grande centro 
cientifico, se a morte tao rapidamente nao o fizesse desaparecer do 
nosso convivio. Bste ponto, porem, constitue ainda hoje, e claro, 
um dos fundamentos e uma das razoes de existencia do Institute. 

Finalmente, o desenvolvimento da cultura geral e a maior am- 
pliaqao dos conhecimentos dos estudiosos da Zoologia Aplicada, e 
outra finalidade deste centro de estudos zoologicos. Ainda aqui a 
base se acha na Zoologia Geral. '"A ciencia aplicada, afirma Prell 
(1)", ou como se deve dizer a ciencia aplicdvel — "aplicavel" e a 
ciencia, e "aplicada" so se torna ela na pratica — e apenas uma 

(1) — Prei.l, Heinricih — Ueber re hie und angewandte Zoologie — Verll 
Paul Parey, 1928, Berlin, pag. 13. 



parcela da ciencia "pura". A vulgarizqao de trabalhos aqm reali- 
sados e a conseqiiente aplicaqao pratica que dai resultasse, seria. sem 
duvida, contribuiqao de valia patra o desenvolvimento da pecuaria e 
da agricultura, seja pelo estudo dos animais uteis, seja pelo dos 
nocivos. 

Em plena atividade no Institute, cuidando e provendo, como Ihe 
era possivel, as suas inumeras necessidades, comunicando a todos a 
sua simpatia e o seu amor a ciencia, cedo desapareceu o querido 
Mestre, deixando na terra fertil a semente em germinaqao do seu 
fecundo labor. (2) 

Apos a sua morte, por designaqao do Exmo. Srw. Diretor da Fa- 
culdade procuramos continuar como possivel a missao tao promisso- 
ramente iniciada. 

Seguindo rigorosamente o seu programa, foi estudada toda a 
parte de Invertebjrados. Os trabalhos do Institute continuaram com 
intensidade, com o auxilio valioso da Assistente tecnica Sta. Gertrud 
Siegel. Foram mantidas as duas boras de aulas teorico-praticas e 
as seis boras semanais de exercicios dos alunos. Com a continuaqao 
das excursoes, foi grandemente aumentado o material para estudo 
tendo sido feitas cerca de 1.200 prepara^oes mioroscopicas, compreen- 
dendo todos os principals grupos dos Invertebrados. 

Nao obstante a exigiiidade do mimero de auxiliares do labora- 
torio, uma assistente tecnica, uma dactilografa e um unico servente, 
foi sempre possivel dar todas as aulas com regularidade e realizar 
os exames do 1.° e 2.° semestre, nos quais os alumnos demonstraram, 
relativamente, bom aproveitamento. 

Neste ponto, convem frizar, a inovaqao trazida com o advento da 
Universidade. Na 2.a Subsecqao de Ciencias Naturais foi concedida 
aos professores ampla liberdade para o modo de realizaqao dos exa- 
mes. Foi preferido para a Zoologia, como e natural, em ambas as 
vezes, o pratico, e versando sobre toda a materia lecionada. Pelos 

(2) Excepcionais foram as comemoracoes em homenagem a memoria do 
Prof. Bresslau. Como Assistente do Institute de Zoologia tomamos parte nas 

seguintes: 
a) Sessao do Gu!b Zoologico do Brasil, a 31-V-1935; 
b) na reiiniao semanal do Instituto Biologico a 29-V-93S. 
c) na Sociedade de Biologia de S. Paulo, a 8-6-935; 
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resultados obtidos e pelos metodos seguidos podemos adeantar, bas- 
taria um unico exame no ano. O excesso de provas, sem duvida, faz 
do aluno mais um automata do que um verdadeiro estudante, o qual 
passa a estudar "ndo para saber", mas tao somente "para passar no 
exame", isto e, para obter a sua promo^ao. Despertar a aten^ao 
dos alunos pela Zoologia, criar neles o gosto pela observaqao dos inte- 
ressantissimos fenomenos que se passam nos animais, dando-lhes os 
meios para estudo, foi sempre objetivo primacial aqui pretendido. O 
exame freqiiente, como tern sido feito em outros estabelecimentos con- 
generes, e antes "um exame fiscal" ou melhor uma advertencia ao alu- 
no que nao tern aproveitado bastante o curso. Efeito mais eficiente se 
obteria com as argiiiqoes periodicas, e as folhas de exercicios praticos 
tal como se processa em Universidades estrangeiras, notadamente na 
Alemanha. Aqui mesmo em Sao Paulo, em nosso tempo no curso 
medico, era e e ainda exigido de cada aluno no Laboratorio de Anato- 
mia dirigido pelo Prof. Bovero, um rmnimo de preparaqoes anato- 
micas, o qual o habilita ao exame final. Em o Institute de Zoologia, 
com otimos resultados, foi esse o processo seguido, o qual alias, era 
tambem o do Prof. Bresslau, acompanhando-se cada aluno durante 
os exercicios praticos, fiscalizando-se as operaqoes, conrigindo-se os 
desenhos, e procurando observar sempre, o grau de aproveitamento 
de cada um. Os resultados, ja dissemos, foram relativamente satis- 
fatorios, e. mais se teria conseguido, se melhores" fossem as dotaqoes do 
Institute, nao somente na parte de aparelhamento, como na parte 
de pessoal auxiliar habilitado. 

Nao obstante o arduo encargo determinado pela organizaqao e 
continuaqao da montagem do Institute, nao foi descuidada a parte 
referente as pesquisas, tendo sido colhido e preparado material para 
investigaqoes de determinados pontos de Zoologia, de que fomos 
incumbidos pelo Prof. Bresslau. Aqui tivemos tambem durante certo 
tempo, o Dr. R. v. Ihering, diretor da Comissao de Piscicultura do 
Nordeste, que efetuou numerosas observaqoes sobre a hipofisaqao de 
peixes dagua doce. 

A divulgaqao de conhecimentos zoologicos e inerente a vida dos 
Institutes de Zoologia. Pode-se dizer que em grande parte os zoologos 
tern sido grandes vulgarizadores, principalmente quando tiveram o 
espirito amadurecido no arduo trabalho" da ciencia pura e conse- 
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guiram assim um prof undo grau de conhecimento da Zoologia. A 
vulgarizaqao aproveita principalmente ao publico em geral, nao so 
para o desenvolvimento da sua cultura como, muitas vezes, para uti- 
lizaqao pratica. 

Prof. Bresslau pouco depois de aqui chegar, concorreu eficiente- 
mente para o brilhantismo da serie de conferencias de professores da 
Universidade, em 1934, com o seu substancioso trabalho sobre "A 
origem dos Mamiferos" ponto central de suas investigagoes durante 
quasi toda a sua vida cientifica. Pelo nosso lado, continuando na 
execuqao do programa traqado pelo Mestre, realizamos na sessao se- 
manal do Instituto Biologico, uma palestra sobre "Dados sobre a 
Biologia dos Celenterados do litoral Santista". 

A instalaqao do Instituto devera intensificar-se durante este ano, 
com a aquisiqao de moveis e aparelhos, construqao do Bioterio (aqua- 
rios, terrarios) etc. O programa do 2.° ano, como vimos, compreen- 
de tambem a Fisiologia Animal, ou melhor dizendo1, Fisiologia com- 
parativa dos animais. Para este estudo, que constitue parte integran- 
te de um curso de Zoologia Geral, pois a Zoologia Animal tal como 
se acha no 'regulamento da Faculdade, pertence antes ao curso de 
Medicina, havera mister da adaptaqao de algumas dependencias do 
Instituto e aquisiqao de aparelhagem especial. 

Deste modo, melhor municiado e equipado, podera o Instituto de 
Zoologia preencher a sua finalidade, principalmente proporcionando 
aos estudantes, em particular do 3.° ano, ambiente propicio para se 
dedicarem aos mais importantes problemas da Zoologia moderna. 
So assim se poderao formar professores capazes para o ensino da 
Zoologia e constituir um grupo de pesquisadores e tecnicos da Zoolo- 
gia Pura, nas suas diversas modalidades, para maior e mais perfeito 
conhecimento da nossa ainda pouco estudada fauna neotropical. 

BIBLIOTfiCA 
Sensivel lacuna do nosso meio universitario e a falta de uma 

grande bibliothecaS cientifica. Ate bem pouco tempo, este ponto 
nao tinha merecido a devida consideraqao, nao obstante a boa vontade 
dos diretores das diversas instituiqoes cientificas que ja possuimos. 

Para o Instituto de Zoologia, o Prof. Bresslau nao poupou es- 
forqos para conseguir uma coleqao de livros e periodicos indispensa- 



veis ao estudo, mesmo tendo trazido para aqui e colocado imediata- 
mente a disposiqao dos alunos, a sua valiosa biblioteca particular. A 
aquisiqao desta ultima feita pelo benemerito Governo do Estado, gra- 
qas a alta compreensao do Diretor da Faculdade, e, sem duvida urn 
dos atos mais acertados e de mais proveito para o future da 
Universidade. 

Atualmente, o Institute assina umas poucas revistas que vem 
atender ate certo ponto, as exigencias atuais, que se tomarao cada 
vez maiores, com o correr do tempo, e com o aumento do numero de 
alunos. 

Ja possuimos a biblioteca que pertenceu ao Prof. Bresslau, 
dotada dos tratados mais modernos, das mais importantes obras de 
Zoologia, e da magnifica e rara coleqao de separatas. Mas sera so- 
mente com a colaboraqao dos estabelecimentos congeneres e com uma 
liberalidade maior na dotagdo da verba para aquisigdo de livros e re- 
vistas de Zoologia, que se podera resolver esta importantissima ques- 
tao, a qual sem exagero, constitue o ponto nevralgico da vida cienti- 
fica entre nos. 

As assinaturas dos periodicos nao foram tomadas a esmo pelo 
Prof. Bresslau. Muitos meses gastou ele em percorrer, como ja 
dissemos, todos os estabelecimentos onde se estuda Zoologia, aqui 
existentes, a fim de ter uma ideia do estado atual das nossas possibi- 
lidades bibliograficas. Conseguiu uma relaqao dos periodicos recebi- 
dos por esses Institutes, em sua maior parte annexes a Universidade 
Dentro da exigua verba concedida para este fim, foram assinadas al- 
gumas revistas ainda nao existentes em Sao Paulo, e de interesse ime- 
diato para o Institute, e outras cuja assinatura em outros estabeleci- 
mentos havia cessado. E' pouco, muito pouco o que possuimos. E 
seria de se lembrar, que o futuro do Institute de Zoologia e mesmo 
da Universidade, sera fatalmente comprometido, se nao for levado em 
devida conta este ponto vital, importantissimo para o nosso estabele- 
cimento cientifico. 

ESTACAO BIOLOGICA MARITIMA 
Na organiza<;ao de um Institute de Zoologia entra como fator 

predominante, entre outros, o da existencia de uma Estaqao Bio'.o- 
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gica para estudos dos animais marinhos. Uma das primeiras preo- 
cupa^oes de Bresslau foi a de explorar o literal de Santos, para co- 
Iheita de material e observances sobre a fauna talassicola. Ainda sao 
raras, entre nos, as pesquisas neste sentido. 

Por obsequio dos Diretores do Instituto de Pesca Maritima de 
Santos, sempre nos foi possivel realizar inumeras excursoes para pro- 
vimento dos cursos, tendo sido a ultima aula de 1935 efetuada numa 
das dependencias do referido Instituto. Nesta aula que versou sobre 
a hidrobiologia marinha, graqas tambem aos Diretores do Club de 
Pesca, puderam os nossos atuais alunos visitar as praias vizinhas, e 
fazer observances "in loco" sobre numerosos animais que depois de 
colhidos e transportados para o Instituto de Pesca, foram dissecados 
e convenientemente estudados. 

Para o futuro, se devera pensar na possibilidade de um estagio 
dos estudantes de Zoologia em Santos, para a execunao de um pro- 
grama de Hidrobiologia Marinha, o qual e parte inerente do curso 
zoologico. 

Oxala a Estaqao Biologica seja muito breve uma realidade, nos 
moldes expostos pelo Prof. Rawitscher no seu recente discurso sobre 
Bresslau. (3) 

COLfiGIO UNIVERSITARIO 

Pedida para o presente artigo a nossa opiniao sobre o ensino na 
Universidade e no Curso Secundario, nao desejamos passar sem re- 
paro o Colegio Universitario criado pelo Decreto n. 6430 de 9/V/935. 

Sentimo-nos a vontade neste assunto, sobre o qual pretendemos 
fazer algumas consideranoes, dada a nossa experiencia haurida neste 
campo do magisterio em que trabalhamos ininterruptamente ha cinco 
annos. Em 1931, foi criado um Curso Pre-Medico, anexo a Facul- 
dade de Medicina, sendo pelo Prof. Dr. Sergio de Paiva Meira, 
convidados para as Cadeiras de Botanica e Zoologia, a cada uma das 
quais se dedicava um semestre do curso de um ano. Sobre os re- 
sultados obtidos, na parte a nos confiada, e ainda sobre as falhas e 
modificanoes que a experiencia nos ensinou, deixamos referenda em 
relatorio apresentado ao Diretor da Eaculdade de Medicina em 1935. 

(3) Rawitscher, Prof. F. —^ Ermst Bresslau — «0 Estado de S. Paulo», 
13-VI-935. 



Nesse ano, com a criaqao da Universidade e a institu'i(;ao do Colegio 
Universitario, passamos a ocupar somente a cadeira de Zoologia, 
primeiramente lecionada na l.a serie do referido Colegio, e em 1935, 
por razoes obvias, e a nosso pedido, transferida, com grande pro- 
veito para os alunos, para a 2.a serie. Neste curso preparatorio a 
Medicina, tivemos sempre em vista: a) administrar aos alunos co- 
nhecimentos de Zoologia Geral, para que cada um tivesse uma noqao 
bem fundada da vida dos animais em geral, e em particular dos que 
interessam mais de perto a Medicina, — b) dar noqoes sobre a 
morfologia e embriologia dos animais, principalmente sob a ponto de 
vista da Anatomia e Fisiologia Comparativas, preparando assim os 
estudantes para o estudo da Anatomia, Fisiologia e Embriologia 
humanas, — c) estudar os Invertebrados a fim de facilitar a com- 
preensao do estudo da Parasitologia, a qual ate entao era lecionada 
no 1.° ano do Curso Medico, — d) aliar ao ensino a pesquisa ciemti- 
fica, para maior conhecimento da nossa fauna. 

Partindo destes pontos de vista, intensificamos quanto possivel os 
exercicios praticos, para que cada aluno pudesse interessar-se de modo 
particular pelo estudo dos animais, vencendo as dificuldades inevi- 
taveis nos primeiros contatos com os estudos objetivos como e o 
da Zoologia Geral. Em que pese a exiguidade das acomodaqoes e a 
falta quasi absoluta, que entao havia, de aparelhagem necessaria para 
o estudo de Zoologia, principalmente no que se referia a microsco- 
pia, foi possivel obterem-se resultados animadores. 

Desde 1931, fomos paulatinamente organizando o nosso labora- 
torio de Zoologia, com o Museu anexo, colhendo e preparando o ma- 
terial necessario ao ensino. Desse modo, conseguimos organizar o 
Museu de Zoologia, que contem atualmente para mais de 2.000 pre- 
paraqoes, principalmente esqueletos, peles e animais conservados nos 
diferentes liquidos habituais. Para completar o material indispensa- 
vel para as demonstraqoes praticas aos alunos em seus respectivos exer- 
cicios, nos nos soccorremos, muitas vezes, da parte de Vertebrados 
do Laboratdrio de Anatomia Humana da Faculdade de Medicina, e 
para Invertebrados, do Laboratorio de Parasitologia. os quais sempre, 
com a maxima boa vontade, nos forneceram os elementos pedidos. 

Com o desaparecimento do Prof. Bresslau, encarregados que 
fomos de continuar o seu curso e ainda com a tairefa de dar a Zoolo- 
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gia no Colegio Universitario, com a devida permissao dos Diretores 
das Faculdades de Ciencias e de Medicina, realisaram-se as aulas e os 
exercicios de Zoologia, nas dependencias destinadas ao Instituto. Ao 
mesmo tempo que essa modificaqao tornava menos dificil o nosso 
trabalho, serviria de experiencia para uma possivel colaboragao intima 
entre os dois cursos. Os resultados obtidos com esta experiencia 
foram os melhores possiveis. Podemos dizer que esse foi um dos 
cursos de maior eficiencia que pudemos dar ate hoje. 

Das 6 boras semanais dedicadas ao ensino de Zoologia, tres foram 
destinadas as preleqoes teorico-praticas, sempre acompanhadas de 
abundante material demonstrativo e as tres restantes, destinadas ao 
exercicio exclusivamente pratico. Utilizaram-se as preparaqoes e os 
aparelhos do Instituto de Zoologia, com grande proveito dos alunos, 
os quais inumeras vezes, tiveram a oportunidade de observar e estu- 
dar os animais vivos, fazendo os seus desenhos e tomando as notas 
com o interesse maior que ate hoje verificamos. 

Com a transferencia da cadeira de Zoologia'da l.a a 2.a serie, a 
turma ficou reduzida a 32 alunos com os quais realisamos o curso 
de 1935. A freqiiencia ao laboratorio muitissimas vezes fora das 
boras de aula, foi muito apreciavel; o material trazido ao Instituto 
pelos alunos subiu a 150 exemplares entre Invertebrados e Verte- 
brados, havendo dentre estes, 20 Mamiferos selvagens, caracteristicos 
da fauna brasileira. fisses animais vieram enriquecer o Museu de 
Zoologia, sendo preparados freqiientemente pelos proprios alunos. 

A parte de pesquisas nao foi em absoluto por nos desprezada. 
Apesar das dificuldades atras referidas, conseguimos fazer trabalhos 
sobre a Morfologia comparativa, tendo publicado nos Anais da Facul- 
dade de Medicina, os resultados de nossas investigaqoes sob o titulo; 
"Anctagoes Craneologicas": I. Participaqao do Vomer a constitm- 
qao do paladar duro em um Cebus macrocephalus Spix. — II. 
Dente conoide supranumerario no "foramen incisivum" do paladar 
de uma Lutra paranaensls Rengg. — III. Bipartiqao total do osso pa- 
rietal em dois Cebus; bipartiqao parcial num craneo bumano". 

Pelo aproveitamento conseguido pelos alunos com a realizaqao do 
curso de Zoologia do Colegio Universitario no Instituto de Zoologia, 
podemos concluir ser a mais promissora a experiencia agora realizada, 
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com referencia a Zoologia. O funcionamento desta disciplina no Ins- 
tituto trara vantagens inumeras, nao somente de economia como de 
proveito para os estudantes. Sem duvida alguma, o Institute de Zoo- 
logia devera ser o principal centro de estudos zoologicos na Uhiversi- 
dade. file sera o ponto de central!za(;ao e divulgagao das pesquisas, 
o verdadeiro orientador da Zoologia no nosso meio. Nos demais 
estabelecimentos anexos a Universidade, e estudada a Zoologia Apli- 
cada, o que nao impede, na verdade, que ai se estude tambem a 
Zoologia Geral. Mas esse ultimo caso sera uma excep<;ao e nao a 
regra geral. 

Determinaqao ultima do Ministro da Educaqao cria o curso com- 
plementar no Ginasio. Mas entre nos, ao que parece, o Colegio 
Universitario sera mantido anexo as Faculdades respectivas. De um 
ou de outro modo, dever-se-a manter o curso complementar, contanto 
que as cadeiras de laboratorio tenham realmente os meios necessa- 
ries para administrar-se um ensino serio, com aparelhamento adequado, 
com material abundante para exercicios praticos, com um horario 
que permita excursoes ao campo para observaqao da natureza viva, 
e para que o aluno desenvolva sua capacidade de observaqao, e tenha 
verdadeiro interesse pelo estudo dos nossos animais. Tudo isso se 
podera obtar, e verdade, no curso complementar no ginasio. ou no 
Colegio Universitario, anexo as Faculdades. Mas muito mais facil- 
mente se poderao conseguir resultados ainda maiores, se o estudo de 
Zoologia for feito no verdadeiro centro que cuide dessa disciplina, 
e que e o Institute de Zoologia da Universidade. Ai, com facilidades 
maiores, e melhores que alhures, se podera evitar a chaga do ensino 
eminentemente livresco e memorizado dos nossos ginasios atuais, o 
qual, como vimos, tern concorrido para o desinteresse enorme que os 
alunos manifestam por tudo que se relaciona com a nossa natureza. 
A parte tais vantagens, se devera contar ainda aquel'outra nao menos 
importante, de incentivar e desenvolver o verdadeiro espirito univer- 
sitario. Se queremos realmente fazer obra de bom nacionalismo, 
sera essa a nossa melhor tarefa; atrair a atenqao dos nossos alunos 
para as maravilhas da natureza, que constitue um dos maiores en- 
cantos da nossa terra. 

Janeiro 1936. 



CATEDRA DE BIOLOGIA 

A BIOLOGIA COMO CILNCIA AUTONOMA (1) 

PELO 

Prof. Andre Dreyfus 

Podemos afirmar, sem grande probabilidade de erro, que as. 
ciencias fisicas e naturais so tiveram inicio com a renascenqa e mais 
propriamente com Galileu. 

•Os povos antigos e mais especialmente os gregos cultivaram as 
ciencias dedutivas e as levaram ao admiravel grau de desenvolvi- 
mento de que os "Elementos" de Euclides sao o mais brilhante tes- 
temunho. 

As ciencias fisicas e naturais sao, todavia, essencialmente indu- 
tivas e foi Galileu o espirito revolucionario que introduziu na cien- 
cia de seu tempo a ideia de que era indispensavel observar o mundo- 
para ver como ele era feito — opiniao em desacordo com a de seus 
predecessores e contemporaneos, que admitiam que a estrutura do 
universo era dutivel de proposiqoes gerais assentadas pelos filosofos. 
Assim, foi facil a Galileu, fazendo experiencias, verificar que a afir- 
maqao contida na fisica de Aristoteles, segundo a qual os corpos caiam 
com velocidade proporcional a seu peso, era errada. Demonstrou, 
portanto, experimentalmente, que os corpos caem, com a mesma ve- 
locidade, sendo devidas ao atrito maior ou menor com o ar as pe- 
quenas diferen(;as observadas. Tal resultado, anunciado a seus co- 
legas da Universidade de Pisa, nao foi por eles tornado em conside- 
ra^ao. Aproveitou, entao, Galileu, a realiza<;ao de uma festa solene, 
na qual professores e alunos deviam passar junto a torre inclinada, 

(1) Ligao inaugural do Curso de Biologia Geral da Faculdade de Filo- 
sofia, Ciencias e Letras, realizada em 13 de Mar^o de 1935. 
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para, do alto dela, dexar cair 2 pesos, de 1 e 10 libras, respectivamente, 
pesos esses que atingiram o solo quasi simultaneamente. Conclui- 
ram os professores que deviam ter sido enganados pelos proprios sen- 
tidos, ja que Aristoteles nao podia errar. fisse exemplo tem, alem 
de outras, a vantagem de nos mostrar o merito dos precursores; a 
tenacidade e, muitas vezes, a coragem pessoal que precisam ter para 
a defesa de suas descobertas e a pertinacia com que tem de lutar para 
veneer a rotina. Hoje, vivemos dias menos dificeis para os pioneiros, 
que os de Galileu, mas muitos sao os exemplos que podemos dar de 
resistencias e incompreensoes da mesma ordem que os ^encontrados 
pelo genial italiano. Para ficar na Biologia, basta lembrar a desco- 
berta fundamental das leis de beriditariedade, feita em 1865 por Men- 
del, e so reconhecida 35 annos mais tarde, em 1900, depois da morte 
do ilustre biologista tcheco. 

As ciencias fisicas e naturals foram cultivadas desde a mais 
remota antiguidade, mas os conhecimentos anteriores a renascenqa 
pertencem ao periodo puramente descritivo; correspondem a observa- 
qoes freqiientemente incompletas ou erradas e, principalmente, eram 
destituidos de sistematizaqao em leis, carater essencial do conhe- 
cimento cientifico. Se eu determinar, por exemplo, qual a veloci- 
dade da queda de varios objetos, com diversos pesos, deixados cair 
de varias alturas, em diferentes pontos da terra, poderei construir ta- 
belas, talvez uteis, mas que so me permitirao prever velocidades de 
queda de objetos com pesos identicos aos das tabuas, com a condi- 
qao de que caiam de alturas e em pontos da terra constantes das ta- 
belas. Tal ordem de conhecimentos, embora util, pertence a era pre- 
cientifica do conhecimento humano, ja que nao tem o carater de gene- 
ralidade que a descoberta de leis, como, por exemplo, a da gravitaqao 
veiu trazer, pois que tal lei nos permite calcular o tempo da queda 
de qualquer corpo, a partir de qualquer altura e em qualquer ponto 
da terra. Foi o exame imparcial e cuidadoso do mundo exterior, ser- 
vido, desde muito no campo da fisica, mais tarde no da quimica e 
finalmente no da biologia, pelo instrumento matematico, que permitiu 
a induqao a partir dos dados de observa^ao e de experiencia, de leis — 
leis cujo estabelecimento e, quando possivel, a ambi<;ao maxima dos 
cientistas. 
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Dada a complexidade dos problemas que Ihe cabe estudar, e 
compreensivel que o desenvolvimento das ciencias naturals apresen- 
tasse uma transposiqao no tempo, em relaqao aos fenomenos qmmicos 
e principalmente fisicos. E assim foi: nao devemos, todavia, pensar 
que os naturalistas tivessem trabalhado menos do que os fisicos ou 
os quimicos. Basta considerar o numero gigantesco de trabalhos 
de morfologia e sistematica botanica e zoologica, com a descriqao 
de centenas de milhares de especies, sem falar nos trabalhos de mine- 
ralogia e geologia, para compreendermos, desde logo, o imenso labor 
feito pelos naturalistas. Mas, nao devemos esquecer que tais traba- 
balhos sao antes um meio, do que um fim. claro que o estudo das 
plantas e dos animais deve come^ar pela individualizaqao do material 
a ser estudado e, por isso, o primeiro passo tinha que ser, fatalmente, 
a descriqao dos tipos com os quais se havia de encontrar o biologista. 
E nao se pense que tal estudo nao tenha permitido o estabelecimento 
de concepqoes gerais de carater nitidanrente abstrato. Tais sao, por 
exemplo, as grandes teorias sobre variaqao e evoluqao das especies, 
iniciadas em 1809 por Lamarck, teorias que culminaram na segunda 
metade do seculo passado com o desenvolvimento do darwinismo. 

O segundo passo, na evoluqao das ciencias naturals, foi represen- 
tado pela preocupaqao em passar da forma ao funcionamento. Pou- 
co nos adiantaria o conhecimento da forma se dele nao nos utilizas- 
semos para melhor podermos entender as funqoes das varias partes 
constituintes dos seres vivos. Essa preocupaqao fisiologica se desen- 
volveu paralelamente com os estudos morfologicos, infelizmente, nem 
sempre concordantemente, pois a especializaqao a que sao obrigados 
os homens de ciencia de hoje, em conseqiiencia da complexidade cres- 
cente dos conhecimentos humanos, e, por outro lado, as grandes di- 
ferenqas quanto as tecnicas usadas em morfologia e fisiologia con- 
tribuiram fortemente para que estas duas paralelas se tenham en- 
contrado muito menos do que fora para desejar. Em particular, a 
afirmaqao freqiientemente feita de que o conhecimento da forma deve 
fatalmente permitir o entendimento da funqao, ou por outras palavras, 
a crenqa de que deve existir uma relaqao obrigatoria entre forma e 
funcionamento, so e valida para certos casos e inaplicavel em muitos 
outros. A realidade biologica e bem mais complexa do que se poderia 
concluir da formula simplista acima citada. Assim, se e verdade que 
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no pancreas, as duas funqoes fundamentais — exocrina e endocrina — 
sao executadas por dois tipos celulares diferentes — as celulas sero- 
sas do acino e a ilhota de Langerhans — nao e menos verdade que 
no caso do figado um so tipo de celula — a celula hepatica — realiza 
numerosas funqoes. O mesmo diremos do testiculo, onde o epitelio 
seminal, dando espermatozoides e fabricando um hormonio que frena 
a hipofise, como demonstrou recentemente Tales Martins, fornece-nos 
a prova da possibilidade de uma mesma celula realizar varias funqoes. 
E tudo isso, para nao falar do fenomeno da assimilaqao, isto e, o 
ato pelo qual a celula fabrica sua propria substancia, ato que nao tern 
traduqao morfologica. Mesmo no caso do pancreas, acima citado, 
onde, havendo 2 grandes funqoes, encontramos 2 tipos celulares que 
Ihes correspondem, os trabalhos de Laguesse mostraram a possibili- 
dade da transformaqao desses dois tipos celulares, um no outro. 
Todos esses exemplos nos permitem compreender a fraqueza das 
tentativas demasiadamente simplificadoras, quando se trata de inter- 
pretar fenomenos biologicos. O fisiologista utiliza dados morfolo- 
gicos, mas tambem lanqa mao — e com grande eficacia — dos re- 
cursos que poderiamos chamar nobres, da fisica e da quimica, fre- 
qiientemente auxiliados pelo instrumento matematico, graqas aos quais 
muitas das questoes incomprensiveis, emquanto so existiam dados 
morfologicos, puderam ser interpretadas de modo satisfatorio ou mes- 
mo completo. 

* * * 

Cbegados a esse ponto. procuremos responder a pergunta, para 
nos fundamental; existe uma Biologia geral? 

So podera existir uma biologia geral, na medida em que existam 
fenomenos comuns a todos ou, pelo menos, a grandes grupos de seres 
vivos. Ora, ja ha um seculo, Schleiden e Schwann e seus precuso- 
res Turpin, Dujardin, Dutrochet, Mirbel estabeleceram que todos os 
seres vivos, dos mais simples aos mais complicados, sao formados de 
celulas. Ha seres constituidos por uma rmica celula: sao os protozoa- 
rios e protofitos; outros, os metazoarios e metafitos, se mostram for- 
mados por um numero geralmente muito elevado delas. Mas, no fun- 
do, a natureza, que nos apresenta uma tao grande variedade de formas 
vivas, utilizou como material de construqao, monotonamente, um mes- 
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tno elemento, a celula. Encontram-se, e verdade, seres muito simples, 
nos quais ate hoje nao foi possivel demonstrar-se a existencia de uma 
estrutura celular tipica, mas afora tais casos, que teremos que ana- 
lisar ulteriormente e que sao excepcionais, todos os demais seres 
apresentam estrutura celular perfeitamente identificavel. Vemos, pois, 
que ha um fator comum a todos os seres vivos e portanto um funda- 
mento morfologico satisfatorio para a existencia de uma biologia ge- 
ral. O estudo da funqao conduz-nos, tambem, a identica conclusao. 
Existem, com efeito, funqoes ou propriedades comuns a todas ou a 
maioria das celulas e o estudo de tais funqoes e da alqada da biologia 
geral. Vemps, assim, que nao e de hoje a demonstraqao de que fun- 
damentos nao faltam para a criaqao de uma biologia geral. Todavia, 
so recentemente se tern isolado do complexo das ciencias naturais o 
estudo desse ramo. Disso e brilhante exemplo o sucedido em Franqa 
com o curso pre-medico, antigo P. C. N.; onde N., ciencias naturais, 
foi ha pouco (decreto de 13 de janeiro de 1934) substituido por B., 
biologia, pasando o curso a ser designado P. C.B. Ao mesmo tempo 
se instituia na Faculdade de Ciencias da Universidade de Paris a 
cadeira de Biologia Geral destinada nao so aos naturalistas mas ainda 
"aos estudantes da Faculdade de Letras que se interessam pela Filo- 
sofia biologica", de tal maneira que o certificado de Biologia Geral 
figura hoje entre os que podem ser escolhidos para, ao lado de outros 
dois, conferir a licence es Sciences. Esta se passando com a biologia 
geral o mesmo que aconteceu as demais ciencias, que so ao atingirem 
um certo grau de desenvolvimento, puderam ser individualzadas e se- 
paradas das ciencias a que anteriormente se achavam ligadas. Vere- 
mos daqui a pouco, que um dos fatores mais importantes na indivi- 
dualizaqao da biologia geral, em relaqao aos demais ramos das ciencias 
naturais, foi o desenvolvimento extraordinario tornado, a partir de 
1900, pela hereditariedade ou genetica, ciencia que de um lado se pren- 
de a citologia e de outro veiu modificar profundamente, esclarecendo- 
os ou mesmo resolvendo-os, problemas relativos ao sexo, a variaqao 
das especies e a sua evoluqao. 

Nao e facil estabelecer limites precisos em relaqao as varias cien- 
cias. E' natural que o mesmo suceda com a biologia geral, cujas liga- 
qoes com a zoologia, a botanica, a paleontologia e a quimica saltam aos 
olhos. Passarei rapidamente em revista, se assim o permitirdes, os 
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varies problemas com que nOs teremos de ocupar nos 2 anos em que se 
desdobra o curso. Certas questoes, cujos elos com a biologia geral 
justificariam para muitos sua inclusao em nosso programa, serao de- 
senvolvidas pelos ilustres professores Breslau, Rawitscher, Onorato e 
Rheinboldt, pois que encontram igualmente justificativa nas cadeiras 
que Ihes cabe dirigir e dai so poderao advir, para os alunos, vantagens 
decorrentes da alta competencia dos citados professores. 

Come^aremos, procurando limitar o campo de nossos estudos e 
portanto tentando estabelecer quais os caracteres que nos permitem 
identificar os seres vivos e distingui-los dos sistemas nao vivos. Tal 
estudo mostrar-nos-a que nao existe um unico criterio que seja por si 
so suficiente para que se possa estabelecer uma tal distinqao. E' an- 
tes sua reiiniao e ordenaqao que nos ha de levar ao fim desejado, ha- 
vendo porem sistemas, como o bacteriofago, que, possuindo certos dos 
atributos dos seres vivos, sao ainda dificilmente classificaveis quanto 
a sua verdadeira posiqao biologica, o que nos mostra a dificuldade de 
separar, com clareza, o vivo do nao-vivo. Os problemas relatives a 

origem da vida e a geraqao espontanea, que tanto preocuparam as ge- 
raqoes passadas, serao em seguida rapidamente analizados. 

Terminado o estudo destes problemas gerais, caber-nos-a analisar 
minuciosamente a celula. Ocupar-nos-emos da teoria celular e dos se- 
res cuja estrutura ainda nao pode ser claramente identificada, ana- 
lizando comparativamente a teoria celular e a teoria do organismo. 
Estudaremos a forma, o tamanho, o numero das celulas, preocupando- 
nos com as causas que intervem em sua determinaqao. Prosseguiremos 
tentando resolver os problemas relativos a estrutura dos varios cons- 
tituintes celulares: citoplasma — compreendendo citoplasma funda- 
mental, citoplasmas diferenciados e substancias elaboradas pelo cito- 
plasma —• micleo, membrana, centre celular, organulos, bem como 
o que se refere as substancias inter-celulares (metaplasma). Tal 
analise dira respeito, tanto ao material fixado e corado, quanto aos 
elementos examinados vivos, estudo que so recentemente, graqas prin- 
cipalmente a tecnica da micromanipulaqao introduzida em particular 
por Chambers e por Peterfi, se pode desenvolver. As constantes fisi- 
cas das celulas, sua constituiqao quimica, sua reaqao serao a seguir 
analisadas, para depois penetrarmos no estudo das propriedades celu- 
lares. Ocupar-nos-emos, entao, com a nutriqao celular, graqas a qual 
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a celula utiliza o alimento, ja como fonte de energia para suas manifes- 
ta^oes vitais, ja como fonte de materia, para a construqao da sua pro- 
pria substancia, isto e, da substancia viva. Da nutriqao1 faremos um 
estudo sumario, o que se justifica por suas relaqoes com a quimica fi- 
siologica. Passaremos ao estudo do movimento celular em seus varies 
tipos, bem como ao da irritabilidade. Sera entao o momento de ana- 
Hsarmos um certo numero de problemas de carater geral que se 
acham estreitamente ligados a essa questao, tais como tropismos, oli- 
godinamia, foto sensibilizaqao, etc. O estudo da irritabilidade ce- 
lular e, tambem uma introduqao logica ao da fisiologia geral do sis- 
tema nervoso, ja que a celula nervosa e aquela na qual a irritabilidade 
atingiu seu maximo desenvolvimento; assim, seremos levados a uma 
analise sumaria do complexo problema da excitaqao. Terminaremos 
o estudo da fisiologia celular pelo da divisao celular. Veremos, entao, 
os varios tipos em que se desdobra essa fundamental propriedade. 
Procuraremos analisar os fatores que levam a celula a se div'dP, bem 
como as forqas em jogo no divisao celular. 

O estudo da divisao celular apresentar-se-a como uma introduqao 
logica ao da multiplicaqao dos individuos, ja que a divisao celular em 
um ser unicelular, dando em resultado a formaqao de dois seres, e an- 
tes de mais nada, um processo de reproduqao de uma especie. Ora, ja 
nos unicelulares verificaremos que a divisao nao e o unico processo 
reprodutivo da especie. Em muitos deles observamos, de quando em 
vez, o aparecimento do fenomeno particular, estudado com o nome 
de conjugaqao. Nao nos cabe analisar agora os processos em jogo 
na conjuga^ao; lembraremos apenas que ela representa a manifesta- 
qao primeira de um processo reprodutivo que encontraremos como re- 
gra nos vegetais e animais superiores, nos quais a reproduqao se rea- 
liza graqas ao concurso de duas celulas, os gametos, geralmente diver- 
sos, tanto morfologica, quanto fisiologicamente. Vemos, assim, como 
a fisiologia celular nos conduziu ao estudo da reproduQao das especies. 
Trataremos, entao, dos tipos possiveis de reproduqao, do modo pelo 
qual se formam os gametos e, mais particularmente, do fenomeno ab- 
solutamente fundamental da redu^ao do numero de cromosomas, que 
neles se observa, para em seguida analisarmos a uniao dos dois ga- 
metos, o fenomeno da fecundaqao. Poucas questoes ha em biologia 
geral, que tenham tanta importancia quanto a da fecundaqao. A ela 
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se acham ligados, entre outros, problemas de determinaqao de sexo 
e de hereditariedade. Eis porque nao so procuraremos descreve-la 
minuciosamente, mas ainda analisar-lhe a fisiologia, bem como ques- 
toes, como a partenogenese, a ativaqao do ovulo, etc., que a ela se 
acham estreitamente ligados. 

Estudaremos rapidamente, a seguir os processes embriogeneticos 
que permitem a transformaqao do ovo em adulto, bem como certas 
questoes de especificidade celular e mecanica do desenvolvimento. 
Tais problemas encontrarao, porem, na cadeira de zoologia, mais am- 
plo tratamento. De posse de tais conhecimentos entraremos, entao, 
no estudo da hereditariedade, um dos capitulos fundamentais de nos- 
sa cadeira. Poucas questoes biologicas tern preocupado tantc a hu- 
manidade, como a descoberta das leis da hereditariedade. Coube ao 
genial Gregorio Mendel desvenda-las. E' curioso assinalarmos que 
as leis fundamentais da heranqa, cuja descoberta viria revolucionar 
quasi que todos os capitulos da biologia geral, tenham sido estabeleci- 
das por um pesquisador que nao era um naturalista profissiona1. 
Mendel era, com efeito, professor de fisica na Realschule de Brunn 
e a titulo de diletante cultivou ervilhas no jardim do Konigskloster do 
mosteiro dos Augustinhos, de que mais tarde foi prior. O gosto pe- 
las ciencias exatas e o exame, sem ideias preconcebidas, dos resultados 
que obteve, cruzando, durante 8 anos, 22 variedades de ervilhas, bem 
como a ideia genial de partir dos casos mais simples para chegar aos 
mais complicados, explica talvez porque um leigo resolveu um dos 
problemas maximos, onde os peritos vinham desde seculos se perden- 
do. Que essa liqao seja proveitosa para vos que ora iniciais vossa 
carreira cientifica ! E', por vezes, particularmente dificil, se nao 
impossivel solucionar problemas demasiadamente trabalhados,enquan- 
to nao se fizer abstraqao da massa de erros ou imperfeiqoes acumula- 
dos anteriormente; e por isso, pode suceder que um homem capaz mas 
estranho a especialidade, resolva problemas para os quais o profissio- 
nal se tenha revelado incompetente. 

Julgo de tal importancia esse ponto que nao me quero furtar a 
dar-vos outra prova do que venho afirmando; e o caso de Pasteur, 
um dos maiores nomes da biologia geral e, no entanto, inicialmente, 
como e do conhecimento de todos, um quimico. Entre muitos exem- 
plos que poderiamos citar na vida de Pasteur, escolherei um unico, o 
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das doenqas do bicho da seda. J. B. Dumas havia sido encarregado, 
como senador, de fazer um relatorio acerca da solicitaqao de mais de 
3.500 sericicultores, pedindo ao Governo Frances uma soluqao para 
a ternvel epidemia que amea^ava arruina-los completamente. Du- 
mas insistiu com Pasteur para que tomasse a peito a resoluqao de 
tao grave problema. Pasteur responde: "Vossa proposta me deixa 
perplexo; embora muito honrosa para mini, seu alvo muito elevado, 
quanto me inquieta e embaraqa ! Considerai, que eu nunca toquei 
num bicho de seda." Tambem aqui nao faltaram criticas de muitos 
sericicultores que estranharam, depois do inicio dos estudos de Pas- 
teur, que o Governo, em vez de apelar para um especialista, fosse con- 
fiar a um quimico o cuidado da resoluqao de tao importante questao. 
No entanto, foi o quimico genial que resolveu, de modo completo, nao 
so o problema da pebrina do bicho da seda, mas tantas outras questoes 
fundamentais de biologia. 

Voltemos a hereditariedade. A genial descoberta de Mendel 
permaneceu — fato ate hoje incompreensivel — completamente igno- 
rada durante 35 anos, ate que em 1900, tres sabios europeus, trabalhan- 
do independentemente um do outro: Correns em Tubingen, Tscher- 
mack em Viena e Hugo de Vries em Amsterdam redescobrem as leis 
da heranqa. Tardia foi, porem, a rehabilitaqao de Mendel, que morre- 
ra em 1884, nao sem ter, por varias vezes, afirmado "Meine Zeit wird 
schon kommen" e realmente seu tempo chegou, ja que com justiqa 
chamamos hoje mendelismo a ciencia do cruzamento entre raqas ou 
especies. Data de 1900 o advento dessa nova ciencia, a genetica, 
ciencia de cujo desenvolvimento teremos que nos ocupar longamente. 

Multiplicam-se os cruzamentos de plantas e de animais (fito e 
zoogenetica) e os resultados sao sempre interpretaveis em termos da 
linguagem mendeliana. Chega-se, assim, a construir um edificio 
teorico imponente que permite nao so dar conta dos fatos observados, 
mas prever novos casos, previsoes que a experiencia confirma. E 
assim, a biologia se torna, de descritiva, essencialmente experimental 
e tal e hoje seu carater. Mais notavel ainda, foi a comparaqao dos 
fatos observados pelos citologistas, como Van Beneden, Boveri, etc., 
que precisamente durante os 35 anos em que permaneciam esquecidas 
as leis de Mendel, estudaram a formaqao das celulas sexuais e as 
hipoteses formuladas por Mendel para dar conta dos fatos por ele 



observados. Foi verificado que havia uma surpreendente coinciden- 
cia entre o modo pelo qual se dava a distribu'iqao dos fatores men- 
delianos e a forma pela qual se comportavam os cromosomas; de tal 
maneira, que desde logo se impos aos biologistas a identificaqao entre 
gens e cromosomas, surgindo entao, com a teoria cromosomica da 
hereditariedade, a citogenetica. E, desse modo, o edificio da genetica 
ja se apresenta agora como majestoso arranha-ceu. Que me seja 
permitido citar nesse passo o nome de Tomas Hunt Morgan, que 
levou mais longe do que ninguem o desenvolvimento da genetica, tendo 
podido, por via experimental, localizar fatores hereditarios ao longo 
dos cromosomas da Drosofila, trabalho que com a maxima justiqa 
Ihe valeu o premio Nobel de medicina, ha dois anos passados. For- 
nece-nos, assim, a genetica um dos mais brilhantes exemplos da 
fecundidade da morfologia, quando bem conduzida, pois os estudos 
sobre cromosomas, associados aos i^esultados obtidos pelos cruza- 
mentos, interpretados estatisticamente, permitiram as maravilhosas 
conclusoes que sao o orgulho da biologia contemporanea. 

Ate que ponto serao gerais as leis da heran^a e ate onde serao 
aplicaveis? Veremos que muitos sao ja os caracteres humanos nor- 
mals ou patologicos que se distribuem segundo o esquema mendelia- 
no, e se uma eugenia verdadeiramente cientifica e possivel, so sobre 
essa base mendeliana podera ser assentada. 

Os estudos da citogenetica e o da fecundaqao levar-nos-ao em 
seguida a analise dos problemas da sexualidade, questao que tambem 
tanto tern preocupado a humanidade. Veremos os dados notaveis que 
os trabalhos sobre cromosomas trouxeram para o esclarecimento dessa 
questao. Mas, foi principalmente o estudo dos fenomenos da sexua- 
lidade perturbada, especialmente do ginandromorfismo e da inter- 
sexualidade que permitiram uma interpretaqao verdadeiramente geral 
dos fenomenos sexuais. 

Nao apenas com os problemas sexuais se acha ligada a genetica. 
Desde logo se compreende que deve existir uma estreita relaqao entre 
os problemas a que nos estamos referindo e o estudo do mecanismo 
da variaqao e portanto da evoluqao das especies. 

Chegamos aqui a um dos pontos mais interessantes de nosso estu- 
do. Os grandes naturalistas do seculo passado, inspirados em La- 
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marck, Saint Hilaire, Darwin e tantos outros pesquisadores, haviam 
estabelecido, baseados em fundamentos fornecidos principalmente pela 
anatomia comparada, pela embriologia e pela paleontologia, que as 
especies vivas, longe de serem o fruto de criaqoes isoladas, deveriam 
ser interpretadas como derivadas umas das outras, pois so dessa 
forma poderiamos compreender os elos de toda a natureza entre elas 
existentes. 

A genetica, ciencia experimental, mostrou, ao contrario, que os 
fatores hereditarios sao estdveis, e que e inteiramente impossivel, seja 
qual for o processo utilizado, fazer varia-los; logo, a especie e fixa. 

Encontrou,-se, assim, a biologia diante de uma contradiqao tanto 
mais grave, quanto os dados da genetica eram experimentais e nao 
baseados, como os de que se utilisavam as teorias evolucionistas, em 
observaqoes que levavam a crenqa de que provdvelmente tal especie 
havia dado tal outra, crenqa fundamentada apenas em homologias e 
analogias mais ou menos profundas. 

Explica-se assim, a resistencia encontrada pela genetica para 
se impor em certos meios, nos quais a crenqa no transformismo era 
de tal modo arraigada, que nao se considerava possivel a menor critica 
a tal doutrina. Uma soluqao, pelo menos parcial, de tal situaqao dra- 
matica foi dada pelos estudos memoraveis iniciados por Hugo de 
Vries. Quero referir-me as mutaqoes, que permitiram a introduqao 
do metodo experimental no campo, ate entao virgem para ele, da 
evoluqao das especies. Estudaremos, entao, o problema das muta- 
qoes em seus varios aspetos, desde a mutaqao em um gen, ate a multi- 
plicaqao de um ou varios lotes de cromosomas e desse modo podere- 
mos compreender como foi possivel conciliar a velha crenqa, tao ra- 
cional, no transformismo e a fixidez do patrimonio hereditario. E' 
que, de quando em vez, o patrimonio hereditario em parte ou no todo 
sofre modificaqoes definitivas e um novo tipo biologico se constitue. 

E' verdade que se a ideia transformista sobreviveu e continua 
norteando os trabalhos biologicos atuais, os processes aceitos no seculo 
passado para explica-la tiveram que ser abandonados. Essa critica, 
de tao grande importancia para nossos atuais conhecimentos, deve-se 
tambem a genetica que veiu mostrar, por um lado, com os admiraveis 
trabalhos de Johansen, e de outro, com numerosas pesquisas sobre as 
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quais mais tarde nos deteremos, que nem a seleqao natural, como queria 
Darwin, nem a influencia do meio, como o entendia Saint-Hilaire, 
nem o funcionamento e a falta de funcinamento dos orgaos, como 
afirmava Lamarck, sao capazes de explicar a evoluqao, ja que se 
pode considerar hoje como pacifica em biologia a crenqa (crenqa ha- 
seada em vastissima experimentaqao) da nao transmissao dos caracte- 
res adquiridos. A evoluqao so e posslvel por saltos repentinos, mais 
ou menos amplos, cujo determinismo so agora comeqa a ser penetrado, 
de modo ainda muito imperfeito. Vemos, assim, que o grande pro- 
"blema da variaqao e da evoluqao, que os naturalistas do fim do seculo 
passado consideravam como resolvido, e um problema atual, cheio de 
incognitas e por isso mesmo mais sedutor do que nunca. 

E' claro que trataremos, de passagem, de uma serie de questoes 
que se acham ligadas aos assuntos maximos a que nos estamos refe- 
rindo: assim sucedera com a adataqao, o mimetismo, a homocromia, 
etc., etc. Teremos ainda que nos ocupar com um certo numero de 
problemas gerais ou especiais de grande importancia em biologia. 
Estudaremos a organiza(;ao geral dos metazoarios e metafitos; os 
diversos tipos de associaqao entre os seres vivos: simbiose, comensa- 
lismo, parasitismo, etc.; os fatores que influem sobre a metamorfose e 
o crescimento( vitaminas, hormonios, trefonas, acidos, aminados), bem 
como os fenomenos regenerativos. Passaremos, em seguida, em revista 
o estudo dos mecanismos de integra^ao presentes nos seres superiores, 
analisando mais detidamente o papel das glandulas endocrinas, fazendo 
o estudo particularizado das mais importantes, bem como o do sistema 
nervoso, estudando desde os reflexos simples ate os condicionados, 
cuja importancia psicologica poremos em relevo. Sera, agora, a 
vez de analisar perfunctoriamente os processes de defesa de que se 
utilizam os varios seres. 

Finalmente, deveremos ocupar-nos com os processes de degene- 
ra(;ao celular, senescencia e morte. 

Paralelamente ao estudo do programa teorico, cuja exposiqao tera 
sempre que possivel um carater objetivo, pela utilizaqao de pranchas, 
projeqoes e peqas, decorrera o programa pratico, ao qual procurarc- 
mos dar o maximo desenvolvimento compatlvel com nossas instala- 
qoes e no qual, alem do estudo da microscopia, da tecnica citologica. 
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t de todos os assuntos analisados no programa teorico, faremos o estu- 
do sumario da histologia dos vertebrados. 

Como vedes. Senhores, pesada e a tarefa com que me honraram o 
Conselho Universitario da Universidade de Sao Paulo e o Governo 
do Estado. Farei o que estiver em meu alcance para corresponder 
a tao grande honra. Para tanto, porem, preciso e conto com vosso 
auxilio. Permiti-me, agora, falar-vos de como entendo, numa Fa- 
culdade Superior, as rela^oes entre professor e aluno. 

Para muitos de vos, comeqa hoje uma nova vida, a de estudante 
universitario. 

Grande e, realmente, a diferenqa que deve existir entre o estu- 
dante do curso secundario e o aluno de uma Faculdade. Tal dife- 
renqa se deve principalmente a dois fatores; de um tereis um 
curso pratico com grande desenvolvimento, permitindo-vos formar 
juizo pessoal sobre numerosos problemas, e de outro ja possuis 
um numero suficientemente grande de conhecimentos, que vos fo- 
ram precisamente fornecidos pelo curso secundario, para que pos- 
sais julgar de um ponto de vista critico dos assuntos que vos serao 
expostos. Seria para mim um grande jubilo ver em vos se desenvol- 
ver esse espirito critico que consiste, nao em ver no professor um 
inimigo, mas sim um estudante mais velho e portanto mais culto, mas 
por isso mesmo, as vezes, menos imparcial no julgamento dos varies 
problemas. Que cada estudante seja um advogado do diabo e o que 
sinceramente desejo e e precisamente a aula pratica, onde a mais 
intima convivencia se estabelece entre professor e aluno, o local ideal 
para essa troca de ideias. Um dos homens a quern mais estimo, o 
Professor Alvaro Osorio de Almeida, impos-se a minha admiraqao, 
quando eu era apenas terceiranista de medicina, por ter respondido 
francamente "ndo set" a uma pergunta qualquer que eu Ihe havia 
feito.. Tal resposta me veiu mostrar que nesse homem eu podia ter 
confian^a, pois nada Ihe custava confessar lealmente o "nao sei" a 
um simples aluno. Com ele aprendi a responder "nao sei", uma 
das coisas mais dificeis que existem para um professor, e por isso 
nao deveis ter receio de me fazer perguntas indiscretas. Essa duvida, 
que desejo ver cultivada por vos, tern tanto mais importancia quanto 
tambem aqui na Faculdade tereis que vos iniciar na pesquisa e por- 
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tanto na publicaqao cientifica. Nao e este o momento para trata 
de suas regras. Ja vai longa demais esta palestra. Permiti-me apenas 
lembrar-vos, quando quiserdes publicar algo, as palavras do antigo 
bibliotecario de Washington, Billings: 

1.° — Ter alguma coisa para dizer. 

2.° — Dize-la. 

3.° — Parar assim que ela foi dita. 

Na Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras plasmareis vossa 
mentalidade. Que o espirito cientifico de que aqui vos tereis que im- 
pregnar possa emitir pseudopodos e captar vossa personalidade toda. 
A esse respeito, e para terminar, permiti-me ler as tao justas palavras 
do notavel pensador ingles, Bertrand Russell, nos "Ensaios de um 
cetico": 

"Nos ultimos anos temos tido um magnifico exemplo do 
criterio cientifico na teoria da relatividade e na maneira como 
foi recebida. Einstein, um judeu suigo-alemao, pacifista, b i 
encarregado de uma catedra de investigaqao pelo Governo 
alemao, nos primeiros dias da guerra; suas previsoes foram 
comprovadas por uma expediqao inglesa que observou o eclipse 
de 1919, pouco depois do armisticio. Sua teoria destroi toda 
a estrutura teorica da fisica e prejudica tanto a dinamica orto- 
doxa quando Darwin a genese. No entanto, os fisicos do mundo 
inteiro mostraram-se perfeitamente dispostos a aceitar sua teo- 
ria, enquanto concordasse com os fatos de observaqao. Nenhum 
deles, porem, e Einstein menos que qualquer outro, pretende ter 
dito a ultima palavra. Nao se trata de um monumento dogma- 
tico infalivel e imperecivel. Ha dificuldades que a relatividade 
nao pode resolver; sera necessario modificar as concep(;oes de 
Einstein, assim como a relatividade modificou as teorias de 
Newton. Esta receptividade nao dogmatica e a verdadeira ati- 
tude da ciencia. Que teria sucedido se Einstein tivesse trazido 
alguma novidade para a esfera da religiao ou da politica? Os 
ingleses teriam encontrado elementos de prussianismo em sun 
teoria; os antisemitas veriam nela uma maquinaqao sionista; 
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os nacionalistas de todos os paises a perseguiriam como a uma 
concepqao pacifista muito bem apresentada e sem outro fim que 
o de eliminar o serviqo militar. Todos os professores antiquados 
teriam passado por Scotland Yard para pedir que se impedisse 
a importaqao de seus escritos na Inglaterra. Os professores, 
seus partidarios, seriam demitidos. file, no entanto, ter-se-ia 
assenhoreado do governo de algum pals atrasado, onde seria 
ilegal ensinar tudo, excepto sua doutrina, que se teria conver- 
tido em algum dogma misterioso e inintelegivel. Finalmente, 
decidir-se-ia em algum campo de batalha da veracidade ou fal- 
sidade de sua doutrina, sem pensar em recolher nenhuma nova 
evidencia pro ou contra ela. Tais sao as consequencias da von- 
tade de crer, quando o ideal para o qual devemos tender e de- 
senvolver o desejo de nos inteirarmos das coisas, que e preci- 
samente o seu contrario". 



CXTEDRA DE GEOGRAFIA F1SICA E HUMANA 

ORIENTACAO DIDATICA 

PELO 

Prof. Pierre Monbeig 

Embora possa parecer premature falar dos resultados de um 
ensino que ainda nao tem dois anos de existencia, nao e, todavia, 
imposs'ivel verificar, desde ja, as vantagens e os inconvenientes de 
seu sistema atual. Sobreleva tanto mais nota-lo quanto o ensino 
parece ter exercido certa atra^ao sobre os estudantes, pois que, dentrc 
os 41 alunos inscritos, 35 participaram dos exames do mes de junho. 

fisses exames, alias, constituiram para mim uma feliz surpresa; 
permitiram-me verificar que a maioria dos estudantes apresentava 
louvavel rendimento de trabalho e que todos demonstraram, em geral, 
muito boa vontade, mantida ate hoje. E* certo que houve provas me- 
diocres ou francamente mas e que tive de assinalar severamente algu- 
mas fantasias que se encontravam deslocadas num curso como o da 
Faculdade. Mas a maioria das provas se classificou nos limites de 
uma media honesta, sem falar em duas ou tres provas verdadeira- 
mente muito encorajadoras. Na totalidade, nada mais do que o rigo- 
rosamente normal. Mas e somente depois dos exames de fim do ano 
que sera possivel julgar a massa dos estudantes. Alguns, principal- 
mente entre os do segundo ano, devem mandar-me memorias sobre 
assuntos de Geografia Paulista. 

Entre os que parecem atualmente no bom caminho, a julgar pelos 
pianos de trabalho que me foram apresentados, e necessario c.'tar os 
seguintes: Monografia sobre a cultura e o comercio do algodao em 
S. Paulo; A produqao e o comercio das laranjas no mundo (consi- 
derados do ponto de vista paulista) ; Monografia de Cornelio Pro- 
copio, cidade pioneira; Evoluqao demografica de S. Paulo; Projetar 
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tima carta comentada das industrias textis na cidade de S. Paulo ; 
As condiqoes geograficas de desenvolvimento de S. Paulo; As origens 
do centro industrial paulista, comparada a sua evoluqao com a do 
Rio; Importancia das diferentes estradas de ferro paulistas; Tra(;ar 
os perfis dos rios paulistas, tendo em vista a rede hidrografica; Estudo 
da Serra do Mar. 

Devo ainda acrescentar que se trata, na maior parte dos casos, 
sobretudo, de levantar cartas, quadros estatisticos, e reiinir e comen- 
tar trabalhos publicados. Exigir-se mais seria grande inconveniencia. 

Antes de mais, e indispensavel assinalar as condiqoes absoluta- 
mente diversas do recrutamento dos estudantes para o primeiro e o 
segundo anos. Quando de sua instalaqao, a Faculdade atraira alguns 
moqos ja nutridos de boa cultura, alguns dos quais, gracas a sua 
idade, ja com uma soma regular de conhecimentos ou, em todo caso, 
com inegavel maturidade de espirito. O contingente do segundo ano, 
composto, na sua maior parte, de professores comissionados, de moqas 
sobretudo, mais jovens do que os primeiros, ofereceu ao professor urn 
material completamente diferente. De um lado, uma minoria dese- 
josa sobretudo de completar a sua cultura geral, tendo o gosto das 
ideias e das discussoes; de outro lado, um grupo de jovens, animado 
de grande ardor para o trabalho, conhecendo perfeitamente as suas 
possibilidades, mas-sabendo tambem que, antes de mais nada, sao 
professores e que e por esta razao que foram enviados a Faculdade. 
Os desejos e as aspiraqoes de uns e de outros sao diferentes, e esta 
situaqao formula o problema da Faculdade. 

Essa situaqao se reflete na finalidade mesma da Faculdade. 
Destina-se ela verdadeiramente a fornecer professores ao ensino se- 
cundario? Os estudantes, interrogados pessoalmente, testemunham 
essa duvida. Torna-se necessario dar aos estudos da Faculdade uma 
finalidade pratica: no dia em que os estudantes tiverem a certeza de 
encontrar uma situaqao garantida e estavel, como conclusao dos seus 
anos de trabalho, tornar-se-ao mais numerosos e sera entao possivel 
e indispensavel fazer-se uma seleqao estrita entre eles. Mas, ate la, 
que valor e que importancia dar a um titulo que nao consubstancia 
senao vaidades mundanas? 

Sem esperar o estatuto definitivo, e evidentemente para essa di- 
reqao que deve ser orientado o nosso ensino. Preparar as geraqoes de 
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professores, mais que eruditos especialistas e remexedores de teorias 
confusas, e tratar, ao mesmo tempo, de discernir, entre os futures 
educadores, aqueles que serao capazes de realizar trabalhos cientifi- 
cos, de efetuar pesquisas pessoais. Ora, isso nao e possivel atual- 
mente, porque os programas nao o permitem e porque os alunos nao 
tem a formaqao necessaria: uns, excessivamente escolares; outros, 
excessivamente ambiciosos. 

Que remedies podem ser propostos atualmente? Tal como esta 
organizado, o programa dos tres anos de curso comporta exclusiva- 
mente o ensino de geografia geral, tanto fisica como humana. Evi- 
dentemente, e indispensavel a apresentagao de classificaqoes gerais 
a que chegam as pesquisas geograficas, como, por exemplo, as clas- 
sificagoes de climas, as categorias das formas de relevo ou tipos de 
povoamento. Mas uma geografia unicamente geral nao e toda a 
geografia: o estudante, depois de estudar, durante tres anos, exclu- 
sivamente os fatos gerais, nao tera chegado a adquirir a disciplina 
de espirito, o metodo de trabalho e o rigor que os estudos re- 
gionais Ihe poderiam proporcionar. Tenho tido freqiientemente oca- 
siao de verificar que meus alunos se comprazem com os quadros 
grandiosos, com as questoes que Ihes permitam estabelecer debates 
inutilmente longos e em que sao repisados eternamente os mesmos 
argumentos, os mesmos exemplos, mas que, enfim, a nada conduzem. 
E isso nao tem de cientifico senao o exterior, e eu preferiria que eles 
soubessem a geografia, antes de discuti-la. A' forqa de considerar 
unicamente as generalidades, o estudante se esquece de que a geo- 
grafia e uma ciencia de base territorial; que e necessario essencial- 
mente delimitar e descrever esses territorios; que ela nao e um 
ramo da Filosofia, mas uma ciencia que se liga mais as ciencias na- 
turais. Deve o estudante, pois, ser prudente, comeqando por estudar 
as diferentes especies, classifica-las e aprender bem todos os carate- 
res, antes de querer estabelecer leis. O que nao quer dizer que se 
torna necessario ressuscitar a velha Geografia, limitada as nomencla- 
turas. Longe disso! Convem, contudo, perguntar se sao suficientes 
noqoes sumarias, ja trazidas ao ingressar na Faculdade, para que um 
aluno seja capaz de dispor exatamente dos dados da geografia geral. 
Demais, se os nossos estudantes devem, um dia, ensinar a geografia, 
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ser-lhes-a necessario apresentar a seus alunos as diferentes regioes do 
globo, — e como ensinarao o que jamais aprenderam? 

A compreensao viva, facil, dos j ovens que freqiientam a Facui- 
dade leva-os a acharem um tanto ingrato o estudo regional que exige 
a minucia, uma progressao lenta e sabia atraves do dedalo de parti- 
cularidades. E' visivel que eles nao compreendem ciencia senao no 
que e geral, e, quando fazem uma concessao ao estudo regional, isso se 
da exclusivamente em favor do territorio de seu proprio pais. Sem 
insistir no que ha de pouco cientifico em semelhante atitude, e colo- 
cando-nos no mesmo terreno, sera certo que so o conhecimento dos 
principios de geografia geral basta para a compreensao do proprio 
pais? Mesmo em se admitindo que o conhecimento da Geografia tern 
um fim exclusivamente nacional e utilitario, sera esse o bom meio de 
se atingir esse fim? Muito ao contrario: e somente quando conhece 
a fundo os traqos carateristicos de regioes nem sequer analogas, mas 
extremamente diferentes, que o estudante esta em condiQoes de reali- 
zar, por si proprio, trabalhos que Ihe permitam enriquecer os conhe- 
cimentos geograficos de sua terra natal. So entao podera dispor de 
elementos de comparaqao e tera campo bastante vasto para situar em 
seu lugar exato os fatos que observa. 

Eis porque penso que se deve ter em vista a introduqao do curso 
de geografia regional, em que serao estudadas as principals regioes 
geograficas do globo, a Asia das Monqoes, a Europa Central, a Ame- 
rica do Norte, e sentir-me-ei particularmente satisfeito se puder, no 
proximo ano, comegar essa geografia regional por um curso sobre a 
America do Sul. 

Se a Faculdade deve sempre buscar oferecer elementos para o 
ensino secundario e, ao mesmo tempo, desenvolver as vocaqoes de 
pesquisadores especializados, tudo deve ser feito de forma que disci- 
pline os espiritos, e os habitue ao metodo, a sabedoria e a prudencia. 
Bern mais que de eloqiiencia e de entusiasmo, um professor e um 
sabio necessitam de seguranca e modestia. Ora, a regulamentagao 
atual dos exames, ou a falta de regulamentaqao, nao favorece esta 
tendencia. Com efeito, desde a minha chegada, encontrei-me diante 
de um estado de coisas que fui obrigado a seguir, mas que desejo 
vivamente ver modificado. No anno passado, cada aluno apresentou 
para o exame de fim do ano um trabalho pessoal, uma dissertagao 
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sobre assunto escolhido por ele proprio. O que era necessario para 
o primeiro ano de existencia da Faculdade, a fim de faze-la mais 
conhecida do publico, o que era possivel mesmo, com os primeiros 
alunos, corre o risco de tornar-se nefasto nos anos seguintes. A si- 
tua^ao e paradoxal: no mes de margo chegam rapazes e mochas que 
sabem pouco ou nada de geografia e que as vezes nem suspeitam o 
que seja a ciencia geografica moderna, e logo se Ihes confia um tra- 
balho de pesquisas pessoais, que exige metodo, saber e pratica. 
Antes mesmo que saibam o que e a geografia, pede-se-lhes que a fagam 
progredir. E' inutil insistir sobre os inconvenientes pedagogicos do 
sistema, que tambem tern os seus inconvenientes materials: confiar as- 
suntos especiais a estudantes que ainda nao fizeram suas provas, com o 
risco de se verem massacradas questoes que nao poderao ser nova- 
mente estudadas, senao depois de longo tempo, pois as pesquisas geo- 
graficas necessitam de visitas e palestras com pessoas, cuja extrema 
cortesia acabaria por se cansar. Eis porque eu ficaria satisfeito de 
ver os exames regulamentados. Certamente, gramas ao liberalismo, 
que e de praxe na Faculdade, pude orientar-me um pouco sob o 
sistema que herdei, porem seria preferivel que interviesse uma re- 
gulamentaqao oficial; ela poderia estabelecer que os trabalhos pessoais 
nao se efetuassem a nao ser no terceiro e ultimo ano. Os exames dos 
primeiros anos serviriam para verificar a regularidade do trabalho, 
o nivel de conhecimentos; e o do ultimo ano, para apreciar o verda- 
deiro valor, como pesquisador, de cada estudante, selecionar os que sao 
suscetiveis de se tornarem nao somente professores, mas tambem 
homens de ciencia, que e necessario acompanhar e encorajar moral 
e materialmente. 

Averiguou-se pela escolha dos assuntos confiados aos nossos me- 
Ihores alunos que a cadeira de Geografia visava a investigaqao geo- 
grafica de Sao Paulo. Os assuntos nao faltam tanto em Geografia 
humana como fisica; entretanto, verificou-se tambem a proporqao 
fraca dos estudos de relevo e de climatologia no que diz respeito a 
questoes economicas; no ano passado nao se efetuou nenhum traba- 
lho de geografia fisica. Sem diivida, deve-se esta preferencia ao 
fato do prof. Pierre Deffontaines e eu sermos dois especialistas de 
geografia humana e economica. Mas ha ai um outro perigo: a com- 
plexidade dos problemas de morfologia requer grande conhecimento 
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de geologia para que seja exigida de todos, e da mesma forma para a 
geografia humana, com as questoes historicas e economicas. A atual 
tendencia de separar o ensino da geografia entre duas cadeiras dife- 
rentes deve ser encarada seriamente na Faculdade. Ela corresponde 
a uma necessidade cientifica recentemente frisada com forqa pelo 
prof. Jules Sion (Universidade de Montpellier). Commentando o ulti- 
mo livro de Miss Semple, geografia norte-americana, o prof. Sion 
escreveu: "O exemplo de Miss Semple e interessante porque mostra o 
que o geografo nao tern o direito de ignorar sem perigo: o estado 
das questoes, o essencial de pesquisas anteriores, as grandes linhas 
do meio social, e sobretudo a arte de discernir o senso e o valor de 
urn texto. E'-lhe necessario pensar tanto como historiador quanto 
como geografo. Como, desde entao, pedir-lhe nao somente assimi- 
lar-'se mas tambem empreender estudos sobre o molde glaciario ou 
pobciclico, sobre a meteorologia e sobre o que se chama fitosociologia? 
Nao ha ai geografia fisica e geografia ligada a Historia, duas disci- 
plinas diferentes tanto pelo esplrito como pela tecnica?" (1). Esta 
separaqao, que se faz por si entre os investigadores e que ja se reali- 
zou em algumas Universidades, devera ser feita o quanto antes aqui, 
se se quer evitar o desperdicio do esplendido campo de a^ao que 
oferece o relevo paulista, ou ainda os estudos que so esperam sua 
realizaqao, sobre os tipos de associagoes vegetais neste pars onde o 
homem faz com que as florestas vao recuando sempre. Ora, com 
absoluta honestidade, em vista da complexidade dos problemas e di- 
versidade dos metodos, tais estudos nao poderao ser bem encaminha- 
dos sob a direqao de professores que se orientaram em direqoes todas 
diferentes desde anos. Eaz-se necessaria, portanto, a presenqa de 
dois professores de geografia, tendo cada urn especialidades diferentes, 
mas cujo ensino se complete. A especializaqao so orientara a direqao 
da pesquisa e nao a formaqao geografica,. Nenhum geografo encara 
a separaqao absoluta, que seria nefasta e conduziria tao longe da 
geografia, como da geologia e da historia; geografia humana e geo- 
grafia fisica tern um campo de pesquisa identico; a terra, a paisagem 
geografica. 

N) Cf. Jules Sion; «Geografia historica. —> A respeito de um livro 
i^e 0 1

M.er,terr4neo antigo». In «Anais de Historia Economica e Social* 1933 - vol. V - pag. 292 a 294. •« 
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Isto faz que o ensino da Geografia nao se contente apenas 
com a catedra, com a Teoria. file deve ser completado pelo estudo 
pratico, pelo estudo da realidade sobre o terreno, ou entao, pois que nem 
todos os paises apresentam todas as formas de relevo e de popula- 
qao, sobre o mapa. E ai ainda creio que um esforqo deve ser feito 
pela Faculdade. De um lado, e necessario ir pensando na consti- 
tuigao de uma coleqao de cartas topograficas, geologicas, climaticas, 
economicas tais que o Professor possa mostrar aos estudantes, re- 
presentaqoes concretas do que ele enuncia "ex-cathedra", e possa 
tambem fazer explicar e comentar o mapa, como o historiador faz 
com o texto, e como o quimico dirige trabalhos de laboratorio. Para 
isto, e necessario material, e ha falta delle. Seria facil entabolar rela- 
qoes, como ja sugeri varias vezes, com os serviqos cartograficos dos 
Paises estrangeiros, particularmente os Estados-Unidos e a Italia, que 
possuem coleqoes escolhidas destinadas ao ensino geografico. Os pe- 
didos terao maior probabilidades de exito se formulados por um 
drgao importante como a Universidade do que por um Professor iso- 
lado. Resta o estudo sobre o terreno, a excursao. A' medida que 
aumenta o numero dos alunos, mais complexa se torna a organizaqao 
de excursoes; e necessario ir, antes dos alunos, nao somente para 
reconhecer o terreno, mas tambem preparar a organizaqao material; 
refeiqoes, acomodaqoes, visitas de instalaqoes industrials ou agricolas, 
viagem de estrada de ferro ou auto-onibos; e o que e mais impor- 
tante : e necessario fazer o orqamento das despesas dos participantes 
da maneira mais economica possivel. Uma viagem de dois ou tres 
dias, porem, implica necessariamente uma despesa obrigatoria, e as 
vezes pesada para um jovem estudante; particularmente quando o 
recrutamento e democratico. Para enfrentar estes inconvenientes, a 
Faculdade poderia prever no seu orqamento uma verba destinada as 
excursoes geograficas, e, havendo oportunidade, permitir a um estu- 
dante de merito realizar uma estada fora da Capital para estudos numa 
regiao do interior do Estado, ou, mesmo, num Estado vizinho. 

Tais sao os pontos que julguei necessario frisar. files abran- 
gem exclusivamente o funcionamento da Cadeira de Geografia da 
Faculdade. Seria necessario igualmente destacar o problema do nrvel 
dos estudantes? Creio que nao, pois isto seria recair na falta que 
enunciei no comedo de meu relatorio: discutir eternamente sem chegar 
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a um resultado. Com efeito, o nivel dos rapazes que desejarem seguir 
nossos cursos depende inteiramente do ensino que receberem durante 
sua passagem nos estabelecimentos secundarios ou escolas normais; 
ora, a criaqao da Faculdade nao foi realizada para transformar por 
completo o ensino secundario? Nestas condi^oes seria inutil alon- 
gar-me sobre o nivel dos alunos, como seria vao querer desde ja falar 
dos resultados da Faculdade. Ja disse e repito que se nao deve 
pensar que os atuais estudantes da Faculdade nao estao na altura do 
Ensino Superior; e indiscutivel, porem, que nao receberemos melho- 
res alunos enquanto estes nao formarem melhores alunos nos ginasios 
oficiais. Assim, pois, o trabalho a realizar e de grande folego; uma 
reforma universitaria, tal como a que esta em vias de realiza<;ao em 
Sao Paulo, nao se faz num dia, mas seus efeitos serao tanto mais 
reais quanto mais discretes e sem alardes. 

Pouco a pouco sairao da Faculdade series de professores rigo- 
rosamente selecionados que estarao aptos a ministrar nos cursos se- 
cundarios um ensino moderno da Geografia, ensino digno do grande 
centro economico e inteletual que e Sao Paulo. Dentre eles desta- 
car-se-ao alguns que, pelas pesquisas cientificas, contribuirao para a 
avanqo da ciencia geografica, e que, a seu turno, assegurarao a marcha 
da Faculdade. Entao, desaparecera o paradoxo : uma das regioes da 
globo mais ricas em fenomenos mal conhecidos, uma das regioes cujas 
investigagoes deverao trazer descobertas suscetiveis de concluir vastas 
sinteses (penso na formaqao do Atlantico-Sul, na circulaqao atmos- 
ferica acima do continente americano, na conquista do solo pelo 
Homem) ; e quando se reiinirem os congresses internacionais de Geo- 
grafia, quando a Uniao Geografica Internacional, que reiine os 
maiores geografos, se reiinir, o lugar do Brasil e de Sao Paulo nao 
ficara desocupado. 

Tal e a incumbencia da Cadeira de Geografia da Faculdade de 
Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo. Com- 
preender-se-a facilmente que aquele a quern ela incumbe se apaixone. 

Outubro, 1935. 



CATEDRA DE HIST6RIA DA CIVILIZACAO 

O ENSINO DA HISTORIA 

SUAS DIRETRIZES 

PELO 

Prof. Fernand Paul Braudel 

Este relatorio dirige-se, ao mesmo tempo, as autoridades univer- 
sitarias que o solicitaram, ao publico que se interessa pelos destinos 
da nova faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras, e tambem — seria 
necessario dize-lo? — aos estudantes. Dai ser tao longo. Confessa- 
mos que, por urn momento, pensamos em abreviar este exame de con- 
ciencia, limitando-o apenas as suas conclusoes uteis e tecnicas. Era 
suficiente apresentar em algumas linhas as soluqoes que ao nosso 
ver eram boas e uteis, no que respeitava aos programas, a exposiqao 
dos cursos e a orientaqao dos estudos, para dar ao mesmo tempo a 
este relatorio o seu sentido e a sua eficiencia. Se finalmente foi 
preferida estrada mais longa, foi certamente porque aqui, num pais 
jovem, onde o futuro se dilata sem cessar e ultrapassa mesmo re- 
gularmente as promessas do presente, os nossos atos assumem uma 
gravidade, um alcance que se originam da sua importancia e recla- 
mam que sejam meditados, mais longa e minuciosamente pesados do 
que alhures. 

* * * 

A denominaqao desta catedra — Historia da Civilizaqao — e 
por si mesma um programa, e foi isso, por certo, que quiseram os 
fundadores da Faculdade. Deu-se ao seu titular um dominio sem 
limites, foram confiados ao seu estudo, no tempo e no espaqo os anais 
completes da Humanidade. Essa atitude era talvez um conselho 
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tacito para que nos elevassemos, quanto possivel, acima do que se 
relaciona exclusivamente com erudi^ao, do que diz respeito a cor- 
rida aos armamentos bibliograficos e ao herbanario das institui^oes. 
Na Africa do Norte, na Siria, numerosas ru'mas romanas se en- 
contram tao disfarqadas, que a simples observaqao no solo nao as 
revela. Ao contrario, levantamentos aereos permitiram, ou desco- 
bri-las ou melhor compreender o seu conjunto. Elevar-se nao e, 
forqosamente, perder-se nas nuvens... 

O titulo desta cadeira indica, impoe uma escolha. Implica, de 
fato, uma definiqao da historia, sobre a qual e necessario que nos 
detenhamos. O historiador nao sente todos os dias necessidade de 
definir a sua disciplina, a sua exata posiqao no campo geral da vida 
intelectual: outros se encarregam disso, nao o fazendo sempre de boa 
fe, ou, o que e a mesma cousa, com competencia. Sera necessa'rio, 
porem, definir uma atitude do espirito, tao velha quanto o proprio 
mundo civilizado? Sempre, de maneira espontanea, as sociedades 
procuraram o seu "temps perdu". A Historia existe, de fato, desde 
que a reflexao inteligente despertou, desde as primeiras lendas que 
o homem cantou... Perigoso privilegio, comtudo! So as ciencias 
sociais, nascidas ontem ou que vao nascer amanha, e que se pro- 
curam definir. . . No caso delas trata-se da justificaqao espiritual 
do seu nascimento; querem viver e e preciso que excluam as ou- 
tras das suas novas possessoes... Nao receberam essas ciencias, 
como a Historia, esta herancja secular, este imperio, estas colonias, 
todas essas riquezas que tendem menos a agao que a tranquilidade das 
velhas potencias... Entretanto, simples seria definir qual a fina- 
lidade da historia, tal como ela se afirma neste acervo de centenas 
de obras essenciais, aparecidas principalmente no curso dos ultimos 
trinta anos, nas obras de um Henri Pirenne, por exemplo, para nao 
citar senao um grande mestre e dos que ja nao vivem. A Historia 
e a mais antiga das ciencias sociais, nao a unica, como bem se pode 
pensar. E' a impotencia do nosso espirito e nao a dificuldade do 
objeto — que todavia tern a sua importancia — que nos obriga a 
fragmentar a realidade. A cada ciencia social pertence somente um 
fragmento de um espelho partido em mil pedaqos. Existe, mas 
muito alem das nossas possibilidades, esse espelho intacto em que a 
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sociedade reflete a sua imagem movel e total. Esta sociedade, objeto 
das nossas pesquisas, a economia politica a estuda nas suas condiqoes 
de vida material, a estatistica sob o signo do riumero, a geografia no 
espaqo, o direito sob o prisma das obrigaqoes contratuais, a sociolo- 
gia no sen mecanismo, a etnografia e a etnologia nas suas formas 
ainda balbuciantes... A Historia, na sua realidade de ontem... 
O historidor acrescenta assim a sua tarefa, mais uma dificuldade. 
Os outros trabalham sobre o que e vivo, o que se ve, o que se mede; 
o historiador sobre o que ja nao existe... e ai, embora Ihe faltem 
dados, e a totalidade da vida social que ele procura e recompoe, sem 
ter a sua disposiqao, nem o objeto nem o espelho, um que ja nao 
existe, outro que nao pertence a este mundo. Desta comparaqao 
poderiamos deduzir as dificuldades do nosso "metier". Mas quern 
nao as conhece? Nao serao as ciencias apenas uma continua de- 
monstraqao da incerteza do saber? Uma dupla verificaqao atenua 
estas sombras. A vida social de hoje nao teria com a vida das socie- 
dades desaparecidas, multiples pontos de semelhanqa, e o presente nao 
se nos oferece como um laboratorio? Invertendo os termos habituais, 
nao podemos nos dizer que a sua luz ilumina o passado? Pirenne 
declarava so haver compreendido as "vilas-novas" da Europa Medie- 
val depois de ter visto as "boom-cities" da America do Norte. Em 
segundo logar, o material vivo, atual, nao representa senao uma pe- 
quena parte dos factos sociais inventariados. Assim todas essas cien- 
cias sociais que definimos acima, um pouco as pressas, utilizam-se, 
nove vezes sobre dez, de documentos relativos a sociedades mortas. 
fisse espetaculo tern algo de reconfortante e de assegurador. Se o 
fato historico e um indispensavel elemento inteletual para outras 
ciencias, isto ja nos e bastante. So essa certeza justificaria o nosso 
trabalho, porque os fatos historicos, somos nos que os criamos e 
pomos em circulaqao. Mas e para nos mesmos que trabalhamos, 
para atingir o nosso fim: a reconstruqao das imagens do passado, a 
ressurreiQao das sociedades de outrora. Pirenne, que ainda uma vez 
citamos, dizia que a ilha de Robinson nao pertence ao dominio 
historico. So ha historia dos grupos sociais, e deles devemos dar 
a historia totalitaria. Se a historia tern probabilidade de ser uma 
ciencia, nao e porque fixa este ou aquele ponto mas porque nos 



conduz a verificaqoes gerais sobre a sociedade, marcando semelhan- 
qas atraves de acidentes particulares. E' nesses raros instantes que 
ela parece dar-nos a certeza de reconstituir o espelho no sen todo. 
A paisagem esta inteiramente por se constituir. Quer se trate da 
verbiagem da diplomacia, as vezes tao grave, quer da vida politica, 
onde se sintetiza toda a coletividade, quer se trate da historia dos 
grandes homens, vitimas e algozes dos outros, quer seja acerca do 
preqo do pao, do curso das rendas, ou do cambio, — nenhuma destas 
minucias pode ser isolada do conjunto social que com ela se rela- 
ciona. O aprendiz-'historiador fara bem em tudo ver, em nao limi- 
tar o seu campo de observaqao. Reduzir o passado ao que 
e apenas economico, e tao absurdo como reduzir toda a serie aos 
fatos politicos, tal como se fazia ainda ontem. Este primeiro as- 
peto geral nos ensina que os nossos trabalhos devem apreender as 
sociedades no seu todo. Alem disto, devemos reanimar a sua vida. 
Como o romancista, o historiador cria a vida. Ele a cria de novo sobre 
o piano da verdade. E' esta a sua tarefa, que e bela e nobre. Quern 
nao conhece o enlevo dessa ressurreiqao do passado, de que fala Mi- 
chelet, nao pode compreender a alegria secreta do historiador nem 
o papel exato do professor de historia, desse mestre de viagens 
atraves dos tempos. Historiadores ha que o sao apenas de nome. 
Sao eruditos que se assemelham a quimicos que tivessem reiinido 
todos os elementos de uma experiencia mas que nunca se decidiriam 
a executa-la, de medo de acender os fornos ou por habito... 

* * * 

Alem dos casos de especie, nao e demais dizer alguma cousa 
sobre o estudante da cadeira de historia, fixando-lhes os caracte- 
res: os defeitos evidentes e as qualidades. No capitulo das quali- 
dades, ponhamos desde ja o desejo, a necessidade, a paixao de ver 
tudo do alto, de um pouco alto demais ate... um amor inteligente 
da terra brasileira e, especialmente da terra paulista: e atraves do 
seu passado, dos seus ciclos economicos, da sua vida tao aberta as 
influencias do mundo inteiro, dos seus fastos, que o estudante or- 
ganiza a sua cultura historica. 
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D'ai uma visao direta, em certos dominios da historia economica 
ou moderna, que o estudante da Europa nao possue talvez tao justa 
e tao penetrante. O ponto de vista brasileiro oferece, sob este 
aspeto, uma preciosa iluminaqao. Por que nao falar tambem do 
fervor que alguns, quasi todos, mostram pelo estudo e, mais especial- 
mente, pela constituiqao de uma biblioteca particular, para a qua! 
sao feitos grandes sacrificios? Muitas sombras podem ser tambem, 
infelizmente, assinaladas. Falta aos estudantes paulistas, muitas 
vezes, uma cultura geral de base, sem a qual e dificil progredir com 
rapidez. E' este o problema da forma^ao secundaria, sobre a qual 
aqui se dira apenas uma palavra para aqueles que desejam, e que 
ainda podem remediar essa falta. Sem querer aduzir a questao aqui 
discutida outras considera(;6es sobre o insoluvel ou dificil problema 
da cultura geral, seja-nos permitido dizer que para quern se destina 
a Historia, importa possuir, alem das no^oes historicas, tres disci- 
plinas essenciais: o portugues, o latim e uma solida cultura filo- 
sofica. O latim porque permite apreender o portugues na maior parte 
de suas raizes, e porque e necessario que o historiador conheqa per- 
feitamente a sua lingua. Ao contrario do filosofo, do sociologo, do 
jurista e do medico. . . o historiador nao possue um vocabulario que 
seja seu, mas usa o de todos, o que, alias e um bem muito esti- 
mavel. Nao tendo um vocabulario seu, a-pesar-de certas tentativas 
feitas neste sentido, o historiador ganha muito em se utilizar de 
uma linguagem que csta em contacto com a vida e com as suas 
realidades, rica desta vida e destas realidades. Mommsen, Fustel 
de Coulanges, Henri Pirenne, Maurice Holleaux foram admira- 
veis escritores. Sao exemplos dignos de meditaqao!. .. Nao nos 
referimos ainda a outras vantagens que o latim traria por si mesmo. 
E' facil compreender que Roma perde todo o seu sentido para o his- 
toriador que nem sequer abordou as declinaqoes. Filosofia, enfim. 
Entendemos por cultura filosofica, neste caso, uma "mise en place" 
do pensamento. Os nossos estudantes, mesmos os melhores — teem 
uma forte tendencia para filosofar sem o saber. Disciplinados neste 
dominio, desembaraqariam os seus trabalhos da nevoa que ai se intro- 
duz sob o nome de idea geral. Segundo a velha formula, e preciso 
pensar o proprio pensamento. 
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Havera quem diga que e muito longa esta lista de exigencias. 
A vida intelectual reclama, sabemos, uma certa cdragem. Para 
preencher esse programa, dispoem os nossos estudantes nao somente 
do seu tempo de aprendizado, mas ainda, dos anos de atividade livre 
que, para alguns deles, ja amanha vai comeqar. Ajuntemos ainda 
algumas consideraqoes. A cultura intelectual de hoje e uma cultura 
internacional. Para a Historia, como alias para todas as outras ativi- 
dades do espirito, o conhecimento de linguas estrangeiras e uma ne- 
cessidade para quem quer participar do concerto das vozes mundiais. 
Tratando-se de um conhecimento lingiiistico que apenas servira para 
a leitura do livro ou do artigo de revista, o esforqo para adquirir 
esses conhecimentos, nao e exagerado. 

As ciencias sociais formam um bloco, uma coalisao. Sao soli- 
darias. Sera sempre util ao historiador passar em revista os seus 
metodos, o seu espirito e os seus resultados. A etnografia, a sociolo- 
gia, a economia politica merecem a sua atenqao. Se fosse possivel 
organizar cursos complementares para este effeito, muito desejaria- 
mos que os mesmos fossem de natureza especial, concebidos nao 
segundo um aspecto independente, mas servindo como contribui^ao 
a cultura historica. Nao falo aqui da ligacjao com a geografia, que 
foi muito bem pensada, sendo todavia um tanto rigorosa, pois a 
mesma prossegue durante os tres anos de estudo. Um regime mais 
amplo e flexivel conviria mais, permitindo orientar melhor os estu- 
dos e dispo-los mais ao contento das vocaqoes. 

O acaso —• sempre benefico — favoreceu a secqao de historia, 
dando-lhe, como estudantes, alguns juristas. Nao e de espantar que, 
conhecedores das fortes disciplinas do direito, esses estudantes se 
tenham regular e automaticamente posto a frente dos seus com- 
panheiros. Esta ligaqao fortuita, eficiente para o recrutamento de 
estudantes de valor, nao sera necessario que a ponhamos ao abrigo 
de uma ruptura tao fortuita como o seu estabelecimento? 

* * * 

O ciclo de estudos e aqui, como para as outras cadeiras, de tres 
anos: o primeiro, consagrado a Antiguidade. O segundo a Idade 
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Media e o terceiro aos Tempos Modernos. Tal e o programa que 
funcionara a partir de 1936 e cuja responsabilidade incumbe ao autor 
deste relatorio. 

Deliberadamente Hmitamos o ensino da Historia moderna que, 
nas faculdades europeias tern tendencia a ser amplificado. Se assim 
procedemos foi porque o estudo dos tempos modernos e alcanqado 
diretamente pelo ensino das cadeiras de Historia do Brasil e Historia 
da America. De outro lado, os estudantes ja conhecem as linhas 
gerais da Historia dos tempos modernos. Dai a necessidade de nos 
consagrarmos as epocas longinquas, completamente ignoradas. Ha 
alem disso vantagem em percorrer lentamente o caminho que leva do 
Oriente a Grecia, da Grecia a Roma e de Roma aos nossos dias, pas- 
sando pelas etapas medievais, cuja pujante originalidade e valor hoje 
se conhece. Pareceu-nos bem ainda fazer viver o estudante nessas 
epocas tao longinquas e tao diferentes da nossa, epocas em que se 
deparam obscuridades que nao encontramos em outras, mas que 
sao obstaculos uteis para a inteligencia que se reflete, neste mundo 
de coordenadas tao particulares, onde se comeqa a elaborar o que 
sera e o que foi depois a Europa, antes da cesura que fez nascer o 
Brasil de Portugal... E' nessas terras classicas que o aprendizado do 
"metier" historico e o mais direto e o mais proveitoso. Quasi todos 
os historiadores de nomeada mundial foram especialistas de his- 
toria antiga e medieval. Um ultimo argumento em favor deste 
programa, — e o melhor: a simpatia evidente dos estudantes por 
estes severos problemas. Talvez neste dominio, em que as vastas 
perspectivas nao se quebram pela superabundancia de minudencias, a 
inteligencia brasileira, toda latina, se sente mais a vontade, prefe- 
rindo esse estudo as longas guerras civis, examinadas ao microscopio, 
da historia moderna da Europa. 

fiste programa comporta assim uma revisao geral de conheci- 
mentos historicos de base, revisao lenta porque nao e constituida 
pela lembranqa de noqoes ja adquiridas mas por continuos descobri- 
mentos. Dai se conckie que esta tarefa geral vai logicamente tomar 
o nosso tempo e quasi todos os nossos esforqos. Esta revisao de 
noqoes fundamentais nao constitue senao a primeira iniciaqao. Nao e 
apenas esta a que e necessario dar. 
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A fun^ao desta cadeira e formar mestres para o ensino secunda- 
rio e para a pesquisa historica. Tal finalidade nao sera porem atin- 
gida se o ensino nao tiver sido feito em profundidade. A cultura 
historica nao se adquirire nos "manuais" nem nas obras essenciais. 
Ela se adquire no dominio da historia que se cria, no meio de verda- 
deiras dificuldades, nas penas e nas alegrias da pesquisa. . . Encami- 
nhar os estudantes para esse campo avanqado, — que tentqao, mas 
que pesado dever!... Ensinar-lhes as disciplinas auxiliares da his- 
toria, a arqueologia, a epigrafia, a paleografia, e orienta-los ate um 
dos multiples sectores do nosso dominio, liga-los a pesquisas dignas 
da erudiqao hrasileira, tudo isto e reconhecer a necessidade da espe- 
cializaqao. Recomendavamos ainda ha pouco a cultura geral. Sabe- 
se entretanto que ela e apenas um meio, e apenas isso. Dispersar o 
espirito, abri-lo para novos horizontes — sim, — mas para concen- 
trar depois com todas essas riquezas adquiridas, com toda a sua 
dureza e eficiencia sobre uma tarefa vigorosa e que seja particular. 
E' precise num dado momento aprofundar-se na Historia se se quer 
marcar nela utilmente um lugar proprio. Ora, a especializaqao nao 
encontra o seu lugar no programa ja supercarregado de materia dos 
nossos tres anos. Alem disto, os estudantes sao solicitados por dife- 
rentes trabalhos em cadeiras vizinhas, chamados mesmo para fora da 
Universidade. Assim, nao e boa vontade o que Ihes falta, e apenas 
tempo. Aplaudimos, pois, a organizaqao inteligente do curso de dou- 
toramento, modelado segundo o das faculdades francesas de letras. 
Nenhuma escolaridade e organizada e isso e perfeito. A cultura geral 
se impoe e a especializaqao e uma questao de liberdade e de vocaqao. 
E' precise somente assegurar a vida material daqueles que hao de 
ser os primeiros doutores da nossa faculdade. 

Dir-se-ia que esta formaqao, levada a um grau mais elevado, e 
que se coroa com o doutoramento, nao convem ao professor secun- 
dario de historia ou de geografia, que esta cadeira, em parte deve 
formar. As ultimas palavras deste relatorio serao consagradas a 
esta questao. Para o professor secundario, o indispensavel e a ba- 
gagem de conhecimentos gerais. O licenciamento assegura essa aqui- 
siqao. Mas nao ha apenas o estritamente necessario... Na mais 
afastada das cidades do Estado de Sao Paulo, o professor deve con- 
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tinuar a pertencer ao mundo dos intelectuais, e acima da sua tarefa 
quotidiana e precise que ele nao perca a ligaqao com esse mundo. Co- 
nhecemos' aqui, como em toda a parte, o perigo social que representa 
o professor que nao trabalha, que nao estuda.. . Ora, e so no seu 
cantao especializado que o professor podera manter a inteligen- 
cia desperta. A inteligencia do professor — nao e isto o essencial? 
Sem a especializaqao, pode a inteligencia exercer-se utilmente? Se 
o leitor refletir e tender para as soluqoes que apresentamos, este ar- 
tigo nao tera sido, talvez, de todo inutil para o que diz respeito ao 
futuro universitario do Brasil. 



CATEDRA DE HISTORIA DA CIVILIZACAO BRASILEIRA 

A PRQPOSITO DO CURSO DE HISTORIA DA CIVI- 

LISACAO BRASILEIRA NA FACULDADE DE 

FILOSOFIA, CIRNCIAS E LETRAS 

PELO 

Prof. Afonso de E. Taunay 

Um curso de Historia da Civilizaqao Brasileira, como este que 
instituiu a Universidade de Sao Paulo, e novidade no meio paulista. 

Ja no Rio de Janeiro houve porem uma serie de prele^oes sobre 
tal assunto, realizadas no Museu Historico Nacional. Delas se in- 
cumbiu a bela e culta inteligencia de Pedro Calmon. 

Tem os nossos fastos sido largamente explorados mas em geral, 
sob os aspectos daquilo que se cbama hoje a historia batalha. 

A narrativa dos episodios da descoberta, da exploraqao e do 
apossamento do litoral, as lutas contra os invasores estrangeiros, os 
movimentos nacionalistas primevos como que empolgaram por com- 
pleto a atengao dos nossos cronistas e historiadores ate quasi os dias 
de ontem. 

E, fato com efeito singular, tao completamente se interessaram os 
escritores por essa historia parcial do pais que de lado deixaram, so- 
bremodo mal estudados, capitulos essenciais como os do povoamento 
do hinterland brasileiro. 

Fez-se a historia litoranea e nao a do interior. Esta so princi- 
piou a ser tratada, com certo cuidado, de Capistrano de Abreu para 
ca. Foi o mestre cearense quern chamou a aten^ao dos nossos escri- 
tores para esta secqao importantissima dos anais patrios. 
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Ate mesmo o ilustre Varnhagen bem pouco concedera, das volu- 
mosas paginas de sua Historia Geral, ao episodio das bandeiras que 
muito perfunctoriamente explorou. 

Com o seculo XX imenso se avolumou entre nos, e no exterior, 
a perscrutagao do nosso passado. 

Mas a Historia da Civilizaqao Brasileira ainda assim deixou de 
ser o alvo do trabalho dos estudiosos, ate bem recentemente. 

Tal fenomeno, alias, nao e puramente brasileiro e sim univer- 
sal. A historia da civilizaqao sob os moldes contemporaneos surgiu, 
por assim dizer, no seculo XIX, quando a centuria ja ia adiantada. 

Como reflexo apareceu no Brasil, com notavel defasagem porem, 
nao contando ainda muitos lustros. 

A primeira manifesta^ao seria digna de acatamento pela exten- 
sao e a valia de suas paginas reside nos Capitulos de Historia Colo- 
nial de Capistrano de Abreu, livro publicado no limiar de nosso seculo, 
por ocasiao das festas comemorativas da passagem do quarto cente- 
nario da aportada cabralina a Porto Seguro. 

A luz das ideias e teorias modernas, estudou o grande sabedor 
os fenomenos do crescimento brasileiro, atribuindo como acima lem- 
bramos exato valor aos fatos da conquista e da apropriaqao do hin- 
terland. 

Com a enorme diferenciaqao da cultura que em nossos dias se 
processa tern aparecido regular numero de monografias eruditas, ven- 
tilando os aspectos ineditos da nossa evolu^ao civilizadora. 

Ja nao sao a historia militar e a administrativa as unicas que 
interessam aos autores e ao publico. Incumbem-se os monografistas 
de apresentar entre aqueles assuntos os da historia economica e da 
religiosa, os da historia literaria, artistica e cientifica e sobretudo os 
da historia dos costumes. 

o campo enorme e muito mal amanhado ainda. Nele imenso 
ha o que descobrir e o que explanar. E tal se evidencia, do modo 
mais frisante, desde que um monografista conciencioso se ponha a 
perscrutar este ou aquele aspeto. 

A descoordenaqao ainda e o caracteristico do estado em que se 
acha a bibliografia relativa a estas especializaqoes. 
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Num pais em que tudo, por assim dizer, esta a ser feito, nao 
poderiam achar-se organizadas as bibliografias relativa a este e aquele 
assunto. E ja e imenso que o estudioso encontre o trabalho realizado 
pelos benemeritos organizadores do catalogo da Exposiqao da Histo- 
ria Nacional em 1881, os estudos de Sacramento Blake, Jose Carlos 
Rodrigues, Felix Pacheco etc. 

A organisaqao de boas bibliografias e assunto que se impoe para 
que os estudos brasileiros possam tomar o incremento desejavel. De 
1900 para ca muito se avolumaram os elementos de que podemos 
langar mao para esbo^ar urn panorama da civilizaqao brasileira atra- 
ves dos seculos. 

Em primeiro lugar dispomos hoje de documenta^ao incompara- 
velmente maior, sobretudo em Sao Paulo e no Rio de Janeiro, do- 
cumentaqao ja come^ada a ser posta em relevo por monografistas de 
valor. 

Ainda nao e das mais extensas a resenha a se fazer de tal secqao 
de nossa bibliografia geral, mas o compute das obras que a compoem 
apresenta-se variado e valioso. Muito per summa capita relembremos 
algumas das mais conhecidas. 

Como autor de obra geral cabe a Pedro Calmon a primazia, com 
a sua Hist or ia da Civilisagdo Brasileira, de que conhecemos a pri- 
meira ediqao. Tem esplendidas paginas mas ainda e manual incom- 
pleto. Nela figuram alguns capitulos, ao nosso ver, deslocados. E 
outros Ihe deverao ser incorporados, ainda dela ausentes. 

Em todo o caso este primeiro ensaio didatico, de compendio, a 
ser posto as maos dos dicentes, e tentativa digna de todos os enco- 
mios. 

De quanto se acha o autor em condiqoes de fazer obra de largo 
tomo, e dilatados quadros, deu-nos a mais eloqiiente prova, em se- 
gundo livro verdadeiramente notavel, O espirito da Sociedade colonial, 
uma das mais belas obras ultimamente publicadas no Brasil. 

As Populagoes meridionals de Oliveira Viana apresentam pagi- 
nas magnificas soberbamente pensadas e escritas. 

Mas o seu ilustre autor confiou um pouco demais, talvez, em 
nossos velhos cronistas, que tanto se deixaram levar pela imaginaqao 
e o pouco cuidado na consulta as fontes. Em todo o caso encerra 
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o belo livro, tao justamente conhecido e admirado, capitulos da mais 
vigorosa mestria. 

A vida e a morte do bandeirante de Alcantara Machado resume 
o produto de pesquisa longa e aturada nos vinte e sete tomos da do- 
cumentaqao impressa dos Inventdrios e testamentos quinhentistas e sei- 
centista de Sao Paulo. Representa belo mosaico muito trabalhado, 
largamente meditado para sua realizaqao. Compendia, porem, urn certo 
mimero, apenas, de aspectos do largo e vario painel da vida colonial 
paulista dos primeiros seculos. E e de desejar que o seu autor pros- 
siga na faina encetada explorando outros facies, onde muita novidade 
esta a ser iluminada, sobretudo se alargar a area de explanaqao do 
forte material documentario existente e ainda inedito. 

A Casa Grande e Senzala de Gilberto Freyre representa um tra- 
balho da mais larga erudiqao, um dos ensaios mais solidos efetua- 
dos entre nos, redigido por pensador que sabe ver com singular agu- 
dez e expoe com notavel brilho o que a bela e culta inteligencia apre- 
endeu das visoes contempladas. F um ensaio de primeira ordem. 
Falta-lhe talvez a ampliaqao, para o campo da civilizaqao cafeeira a 
que o escritor pernambucano nao conhece em sua intimidade. Moqo 
como e Gilberto Freyre, trabalhador infatigavel, ledor de todos os 
instantes e apaixonado das cousas nacionais, podera, em nova edi- 
qao de seu magnifico livro, por-lhe apenso que o completara, distri- 
buindo o material riquissimo que compendiou, de modo mais homo- 
geneo. 

Outro bom livro de publica^ao muito recente vem a ser a obra 
de Felix Contreiras Rodrigues, precioso sobretudo como quadro do 
Rio Grande do Sul: Tragos da economia social e politico do Brasil 
colonial. Obra de autor joven e de erudito a quern o estudo supre 
le nouibre des annees, do alexandrino classico, resultou do estudo e da 
meditaqao de larga base informativa. 

No presente ano deu o Dr. Roberto Simonsen a lume uma serie 
de ensaios excelentes, deduzindo em capitulos fortemente documenta- 
dos e argutamente apresentados, conclusoes originals e abundantes 
sobre a historia economica do Brasil, materia ate hoje muito pouco 
ventilada em seu conjunto quando no emtanto tern a importancia 
imensa, capital, que todos Ihe reconhecem modernamente, 
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So um oficial do oficio pode avaliar o que representa em materia 
<de dificuldades a veneer um tentamen no genero destes que os ilus- 
tres autores citados realizaram. A imensa e espalhada documenta- 
qao, a fragmentariedade desta, a ausencia de estudos anteriores, re- 
presentam enormes obices a veneer. 

E depois muitos destes veios de informa^ao acham-se freqiien- 
temente desconexos, sobretudo em materia economica. Contradizem- 
se os autores do modo mais veemente, as fontes ainda estao por se 
descobrir, perdidas num mare magnum de papeis sem catalogaqao 
ainda. Nao pode haver confianqa nas informa(;oes deste ou daquele 
porque a cada passo e flagrante a sua disparidade. De tal nos certi- 
ficamos, do modo mais veemente, ao tentar esboqar o historico da 
propagaqao da cultura cafeeira no Brasil colonial. 

Assim um curso de historia da civilizaqao brasileira e cousa que 
obriga o seu discente a trabalho intenso e dispersive. 

Os elementos de que podera lanqar mao multiplicam-se pelas pa- 
ginas de vultosa bibliografia. E a eles nao acompanham estes admi- 
niculos subsidiaries, da mais alta relevancia, que a inconografia e 
outros ramos da heuristica dos paises antigos e cultos oferece. 

A nossa iconografia e a mais lacunosa e a mais pobre, no que 
diz respeito aos seculos coloniais, ate mesmo ao periodo imediatamente 
anterior a descoberta da fotografia. Pouco amor tinham os Portugue- 
ses as artes graficas; o que nos deixaram resume-se por assim dizer 
ao tra^ado de cartas geograficas, em geral. Nestas ooorrem, aqtu e 
acola, e nem sempre alias, os p erf is dos lugares localizados sobre os 
mapas. 

Prova mais evidente do que avan^amos e a ausencia absoluta de 
retratos dos homens mais notaveis do Brasil nos nossos primeiros 
seculos. 

Se a coleqao das efigies portuguesas vem a ser pobre, a brasileira 
tern de se qualificar por um superlative do mesmo adjetivo. 

Com efeito de quais dos nossos personagens notaveis, coloniais, 
se conhecem as efigies? De menos de uma duzia talvez. De Antonio 
Vieira,, Matias de Albuquerque, Salvador Correia de Sa, Joao Fernan- 
des Vieira, Andre Vidal de Negreiros e bem poucos mais no seculo 
XVII, apenas, talves. No seculo seguinte prossegue a mesma indigen- 
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cia. Nem sequer nos ficaram os traqos fisionomicos autenticos de 
homens de excepcional valor como Bartolomeu e Alexandre de Gus- 
mao. Deste ultimo corre retrato segundo o busto mandado fazer pelo 
Barao do Rio Branco. Mas ha fortes suspeitas de que tal escultura 
corresponde a uma imagem supositicia. 

E, no entanto, o grande negociador do Tratado de Madrid foi 
ministro de Estado! De Claudio Manuel da Costa se desconhece a 
fisionomia e ha suspeitas muito fundadas de que o retrato de Jose 
Basilic da Gama que por ai corre seja tao autentico quanto o do infe- 
liz apaixonado de Marilia de Dirceu. 

De nem um dos bandeirantes de Sao Paulo existe efigie. Dos 
traqos dos maiores e dos menores sertanistas, nada se conservou. 
Nem daqueles que enchem as idades brasileiras com os seus nomes 
como Fernao Dias Pais, o Anhanguera, Pascoal Moreira Cabral, An- 
tonio Raposo Tavares etc. 

De sua indumentaria guerreira escapou um unico documento, 
este mesmo postumo em relaqao a era do bandeirantismo se e possivel 
assim dizer-se, o desenho providencialmente executado por Debret ao 
avistar, no Rio de Janeiro de 1820, milicianos de Mogi das Cruzes, 
caqadores de indios especializados, revestidos dos famosos giboes de 
armas de seus maiores, devassadores de nossa selva. 

Retrato de paulistas coloniais salvaram-se, um ou dois de civis, 
uns dois ou tres de eclesiasticos e isto mesmo porque os retratados 
estiveram ocasionalmente em Portugal. 

Cenas da vida comum, nenhuma fixou-a o lapis de artistas, nem 
mesmo sob os alinhavos dos esboqos. E assim, causa-nos surpresa 
que nos surja uma ou outra estampa como a que Almeida Prado 
descobriu, relativa a inaugurate do Passeio Piiblico do Rio de Ja- 
neiro, e a existencia do famoso caderninho do Institute Historico Bra- 
sileiro em que se reproduziram os aspectos dos carros do prestito ale- 
gorico ocurrente em certos festejos fluminenses de fins do seculo 
XVIII, etc. 

Que subsidies riquissimos para a ilustraqao dos nossos cursos 
de Hist ria da Civilizaqao Brasileira poderia trazer-nos uma icono- 
grafia abundante? 
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Haja vista este parentese aberto na miseria de tal deficiencia 
pela opulentissima contribuigao holandesa seiscentista. 

£ em Barleus e em Post, seu ilustrador, que vamos surpreender os 
primeiros flagrantes de nossas paisagens antigas, das nossas instala- 
qoes agricolas, seiscentistas, a rudimentariedade de nossa vida civili- 
zada, de entao, os facies de nossos vilarejos incipientes e os tipos 
de nossos autoctonos. 

A agrafia desenhistica lusitana nada aproveitou o exemplo mag- 
nifico do grande principe germanico, governador do Brasil holandes, 
delegado da Civilizagao e da Cultura as terras americanas, 

O que nos da esperanqas, ainda, de que o inventario iconografico 
brasileiro se avolume, vem a ser os indicios da existencia de muitas e 
excel entes pe^as imersas no prof undo mister io dos acervos documen- 
tais Portugueses, ainda nao catalogados. Portugueses e extra Portu- 
gueses, mas sobretudo Portugueses, como era de esperar. 

De tal temos tido ultimamente algumas provas as mais auspi- 
ciosas. Assim por exemplo na opulentissima brasiliana que Felix 
Pacheco tao carinhosa quao inteligentemente constituiu existem es- 
tampas ineditas de Minas Gerais, Goias e Mato Grosso, as mais sa- 
borosas, de origem portuguesa e da primeira metade do seculo XVIII. 

Mostrou-m'as o amigo, e morto ilustre de ontem, com aquele 
sorriso entre misterioso e malicioso que Ihe iluminava as fei<;oes 
quando apresentava alguma pe^a de excepcional valor de seu acervo 
maravilhoso. 

Assim tambem, mas em outro campo: ai estao os resultados da 
col eta realizada por Jeronimo Figueira de Melo, ha pouco anos, em 
materia de figurinos dos uniformes de nossas tropas coloniais. 

A muito custo haviam Gustavo Barroso e Wasth Rodrigues 
reiinido regular copia de padroes, revistando, do modo mais zeloso, 
os recursos de nossos acervos tradicionais, a Biblioteca Nacional do 
Rio de Janeiro, o Archivo Nacional, os archives estadoais. 

Pois bem sua colegao, alias, assas avultada, pode hoje ser tripli- 
cada com as descobertas de Figueira de Melo, em dois anos de pes- 
quisas em Portugal. 

E nao so se enriqueceu com os resultados da busca do ilustre 
diplomata nos arquivos publicos lusitanos. Obteve o Ministro Fi- 
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gueira de Melo de coleqoes particulares, eventualmente dispersas, es- 
tampas numerosas, e das mais notaveis, como certo album de aqua- 
relas, com perto de duzentos figurinos de fardas do Norte do Brasil, 
absolutamente desconhecidas. Adquiriu-o e, com a maior generosi- 
dade, ofereceu-o ao Museu Historico Nacional. Assim esperemos que 
ainda muita e muita cousa nos de a massa colonial de autos relativos 
ao Brasil, existente na Biblioteca Nacional de Lisboa, no antigo Ar- 
quivo da Marinha Ultramar e acervo a ser catalogado. 

Nao pensamos porem que tal contribiiiqao possa ter as dimen- 
soes de outras do mesmo genero, ilustradoras da existencia de outrora 
dos povos europeus, mais bem dotados do que o portugues, em ma- 
teria de inclinaqoes para o debuxo. 

O que nos faz temer esta circunstancia e a pequenez dos ele- 
mentos trabalhosamente angariados pelos autores que da vida portu- 
guesa de antanho quizeram dar-nos uma ideia por meio da ilustra- 
qao, como por exemplo Alberto Sousa e Roque Gameiro. Pouco Ihes 
rendeu em geral a pertinaz caqada realizada, recorrendo a quanta 
fonte subsidiaria puderam, examinando margens de manuscritos, pai- 
neis religiosos, quadros de azulejos etc. etc. 

A pobreza dos elementos se traduz pelo minimo por assim dizer 
dos retratos. Se ninguem pode afirmar que o de Camoes seja auten- 
tico, se nos faltam as efigies de Cabral, de Fernao de Magalhaes e ate 
de numerosissimos principes da Casa Real, de muitos ministros de Es- 
tado, dos mais salientes, dos guerreiros, navegadores, escritores mui- 
tos deles ilustres, dos seculos XVI e XVII que pensar do que poderia 
ir pelo Brasil barbaro e deserto? 

O confronto se torna o mais frisante quando contrapomos o caso 
portugues ao franees, ao ingles, italiano, alemao, flamengo ou holan- 
des. A iconografia de que dispoem estes povos e simplesmente enorme. 

Nao ha quasi personagem, de alguma importancia, destas mesmas 
centurias cujos tragos nao hajam sido reproduzidos freqiientes vezes 
mais ou menos ingenuamente, mas, em todo o caso, de modo a for- 
necer documentaqao aos posteros. 

A historia dos costumes conta ainda poucos cultores entre nos. 
E a sua bibliografia bem pouco extensa. 
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A contribiiiqao portuguesa para tal fim nao se apresenta volu- 
mosa. O caudal mais importante provem dos depoimentos xeno- 
bibliograficos. Nao sao estes volumosos ainda, porem. Imenso ha 
que traduzir destas fontes informativas. O que se verteu para o 
portugues vem a ser minimo se considerarmos a massa do que existe. 

E muitos relates de viaj antes, e de observadores estrangeiros, 
nem sequer estao traduzidos para idiomas mais accessiveis aos brasi- 
leiros, como por exemplo o f ranees. A contribiiiqao alema, tao 
extensa quanto valiosa, ainda se acha inaccessivel a imensa maioria 
dos brasileiros, compreendendo, no entanto, obras do maior vulto como 
as de Spix e Martius, Pohl, Natterer, Eschwege, etc. entre os mais 
antigos, Tschudi, o principe Adalberto da Prussia, etc. entre os 
modernos. 

Pouco bisbilhoteiros como eram os Portugueses, no sentido de 
confiarem ao papel as impressoes oriiindas da observaqao da vida 
comum, os relatos xeno-bibliograficos assumem capital importancia 
para a apreensao das nossas pinturas de costumes. 

O lado lusitano devemos surpreende-lo na documentagao ju- 
dicial sobretudo, nos testamentos e inventarios, nos autos civeis e 
criminais, nos livros de tabeliao, nos inqueritos religiosos e poli- 
ciais, etc. etc. 

A correspondencia epistolar de antanho constitue em geral insigni- 
ficante fonte e limita-se, quasi sempre, a registrar, apenas, transaqoes 
comerciais. 

Os inqueritos religiosos trazem-nos muita informaqao de polpa. 
Haja vista o manancial que representam as Visitagoes do Santo 
Oficio pela primeira vez apontadas ao publico por Capistrano de 
Abreu. 

Mas a contribuiQao dos viaj antes estrangeiros, a-pezar-da sua 
desvantagem de origem, causada pelas diferenqas fundamentais de 
mentalidade, representa elemento da maior valia e nada supre o seu 
conhecimento. Sobretudo quando e possivel lan^ar mao de infor- 
mantes probidosos e inteligentes como muitos do seculo XIX, cuja 
palavra inspira a maior confianqa como sejam Tollenare, Saint Hilai- 
re e Koster, Debret e Kidder, Gardner e Burton, entre tantos outros. 
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Graqas a estes elementos conjugados de procedencia nacional e de 
origem aliemgena sera possive! ensaiar a reconstituiqao de aspectos 
da vida de outrora, a exemplo da tentativa de Luis Edmundo no sen 
0 Rio de Janeiro no tempo dos Vice Reis. Tentamen de valor, sob 
muitos aspectos, de muito agradavel leitura, compendiando grande 
massa de dados, peca algum tanto pela extremada lusofobia que fre- 
quentemente nos parece descabida. Os aspectos urbanos de outras 
agremiaqoes coloniais nao portuguesas seriam mais favoraveis do que 
as do Rio de Janeiro, naquelas eras de muito anteriores ao nascimento 
da higiene? 

E nao sera excessiva severidade verberar-se o atrazo dos costu- 
mes naquele tao longinquo Rio de Janeiro, distante meses de viagem 
dos grandes centres civilizados do Ocidente? Visinho longinquo e 
a que distancia de uma metropole tao atrazada como ainda era Lisboa 
de fins do. seculo XVIII! 

Soberbo campo de estudos se antolha aos pesquisadores de 
boa vontade no conjunto da enorme documentaqao virgem ofere- 
cida aos estudiosos da historia da civilizaqao brasileira. Assim atraia 
ele a maior copia destes interpretadores de documentos, para que o 
avolumamento de tal bibliografia permita dentro em breve apanhados, 
por enquanto assas falhos, por deficiencia de indispensaveis pontos 
de apoio dos elementos exigidos para a constru^ao das sinteses. 



CATEDRA DE ETNOGRAFIA BRASILEIRA E TUPf-GUARANf 

ORIENTAgAO GERAL DOS CETRSOS 

PELO 

Prof. Plinio Airosa 

a) ETNOGRAFIA BRASILEIRA 

A' Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de 
S. Paulo, coube a tarefa sobremodo honrosa, embora ingrata, de 
iniciar no Brasil, alem do estudo regular do Tupi-Guaranx, um curso 
de Etnografia Brasileira. Honrosa, porque ela dara ao Pals uma 
demonstraQao eloqxiente dos intuitos puramente culturais que nos 
animam ; ingrata, porque nao encontra para o seu desenvolvimento 
logico, senao desconexos elementos nacionais e contribuRoes esbran- 
geiras esparsas; estudos realizados em geral sem metodo e desgarra- 
dos, quasi sempre, da necessaria sistematizagao cientifica. 

Nao ha no Brasil, de fato, um unico trabalho capaz de servir, 
embora provisoriamente, as exigencias de uma cadeira de Etnografia, 
como nao ha mesmo, entre as classes mais ou menos cultas, o conceito 
exato da vastidao do nosso campo etnografico, das infinitas fontes 
de pesquisas que ele nos proporciona e, menos ainda, da preciosidade 
dos documentos de toda ordem que se perdem, inaproveitados, nos 
recessos esquecidos dos campos e florestas interiores, e nas salas 
esquecidas de nossos museus antiquados. Ninguem duvida do valor 
da literatura, principalmente estrangeira, relativa aos nossos aspectos 
etnograficos; nao se pode negar a existencia de grande acervo de 
trabalhos dignos da maior admiraqao, publicados no Brasil por no- 
taveis e quasi heroicos pesquisadores que, felizmente, se veem suce- 
dendo com coragem no alargamento da vereda balizada as pressas 
pelo genio incomparavel de Martius. 
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Ao caos, porem, criado pela invasao dos Portugueses do seculo 
XVI e pelos bandeirantes e catequistas do seculo seguinte (os pri- 
meiros empurrando para o interior os grupos etnicos localizados ao 
longo de vastissima faixa litoranea, e os segundos provocando o ba- 
ralhamento dos grupos empurrados) nao baixou ainda a luz capaz 
de permitir uma visao panoramica mais ou menos nitida, prenuncia- 
dora de uma possibilidade de ordenaqao racional. 

Os grandes entusiastas e os grandes cientistas que se ocupam de 
nossa Etnografia, amerindia especialmente, apavoradas, com razao, 
pela imensidade e pela rudeza do campo que se desdobra ante seus 
olhos, confinam-se em minusculas areas etnicas, e ai gastam laborio- 
sos anos de estudo e de trabalho, como se, para alem dos limites 
que se impuseram, nada mais existisse digno de seus cuidados. 
Esquadrinham nainucias nao raro ridiculas de um dado grupo social 
que o acaso pos ao alcance de suas vistas como se, tambem, as criatu- 
ras que o compoem nao fossem simples elos disperses de uma gran- 

■dissima cadeia que se desenrolou, durante seculos, pelos quadrantes de 
todas as Americas, forjada, talvez, no misterio de regioes ignotas da 
Asia, e desarticulada pela aqao constante de ambientes geograficos 
diversos, destas nao menos ignotas paragens americanas. 

fisse insulamento, essa preocupaqao de minudencias e o perigoso 
€ traiqoeiro desejo de descobrir novidades sensacionais, levaram e 
levam mais de um espirito luminoso e culto a afirmaqoes que seriam 
ridiculas se nao fossem resultantes naturais das proprias condiqoes 
defeituosas do estudo. 

Temos, ate agora, esmiuqado pontos de um todo que mal conhe- 
eemos. Fascinados pelas doutrinas varias que, desde meados do 
seculo passado, vem pugnando pela independencia da ciencia etnogra- 
fica, nao pudemos ainda realizar a sistematizaqao de nossos estudos, 
nem delinear a nossa carta-geral de distribuiqao etnica, bases impre- 
-cindiveis para o traqado seguro de roteiros perqufridores e para a 
necessaria articulaqao de peculiaridades eventuais. 

Dentro de um quasi empirismo, preocupamo-nos de preferencia 
com o elemento-homem em lugar de nos preocuparmos com o ele- 
mento-cultura; apegamo-nos ao variavel, ao fugaz, ao inconsistente, 
e desprezamos geralmente o imutavel, o positive, o caracteristico. 
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Em verdade, pode-se dizer que a etnografia compete apenas descre- 
ver os grupos humanos tal qual se encontrem num dado momento 
historico, e que a etnologia cabe a pesquisa de suas origens e a de- 
terminaqao dos dclos culturais aos quais se possam prender. Pode-se 
dizer, nao ha duvida, mas e preciso demonstrar primeiro a possibi- 
lidade de vida de uma ciencia autonoma, que se baste a si mesma, 
que se nao estenda para alem dos limites teoricamente traqados para 
o seu proprio desenvolvimento. 

Da arqueologia, da geografia, da historia, da glotologia e de de- 
zenas de outros ramos dos conhecimentos humanos," ha de a etnogra- 
fia sempre necessitar para o estabelecimento racional de suas pes- 
quisas ou descriqoes, para o preenchimento das lacunas que encontre, 
para a amarraqao, entre si, dos pontos e questoes sociais cujas coor- 
denadas tenha podido fixar. Seria mesquinho cingir-se ela ao re- 
gisto mecanico do que visse e examinasse, a descrigao material e fria 
de grupos etnicos, sem outra preocupaqao que a de os descrever.. 
Mais Valeria, se assim fosse, que o etnografo se transformasse em 
fotografo ou em mero compilador de memorias descritivas. 

Sem os recursos de uma obra que, em sintese, focalize o quadro 
etnografico brasileiro, sem os elementos riquissimos de que dispoem 
os Estados-Unidos, compendiados na serie monumental de publica^oes 
da "Smithsonian Institution", evidente se torna que a Cadeira de 
Etnografia de nossa Faculdade nao e dado o prazer apenas de di- 
fundir conhecimentos etnograficos mas, principalmente, o encargo 
pesadissimo de preparar o ambiente em que aqueles elementos espar- 
sos se harmonizem e se disponham, segundo principios cientificos 
modernos, para posterior aproveitamento. 

Sem preocupaqoes de doutrinas ou de teorias, deve a Cadeira, 
em fun^ao mesmo de sua situaqao num con junto universitario supe- 
rior, ocupar-se principalmente na coleta imediata do vastissimo ma- 
terial de que se ha de servir, tentando fixar, na caotica literatura 
especializada, as linhas diretoras de sua conduta e os marcos orienta- 
dores em torno dos quais se hao de situar nucleos parciais de pes- 
quisas e de estudos provisorios. 

A bela fantasia de uma "Volkskunde" brasileira organizada, que 
por falso patriotismo poderia ser exibida aos olhos desprevenidos do& 



que mal concebem os seus horizontes infinites e enevoados, prefere, 
a Cadeira, a realidade um tanto chocante, que poe em evidencia a 
precariedade do quanto se tem feito ate hoje no Brasil sobre esse 
assunto. 

Dispomos, para usar de uma figura corrente de retorica, de 
alguns blocos necessaries a constru(;ao do edificio etnografico nacio- 
nal, mas nos faltam muitos outros e, principalmente, nos falta o 
arquiteto capaz de deles se servir com a tecnica necessaria, rigorosa 
e larga. 

Os trabalhos de Martins, de Paul Ehrenreich, de Von den 
Steinen, de Koch Grunberg, de Coudreau, de Hartt, de Ladislau 
Neto, de Colbacchni, de Gonqalves Dias, de Rondon, de Roquete 
Pinto e de inumeros outros, excelentes, tem todos os carcteristicos de 
blocos basilares que se podem juntar, sobrepor, amoldar uns aos 
outros, como os de Lucien Adam, Batista Caetano, Padre Sala, Frei 
Mansueto de Val Floriana, Capistrano de Abreu, Mamiani, Metraux, 
Oiticica, Paul Rivet, etc., evidenciam qualidades de peqas de acaba- 
mento, pormenores que se exigem somente numa estrutura ja 
constituida. 

Diante disso, como diziamos, diante dessa situaqao que se nao 
pode modificar abruptamente, cumprira a Cadeira, antes de tudo, pro- 
curar reiinir o quanto se encontre esparso pelas vastas bibliotecas 
nacionaes e estrangeiras, capaz de servir ao seu ideal construtivo, 
e reiinir em grosso, sem espirito preponderante de seIe<;ao, sem pre- 
venqoes doutrinarias, sem pre-julgamentos de qualquer origem. Logo 
apos, ou concomitantemente se for possivel, com a mesma largueza e 
tolerancia, arrecadar e canalizar, para os museus brasileiros, as sobras 
documentais etnograficas que a rebeldia de algumas tribus, que o 
dim?, aspero de algumas regioes e que a impenetrabilidade de 
algumas mesopotamias ainda nao hajam deixado se esgueirar para 
as famosas coleqoes do estrangeiro. Esses, parece-nos, deverao ser 
os primeiros passes da Cadeira. 

Depois, quando ja dispuser de tudo quanto se produziu e coletou 
em relaqao a etnografia brasilcira, considerada esta com bastante la- 
titude cientifica, impor-se-lhe-a a tarefa propriamente de gabinete e 
de laboratorio: a seleqao, a avaliaqao dos coeficientes de aproveita- 
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mento e valor, a ordena^ao das partes que devem dar corpo e harmo- 
nia ao conjunto. Entao, desse longo e exaustivo trabalho analitico, 
hao de surgir surprezas provavelmente desconcertantes, segundo se 
pode, em alguns casos, prever. 

Trabalhos tidos e havidos por definitives, ou pelo menos por 
brilhantes, empalidecer-se-ao a luz do criterio cientifico moderno, da 
mesma forma que outros, decorativos apenas, cairao, por inuteis, 
no momento em que a analise fria e severa atingir ou procurar atin- 
gir as suas bases fragilimas ou fantasiosas. Da longa serie de de- 
vaneios etnograficos que muitos escritores mercam por altos preqos, 
£ das imposturas impressas que numerosos viajantes pretendem fazer 
passar por contribuiqoes cientificas, nada restara, por certo... Em 
compensaqao, das humildes memorias dos cronistas primevos e dos 
relatos honestos dos etnografos cultos, muita luz benefica ha de surgir 
para o esclarecimento de problemas que, ate hoje, se tem procurado 
solver a golpes de conjecturas audazes ou de hipoteses muitas veses 
sedutoras e engenhosas. 

Sera grandioso em demasia esse proposito se o quisermos 
enquadrar nas contingencias de uma vida humana, mas perfeitamente 
razoavel para uma Cadeira de Etnografia que tera, ao seu dispor, 
pleiades sucessivas de estudantes e de professores ao longo de anos 
indeterminados. 

Dos labores arduos e proficuos que, alias, ja foram iniciados, 
decorrerao naturalmente a bibliografia especializada e minuciosa e o 
museu, ou melhor, o laboratorio etnografico que nos falta: moderno, 
acessivel, pratico, arejado, rico, sem egoismos, aberto a todos quan- 
tos dele possam necessitar, organizado sobre bases rigorosamente 
tecnicas. 

Assim, pouco a pouco, formar-se-a o ambiente propicio as pes- 
quisas e aos estudos series, isentos de empirismo, despidos das fan- 
tasias comprometedoras que tanto mal nos tern causado, dignos, 
enfim, de uma Universidade como a de Sao Paulo. 

Gizados, todavia, em linhas gerais os intuitos e o programa de 
trabalho da Cadeira, intuitos e programa inerentes a sua atividade, 
por assim dizer, interna, restam duas palavras sobre a sua atuaqao 
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externa, isto e, sobre a orienta(;ao que dara aos seus cursos academi- 
cos regulamentares. 

Claro e que esses cursos irao tomando corpo e intensidade a 
medida que aquelas atividades internas se forem desenvolvendo no 
sentido do aproveitamento dos materials esparsos. De inicio, porem, 
no momento mesmo em que se reconhece que tudo ou quasi tudo esta 
por fazer, seria um contrassenso atulhar o cerebro dos moqos estu- 
dantes com os fragmentos arestosos da incipiente etnografia brasi- 
leira, restrita sempre ao capitulo amerindio. files devem ser os fu- 
tures cooperadores da grande obra que se ha de realizar e, por isso, 
devem ser encaminhados com cuidado e instruidos com absoluta pro- 
bidade, de tal forma que se capacitem da necessidade de estudar e 
trabalhar com amor e paciencia, ao mesmo passo que se ponham a 
coberto de ilusoes perigosas e da tentaqao de afirmaqoes impossiveis 
sem solidas bases documentais. 

A Cadeira, tambem, nao assiste o direito de iludir-se sobre o 
preparo fundamental de seus alunos atuais. Poderia, evidentemente, 
para gaudio de uma vaidade imcompativel com as altas funqoes de 
que esta revestida, por-se para alem das possibilidades culturais de 
seus ouvintes e elevar-se pretenciosamente na exposiqao de doutrinas 
etnograficas, entrando ate, se quissese, a explorar os campos ferti- 
lissimos e circunvizinhantes da prehistoria, da antropologia, da lingiiis- 
tica e de quantos outros set ores houvesse por bem focalizar, em prol 
da formaqao de uma grande fachada decorativa, por traz da qual 
escondesse, artificiosamente, a verdadeira etnografia brasileira que, em 
rigor, so exige trabalho silencioso e obscuro no estagio em que se 
encontra. 

Sabemos todos que os cursos ginasiais e normais nao dao o ren- 
dimento de cultura geral que deveriam dar; sabemos todos que sao 
falhos na preparaqao dos candidates as academias superiores de ca- 
rater profissional. Ora, assim, redobradamente falhos hao de ser 
em relaqao a um curso superior de feiqao nova, puramente especulati- 
va, que se deve iniciar sempre onde terminem os estudos fundamen- 
tais. Se esses estudos fundamentais sao falhos ou imcompletos, e 
se a Cadeira nao e permitido descer ate o nivel medio cultural dos 
seus alunos, so uma soluqao se apresenta: cooperar com os proprlos 



alunos no alevantamento desse nivel; suprir, com aulas extraordina- 
rias, as falhas sensiveis e proporcionar por todos os meios oportuni- 
dades de aperfeiqoamento, de tal forma que possam eles, com algum 
sacrificio, e verdade, acompanhar o curso com aproveitamento real 
e com aquela saudavel conciencia de capacidade adquirida pelo pro- 
prio esforqo. 

Firmada nessas consideraqoes e em outras que nao vem ao caso 
esmiuQar, pensou a Cadeira ser de toda vantagem, antes de estudar 
a etnografia brasileira, esboqar o quadro da etnografia geral, fir- 
mando pontos e resumindo doutrinas antigas e modernas, de tal arte, 
que aos estudantes estejam sempre presentes as noticias sobre a sis- 
tematica da vida etnica, e aquelas nogoes referentes a cultura material, 
a tecnologia, a sociedade e a cultura espiritual. 

Sendo a etnografia brasileira simples capitulo da etnografia 
americana, desta cogitou a Cadeira, resumindo-a tanto quanto pos- 
sivel, visando sempre realgar, no seu con junto vasto e complexo, os 
grupos etnicos que mais de perto tiveram contactos senao culturais, 
belicos ou comerciais, pelo menos geograficos com os povos primitivos 
do Brasil atual, isto e, com os povos que razoes de ordem historica 
ou politica permitem sejam considerados brasilicos. 

Fornecendo esse cabedal de conhecimentos gerais, pareceu a Ca- 
deira que os alunos, com grande largueza de vistas, poderiam estudar 
a etnografia indigena brasileira sem necessidades de se deter em mi- 
nucias que, por serem comuns a todos os chamados povos natrtrais, 
nada dizem a particularizagao de grupos, familias ou tribus do 
Brasil. 

Mas, dentro do proprio quadro brasileiro, sentiu a Cadeira ne- 
cessidade de subdivisoes. Grandes familias ou nagoes indigenas po- 
voaram o nosso territorio apresentando, ao par de outros possiveis 
caracteres diferenciais, a diversidade de linguas. Indiscutivelmente, 
dessas familias uma se distingue desde logo, pela grande projegao 
que deixou em nossa historia colonial, e pela sua propria situagao 
social e geografica na era do descobrimento do Brasil: a familia tupi- 
guarani. Sem ser preciso estabelecer paralelo entre as possibilidades 
materiais e espirituais dessa grande familia com as de outras, um 
fato se torna evidente: o contacto dela com colonos e catequistas. 
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alem de dar a estes perfeito conhecimento de seus usos e costumes, 
facultou-lhes tambem ocasiao propicia a aprendizagem e ao estudo 
da lingua que se vulgarizou por toda a extensa faixa do litoral como 
por imensas regioes interiores. 

Ora, essa lingua, com muita propriedade denominada — lingua 
geral — foi por certo um dos elementos de maior valia para os tra- 
balhos de colonizaqao e catequese e foi a que, no embate desigual que 
teve de manter com os idiomas portugues e castelhano, forneceu a 
estes farto contingente de seus fonemas inconfundiveis. 

Essa grande familia, a tupi-guarani, que bem podera merecer 
mais tarde um curso especial, ocupa grande parte do capitulo bra- 
sileiro do programa academico. O recenseamento de todos os outros 
grupos nao tupi-guaranis, pora em evidencia o quanto ainda existe de 
confuso e de precario na etnografia amerindia do Brasil. 

Pensa a Cadeira ter assim, dentro do ambito que as contigencias 
do momento delimitaram, balizado rapidamente o caminho que a 
Faculdade competira desbravar, alargar ou retificar onde e quando 
for necessario. 

Desejar mais, no momento, seria desejar o impossivel. Com o 
correr dos anos, com a coordenagao que se ha de estabelecer entre os 
cursos superiores e os de ensino secundario, novas possibilidades 
advirao a Cadeira para intensificaqao e desdobramento de seus 
programas. 

Sao, todavia, indispensaveis a reduqao desse periodo preparato- 
rio ao minimo: a criaqao de um Museu etnografico segundo os 
principios cientificos modernos; a formaqao de uma biblioteca espe- 
cializada, servida por ficharios praticos e racionais; a organizaqao 
de uma bibliografia minuciosa nao so de etnografia brasileira como 
das ciencias e artes conexas; a formaqao de um arquivo de fotogra- 
fias, mapas, filmes cinematograficos, discos gramofonicos, etc.; a orga- 
nizaqao anual de uma serie de conferencias a serem realizadas por 
especialistas e membros das missoes, religiosas ou nao, empenhadas na 
catequese dos atuais indigenas do Brasil; publicaqao de obras inedi- 
tas, reimpressao das esgotadas e classicas, e tradu^ao das estrangei- 
ras consideradas indispensaveis ao estudo de nossa etnografia: inclu- 
sao nos programas dos cursos pre-universitarios, diretamente ligados 
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a Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras, pelo menos, de noqoes 
de antropogeografia, de prehistoria e de sociologia e, finalmente, a 
publicagao de um Boletim de Etnografia que mantenha em intimo 
contacto os alunos com as produqoes modernas, servindo como vul- 
garizador de trabalhos academicos, estimulador de estudos e de 
tendencias mentals aproveitaveis. 

Sem a menor pretensao cientifica ou didatica, certa da vulnera- 
bilidade inevitavel de todas as organizaqoes humanas, desejando tao 
somente o engrandecimento da novel ciencia etnografica e o maximo 
de aproveitamento aos j ovens dedicados que Ihe forem confiados, a 
Cadeira de Etnografia nao se fechara jamais a consideraqao de 
qualquer teoria ou doutrina cientifica, e nem pretendera, nunca, so- 
brepor-se aos trabalhos realizados com honestidade por aqueles que, 
estranhos ao ambito academico, queiram compartilhar do grande ideal 
comum: o progresso e a sistematizaqao da Etnografia brasileira. 

b) TUP! - GUARANI 

O curso de tupi-guarani, que pela primeira vez se institue no 
Brasil, nao podera de inicio orientar-se com a seguranqa que fora 
talvez de desejar. Lingua inteiramente estranha aos nossos meios 
universitarios, nao possue ainda os elementos precipuos de iniciaqao e 
ha de, por isso, exigir alguns anos para firmar-se definitivamente em 
metodos de ensino eqiiivalentes aos de que dispoem outras linguas, 
cujo estudo se faz com comodidade e firmeza, graqas ao labor mul- 
tissecular de inumeros filologos e gramaticos. 

Da rica bibliografia tupi-guarani, nem um so trabalho satisfaz 
as exigencias de um curso regular academico. As obras basicas, as 
de Anchieta e Montoya, ressentem-se logicamente de certas deticien- 
cias; expoem leis e fatos da lingua de forma um tanto confusa, e 
excedem-se em detalhes incompativeis com o proprio carater delas. 
Sao, por isso, desaconselhaveis aos que se iniciam nos estudos do 
tupi-guarani. 

As mais modernas, de autores nacionais e extrangeiros, nao des- 
tinadas. evidentemente, a aprendizagem da lingua, ressentem-se 
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taxnbem daqueles defeitos e, nao raro, assumem o aspecto de simples 
memorias parciais em que se defendem pontos de vista transcendentes 
ou pessoais. 

A Cadeira de tupi-guarani, assim, competira o prepare de com- 
pendios que se nao desviem do tra^ado geral adotado para o estudo 
de qualquer lingua: concisao, metodo e desenvolvimento progressive 
da materia a estudar. 

Realizando uma meticulosa coleta de elementos indispensaveis 
pelas numerosas obras antigas e modernas, pensa a Cadeira poder 
em breve ter constituido o esboqo gramatical da lingua, adaptavel ao 
curso de nossa Faculdade, esbo^o esse em que se compendiem, com 
singeleza e metodo, as peculiaridades idiomaticas como decorrencia 
natural das leis e fatos de ordem geral. 

Entende a Cadeira que assim devera proceder, porque nao com- 
pete a ela discutir e esmiiiqar essas leis, esses fatos e aquelas peculia- 
ridades, no mesmo instante em que deve ensinar o que ha de mais 
elementar na lingua; o seu proprio sistema ortografico. O professor 
de tupi-guarani, como o professor de outra lingua estrangeira, pa- 
rece-nos, devera abster-se dos detalhes, dos mil e um pequenos segre- 
dos que se nao explicam e nem se jungem a regras quaisquer. E' exa- 
tamente nesse ponto que, a nosso ver, pecam gravemente os trabalhos 
gramaticais existentes: discutem longamente nugas de linguagem, 
perdendo-se comumente em consideraqoes inocuas sob o ponto de vista 
linguistico, e deixem a margem grandes capxtulos riquissimos de 
ensinamentos indispensaveis, sem um comentario sequer. 

E' de justiqa e necessario frisar, todavia, que criticamos essas 
obras como simples professor, como quern deve ensinar a lingua aos 
que nada sabem dela. Sob qualquer outro aspecto e certo que sao 
altamente valiosas, pois visam encontrar nos reconditos esquecidos 
do idioma, a luz capaz de aclarar novas faces de seus multiples pro- 
blemas. Aos estudiosos, aos glotologos, aos que conhecem ja a 
lingua, podem ser, e sao em geral, utilissimas contribmqoes para o seu 
melhor conhecimento; aos estudantes, porem, que enfrentam pela 
primeira vez aqueles problemas, sao quasi sempre imiteis, senao des- 
norteadoras. 
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Mas, a falta de compendios escolares, isto e, de obras que se 
prestem ao ensinamento metodico e elementar da lingua, junta-se uma 
nova questao sobre a qual, sabemos, desejam muitos cultores do 
tupi-guaram conhecer a nossa hum'ilima opiniao. Dara a Cadeira, 
ao curso da Faculdade, carater pratico, isto e, encaminhara os seus 
discipulos para a possivel pratica da lingua, tal qual e ela falada hoje 
no Paraguai? Visara o aprendizado do tupi-guarani amazonico de 
hoje, o chamado nheengatu? Permanecera com seus alunos ao lado 
de Anchieta, de Figueira e de Montoya, dentro do ambiente encontra- 
do pelos gramaticos jesuitas dos fins do seculo XVI e comeqos do 
seculo XVII? 

Eis a'i uma serie de perguntas que com justa razao podem ser, 
em verdade, formuladas no momento em que a Universidade de Sao 
Paulo, com elevaqao e coragem respeitaveis, realiza o velho sonho 
de Varnhagen — a cria^ao da Cadeira de Tup'i-guarani. 

Respondemos a elas considerando, desde logo, que o piano essen- 
cialmente cultural de nossa Faculdade jamais comportaria um curso 
com finalidades praticas, isto e, em que se cuidasse de ensinar a falar 
esta ou aquela lingua, este ou aquele dialeto. 

O tupi-guarani falado hoje no Paraguai — o abanheenga, como 
o tupi-guarani falado em algumas regioes do Brasil — o nheengatu, 
divergem logicamente do tupi-guarani que poderemos chamar classico, 
compendiado por Montoya e Anchieta, principalmente. 

Estes dois gramaticos recolheram, tao perfeitamente quanto pos- 
sivel, o falar aborigene no seu periodo mais propicio, quando a 
influencia do portugues e do castelhano ainda nao se havia feito 
sentir sobre ele. Anchieta comeqa a aprender a lingua com os seus 
proprios donos numa regiao em que predominavam naqoes que se 
caraterizavam por viver ao longo da costa brasilica, e, em meados do 
seculo XVI, isentas de qualquer contacto estranho. Ao planalto de 
Piratininga mal comegam arribar as levas devastadoras dos colonos. 
Data de 1595 a publicaqao de sua gramatica. 

Montoya vive e prepara o seu monumental — Tesoro de la Len- 
gua Guarani — nas regioes interiores do Continente, junto de povos 
oujo falar, por motives que se nao podem desenvolver aqui, divergia 
em alguns pontos do falar costeiro. 
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Teve a lingua, assim, a extraordinaria felicidade de ser regis- 
tada por dois espiritos cult'issimos, em dois pontos diversos de sua 
vasta area de dominio, e dentro do mesmo penodo historico de sua 
evoluqao. Sabe-se, e Anchieta da o seu testemunho insuspeito, que 
o tupi-guarani de Piratiningvi era o mesmo ao longo de toda a costa, 
desde o literal sul de Sao Paulo aos confins litoraneos do extreme 
norte. Sabe-se tambem, e Montoya o confirma espontaneamente, que 
o tupi-guarani do Paraguai era o mesmo tupi-guarani das regioes 
circunvizinhas e de toda a vasta zona que, dos limites interiores do 
Brasil, a partir aproximadamente do sul paulista, se estendia ate 
a regiao maritima, abrangendo, portanto, os atuais Estados de Pa- 
rana, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Ora, acontece que, do estudo cuidadoso desses dois documentos 
linguisticos de alto valor indiscutivel, se verifica sem dificuldade que 
um nao difere do outro senao em detalhes de somenos; que ambos 
gizam estruturas idiomaticas superponentes; que ambos se projetam 
em direqoes rigorosamente paralelas, e que ambos sao enfim, grama- 
licas de uma mesma lingua, tao una, tao gritantemente una, que os 
descuidos pequeninos e sutis de Anchieta se corrigem com as notas 
de Montoya, como as falhas pequeninas de Montoya se preenchem 
com as notulas de Anchieta. 

Da data, no entretanto, em que foram escritos esses trabalhos 
basilares ate os nossos dias, mais de trezentos anos passaram como 
turbilhoes de desgraqas, de violencias, de achincalhes e de exterminio 
sobre o povo bom, leal e humilde que vinha dos sombrios seculos sem 
historia guardando o imenso tesouro Hnguistico que recebera num 
berqo esquecido e extraamericano, possivelmente. Desses trezentos 
anos de torturas e de aniquilamento receberam, o povo e o seu 
idioma, influencias de toda ordem e compressoes de toda especie. 
Claro que elas haveriam de deixar, sobre as particulas cristalinas e in- 
destrutiveis da lingua, a mancha de sua aqao persistente e a macula 
de sua aqao dominante. O portugues e o castelhano nada deram ao 
tupi-guarani que Ihe facilitasse a evoluqao progressiva natural, mas 
dele tudo tiraram em proveito proprio, procurando ao depois isola-lo 
e corrompe-lo quanto possivel, a fim de o exterminar facilmente, tal 
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como os colonizadores haviam praticado em rela^ao as gentes que o 
falavam. 

Tao grande, todavia, foi a resistencia apresentada pelas particulas 
rigidas do idioma, tao solidamente se apresentou a sua estrutura que, 
apesar da violencia do ataque sistematico, vive ainda, palpitante e 
belo no Paraguai e vive ainda, embora abandonado, nos rincoes 
amazonicos do Brasil. Sao os ultimos reflexos do mesmo claro espelho 
em que o viram Anchieta e Montoya. As alteraqoes que sofreu, os 
neologismos que adotou e as variantes foneticas a que se adaptou, 
modificaram-no aparentemente, mascararam-no inutilmente. Um 
trecho de Montoya, um de Anchieta, outro do guarani paraguaio de 
hoje, e outro do tupi amazonico hodierno, sao para os conhecedores 
da lingua apenas quatro fotografias de uma mesma criatura, apa- 
nhadas em quatro periodos de sua caminhada atraves da vida. No 
emaranhado das divergencias, no complexo das linhas que se nao 
conformam umas com as outras, estao nitidos e sensiveis os traqos 
familiares, palpaveis os contornos conhecidos do perfil elegante e 
gracioso, forte e fundamente gravado o selo privativo de sua estirpe 
rija. 

Dizer que o tupi-guarani de hoje, falado no Paraguai, nao pode 
ser estudado na obra de Montoya, ou que o tupi-guarani da Amazonia 
nao pode ser estudado com o auxilio de Anchieta, e confundir dois 
aspectos incondundiveis de todas as linguas: o fundamental, o gra- 
matical e o teorico, com o oscilante, com o popular, com o pratico. 
Do grego nao se ha de dizer que deva ser estudado sob o aspecto com 
que se apresenta entre a populaqao grega de hoje, mas sim com aquela 
elegancia e riqueza admiraveis das obras classicas, velhas embora 
de centenas de anos, mas sempre novas e opulentas. 

Demais, do tupi-guarani classico pode-se afirmar que e perfei- 
tamente compreensivel, ainda agora, pelo menos culto dos homens 
que o praticam, o que se nao da com a mesma facilidade no caso do 
portugues quinhentista em relaqao a um filho de Portugal de nossos 
dias. Conhecidas as normas da evolugao, isto e, estabelecida a quasi 
como que chave de alteraqoes ou de variantes que ocorrem nas obras 
modernas em relaqao as antigas, e estabelecidas as devidas leis que 
regem as modificaqoes carateristicas dos dialetos, se assim nos po- 
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demos exprimir, falados em varies pontos do territorio sul-americano, 
tudo, como raios de um mesmo circulo, convergira para um centro 
unico, luminoso e preciso, centro eterno e fecundo em que os velhos 
jesuxtas se colocaram para o registo — alicerce da lingua que tanto 
dignificaram. 

Com essas consideragoes, convictos da necessidade de manter- 
mos a nossa Cadeira no mesmo piano em que se colocam as de 
Grego ou Latim, por exemplo, nao nos preocuparemos com a parte 
pratica da lingua, com o estudo dela no campo estreito das areas 
geograficas em que e usada agora, com a sua situa^ao atual em face 
das influencias cada vez maiores que recebe dos povos dominantes, 
mas tao somente dos seus aspectos genericos, classicos, basilares, 
unicos capazes de permitir uma visao panoramica de sua estrutura 
e de sua indole. Todos esses detalhes, a sua gramatica historica, e 
mesmo a sua interdependencia com outras linguas americanas, podem 
perfeitamente caber dentro dos amplos limites em que se ha de criar 
um Instituto de Filologia, fora das preocupa<;oes academicas e di- 
daticas da Universidade. De Anchieta e de Montoya, com auxilio 
dos subsidios complementares que a Cadeira fornecera, podei_ao os 
seus alunos, com toda certeza, alongar-se com seguranqa, se qui- 
serem, em qualquer direqao da pa'isagem que se Ihes ha de mostrar 
do alto, clara e logica. Tendo em maos o guia que a Faculdade 
deve fornecer, conhecendo em sintese a trama gramatical em que se 
apoia a lingua, poderao os alunos concientemente se iniciar no estudo 
detalhado de alguma de suas categorias; poderao dela dispor para 
estudos de filologia comparada, e poderao, com firmeza, aprender a 
exprimir os seus pensamentos em tupi-guarani, oral ou graficamente. 
Evidentemente nao nos iremos preixder num casulo de convenciona- 
lismo arbitrario e rigido, mas apenas nos orientar com largueza, se- 
guindo um metodo tao de acordo quanto possivel com os conhecimen- 
tos gerais dos estudantes e tao amplo como convem a uma disciplina 
de Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras. Nada nos impedira de, 
ao longo do caminhamento metodico, estabelecer pontos de referencias 
com o falar de hoje, quer paraguaio, quer amazonico. A nossa linha 
de conduta, portanto, ao decorrer naturalmente das obras classicas 
antigas, infletira quando necessario, para inscrever numa curva de 
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raio longo os varios aspectos que a lingua apresentar nas varias 
regioes em que e ou foi usada, neste ou naquelle periodo historico 
de sua evoluqao. 

Para a consecuqao desse largo programma, nos vamos valer prin- 
cipalmente da obra de Batista Caetano que, como prolongamento 
espontaneo das de Montoya e Anchieta, tem delas todas as vantagens 
sem muitos dos seus defeitos. Alem do mais, serve a um dos 
maiores documentos escritos do tupi-guarani — A Conquista Es- 
piritual —• fonte riquissima de ensinamentos e de informes de 
toda especie. Claro que para se chegar a traduqao desse vultoso texto, 
e mister transpor um longo periodo de aprendizagem e de adaptaqao 
a indole estranha da lingua. Dai a necessidade de preparar, a Cadeira, 
uma serie de pequenos textos escolhidos, faceis e progressives, de tal 
forma que, aos ensinamentos gramaticais, se vao eles desenvolvendo 
e dando azo a aplicaqao das regras e principios expostos. Sem preo- 
cupagoes, finalmente, de ordem imediata ou pratica, cuidadosamente 
levara a Cadeira os seus alunos ate a traducqao do Aba retd y caray 
ey baecue Tupd, tido como dos mais complexos textos existentes. 
Nesse ponto, pensa a Cadeira que estarao os alunos em condi^oes 
de, por si mesmos, prosseguir nos estudos gramaticais do tupi-gua- 
rani que mais Ihes tenham impressionado o espirito, ou de se adaptar 
a pratica da lingua tal como e ela hoje falada, para se deleitar com a 
leitura de numerosas obras literarias que escritores e poetas para- 
guaios, num gesto que tanto os nobilita quanto nos envaidece a todos 
nos, persistem em produzir. 

Se a Cadeira, neste periodo de adaptagao, compete dar ao curso 
o Esboqo gramatical devidamente ordenado, e os textos que levem os 
alunos a — Conquista Espiritual —■ de Montoya, compete evidente- 
mente aos moqos que se iniciam no aprendizado na lingua forrar-se 
de uma cultura geral solida, ao par de conhecimentos linguisticos 
especializados. Jamais sera possivel a Cadeira tratar de questoes que 
se referem as linguas em geral, e menos entrar em minucias de 
simples nomenclatura gramatical. O conhecimento do aspecto lin- 
guistico americano e indispensavel para a perfeita situagao do tupi- 
guarani, um apenas dos muitos idiomas que neste novo continente se 
praticaram. A etnografia, a prehistoria, a historia, a sociologia e a 
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glotologia podem fornecer elementos que muito auxiliarao o estudo 
da L'mgua-Geral. 

Ao terminar estas rapidissimas notas sobre a orientaqao da Ca- 
deira de tupi-guarni, Cadeira essa que mais tarde possivelmente 
passara para a Secqao de Linguas de nossa Faculdade, nao queremos 
deixar de lembrar aos Poderes Publicos, que tao solicitos e com tanta 
eleva^ao deram a lingua dos antigos donos de nossa terra a honra 
de um lugar em nossa ja vitoriosa Universidade, a urgencia premente 
de um largo movimento divulgador dos estudos profundos realiza- 
dos no Brasil e no estrangeiro. Os trabalhos de Montoya, de Batista 
Caetano, de Bertoni, de Martinez, de Lucien Adam, de Barbosa Ro- 
drigues e de numerosos outros mestres, devem ser reimpressos, em- 
bora com algum sacrificio, pois, sendo instrumentos indispensaveis 
de trabalho, acham-se esgotados ha longos anos e positivamente 
inacessiveis a grande maioria dos estudiosos e pesquisadores. Pensa- 
mos que com vagar, reeditando uma ou duas dessas obras por ano, 
poderemos dentro de pouco tempo apresentar, aos estudantes de 
todo o Brasil, uma das mais uteis e benemeritas obras universitarias. 
Essas ediqoes da Faculdade, sobre prestarem inestimaveis servigos 
a todos, teriam ainda a vantagem de poder ser impressas agora com 
o cuidado e o apuro que nao tiveram em suas primeiras ediqoes. E' 
sabido, dos que se dedicam ao tupi-guarani, quantos aborrecimentos 
causam os trabalhos impressos existentes, eivados de erros tipogra- 
ficos aos milhares, falsos foneticamente por falta de sinais graficos 
especiais, deficientes por exigencias de ordem economica, esparsos 
em Revistas varias porque os autores jamais encontraram editores que 
se abalanqassem a Ihes dar corpo em volumes autonomos. O "Sel- 
vagem", de Couto de Magalhaes, o unico trabalho vasado em moldes 
didaticos, e livro quasi inutil tal como tern sido impresso. Tantos 
e tais sao os erros tipograficos, tao absurda e a acentuaqao das pa- 
lavras por falta de tipos especiais, que todo o esforqo ingente do 
ilustre autor se reduz a quasi nada em face das finalidades que teve 
em vista. Quern ler todo o "Curso de tupi" daquelle livro, pasmara 
de ver, as vezes na mesma linha, palavras tupis escritas diversamente 
e acentuadas de maneira a mais arbitraria. So n'uma das ultimas 
paginas do volumoso trabalho encontra o leitor esta nota desconsolada 



e bem frisnte do sabio tupinologo: "por falta de tipos, substitui o 
circunflexo pelo agudo, para indicar o acento da palavra". 

E' facil imaginar o que essa substituiqao significa num trabalho 
que se destina a ensinar uma lingua nova e estranha. . . 

Melhor fora que se nao publicassem nunca trabalhos nessas con- 
diqoes; eles, ao contrario do que pretendem, servem apenas para o 
estabelecimento de uma atmosphera de antipatia e de desconfianqa em 
torno da lingua. Por isso achamos que e indispensavel a reediqao 
de obras especializadas, isentas dessas miserias tipograficas, dignas 
materialmente dos nomes ilustres que as plasmaram, visando dar aos 
leitores a essencia de suas pesquisas e de seus labores exhaustivos e, 
mais ainda, capazes de atestar, pela perfeiqao com que se apresentarem, 
o carinho e o entusiasmo com que a Faculdade de Filosofia, Ciencias 
e Letras de Sao Paulo ha de estudar e guardar o tesouro imenso da 
lingua que "nao da vantagem as mais polidas artes dos Gregos e 
Latinos" e que, como se diz no Prefacio da Gramatica de Figueira, 
e "suave sim, e elegante, mas estranha e copiosa". 
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CATEDRA DE SOCIOLOGIA 

CONDICOES E ORGANIZAgAO DO ENSINO DA 
SOCIOLOGIA NA FACULDADE DE FILOSOFIA, 

CIENCIAS E LETRAS 

PELO 

Prof. Paul Arbousse-Bastide 

CONDigOES GERAIS DO ENSINO DA SOCIOLOGIA EM SAO PAULO 

O ensino da Sociologia coloca-nos em face de problemas tao 
complexes que, se pretendessemos te-los solucionado antes de cuidar 
da criaqao de uma catedra de Sociologia, fora preciso que nos dis- 
pusessemos a repetir constantemente essa audaciosa decisao. Com 
muita prudencia agiram sempre os paises de velha cultura, onde o 
amor aos problemas sociologicos, bem como a importancia dos tra- 
balhos de sociologia, nao esta em concordancia com a situa^ao do 
ensino sociologico nas Universidades. 

Os paises jovens nao se predem a tais escrupulos. Os Estados 
Unidos, por exemplo, dao ao ensino da Sociologia lugar de grande 
destaque. Alias, a Sociologia, ai, e mais um esforqo sistematico de 
informaqao social e uma documentaqao destinada ao Servigo Social 
que um estudo geral das sociedades humanas. O Brasil, pelo inte- 
resse que dedica a Sociologia, seguiu o exemplo dos paises jovens da 
America do Norte. A mesma urgencia dos problemas sociais, o 
mesmo ambiente ainda em formaqao, a mesma necessidade de aceitar 
as providencias imediatas do servigo social, e, por conseqiiencia, a 
mesma carencia de informa<;6es solidas. 

Mas, no Brasil, encontramos um fator que nao existiu nos Esta- 
dos Unidos; graqas a influencia de Augusto Comte, a propria pa- 
lavra — Sociologia — goza, nos paizes da America Latina, e mais 
particularmente no Brasil, de um prestigio ja tradicional. Os espi- 
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ritos, aqui mais que nos Estados Unidos, esperam entrever para alem 
da expressao "Sociologia" uma ciencia fortemente sistematizada e 
constituida nao somente de estatisticas e de documentaqao social, mas 
principalmente de ideias, de reflexoes metodologicas, estribada, enfim, 
numa atitude filosofica como as ciencias experimentais nas matema- 
ticas. 

Alem do mais, o papel eminentemente regulador que Comte atri- 
buia a Sociologia, considerando-a nao somente coroamento das cien- 
cias, mas ainda fonte da moral e da politica, leva os espiritos desse 
pais, onde a influencia de Comte foi a unica grande influencia filoso- 
fica, a esperar muito dela e a pedir-lhe um metodo de cultura e, ao 
mesmo tempo, um manancial de inspiraqao pratica. 

Nao chegaremos ao ponto de afirmar que tais condiqoes favo- 
recem a organizaqao de um ensino cientifico, nem que elas Hie deter- 
minam em absolute a dosagem. Focalizamos somente essas oondi- 
qoes verdadeiramente excepcionais, para por em relevo a complexida- 
de da nossa tarefa. Ve-se bem que, se a organizaqao do ensino da 
Sociologia e uma empresa delicada numa epoca em que ainda se 
discute a respeito de seu proprio objetivo, e em que ela e ainda sus- 
peita a muitos espiritos, a dificuldade e acrescida pelo fato de se 
tratar do Brasil, onde a grande projeqao de Comte valorizou, ha 
muito, a noqao e a denominaqao da Sociologia, e, mais precisamente, 
de Sao Paulo, onde os problemas economicos, demograficos e sociais 
assumem carater de urgencia, e solicitam a atenqao objetiva daqueles 
que pretendem interessar-se pela ciencia das sociedades humanas. 

Poderiamos notar, ainda, que as dificuldades sao redobradas 
tendo em vista que os estudos sociologicos exigem forte cultura geral, 
indispensavel a todo con junto de conhecimentos especializados, como 
bem observou Augusto Comte, e que e precisamente dessa cultura 
basica que carece a maioria de nossos estudantes. 

Quaisquer que sejam esses obstaculos, todavia, nao sao eles 
insuperaveis senao para aqueles que nao se resignem a iniciar seus 
estudos tacteando com dificuldade. Eis porque, sentindo perfeita- 
mente os obices da tarefa, aceitamos, no correr de 1934, o encargo 
de esboqar um primeiro programa para o ensino da Sociologia na 
Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras. 
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DISTRIBUICAO DAS MATfiRIAS DE ESTUDO NO PROGRAMA DE 
SOCIOLOGIA — ESCLARECIMENTOS E RAZOES DESSA 

DISTRIBUICAO 

As materias previstas para o ensino da Sociologia estavam de- 
lineadas no decreto de fundaqao da Faculdade sob as rubricas: 
Antropologia Social, Psicologia Social e Sociologia Politica. Desde 
logo nos pareceu que essas tres expressoes refletiam tendencias 
muito diversas, e que um programa de ensino em tres anos deveria 
comportar tal ou qual unidade de nomendatura. Foi por isso que se 
nos afigurou mais seguro, sobretudo para uma Faculdade em vias 
de organiza^ao, falar simplesmente de Sociologia, e preparar um pro- 
grama suficientemente amplo, cujas rubricas orientassem unicamente 
os esquemas dentro dos quais o professor tivesse liberdade de adotar 
os pontos de vistas a que se houvesse filiado, quer fossem antropolo- 
gicos no sentido com que os interpretam os americanos, quer psicoso- 
ciologicos no sentido que Ihes dao Tarde, Mac Dougall e Elwood. 
Compreende-se entao por que, quando nos foi solicitada a organizaqao 
de um programa de estudos, pensamos logo em nos inspirar nas di- 
retrizes gerais de L'Annee Sociologique, exatamente por que elas nos 
pareciam suficientemente indeterminadas, de tal forma que todas as 
tendencias doutrinarias poderiam ai movimentar-se senao comple- 
tamente a vontade, pelo menos com o desembaraqo que as designaqoes 
primitivas nao Ihes teriam permitido. 

Evidentemente essa distribmqao das materias sociologicas nao 
esta ao abrigo de toda critica. Tem-se-lhe feito reparos, em parti- 
cular por partir, nao da realidade social propriamente dita, mas das 
ciencias sociais ja constituidas. Contestou-se a possibilidade, nessa dis- 
tribuiqao, de uma ordem logica qualquer na sucessao das sociologia^ 
especiais; notou-se que a sociologia geral nao podia compreender 
como generalidades senao noqoes filosoficas ou ainda o resultado das 
sociologias ditas especiais, as quais nada faziam senao repetir, sob 
pretesto de sintese, os resultados das ciencias particulares, quando a 
essas era licito propo-los. 

Acrescentou-se que a no^ao de morfologia social nao era per- 
feitamente clara, e que a antropologia e a etnographia eram positi- 
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vamente olvidadas ou relegadas a um piano deshonroso de ciencias 
auxiliares quando, ao contrario, elas deveriam ser ao menos ciencias 
basicas, senao a propria sociologia. 

As questiunculas de fronteiras sao comuns a todas as cien- 
cias jovens. Considerando que se tratava, antes de tudo, de ensino, 
e que deviamos envolver-nos o menos possivel em problemas de esco- 
las, resolvemos agir com toda a calma. Encaremos, nao obstante, to- 
das essas dificuldades antes de proper um piano de estudos de no- 
menclatura durkheimeana, o que em absoluto nao significa ortodoxia 
durkheimeana. 

Supusemos possivel, com as principals rubricas de L'Antiee So- 
ciologique, propiciar aos estudantes um piano de trabalho bastante 
vasto para conter a maior parte das pesquisas sociologicas, e sufi- 
cientemente flexivel para poder adaptar-se a orientaqao que o pro- 
fessor preferir em seu curso. Supusemos, em particular, que todas 
as tendencias doutrinarias poderiam situar-se livremente nesse qua- 
dro, desde que se considerasse que um programa escolar usa sem- 
pre uma formula e que as formulas vem sempre eivadas de certo 
dogmatismo latente ao qual nao nos sujeitamos de bom grado senao en- 
quanto nos conservamos como discipulo servil, e contra o qual nao 
deixamos de reagir logo que nos desejamos colocar ao serviqo de outro 
dogmatismo. 

Se houvessemos sentido alguma inquietaqao a respeito do dog- 
matismo atualmente inerente as rubricas de L'Annee Sociologique, 
as palavras que Marcel Mauss escreveu em 1925, no limiar da nova 
serie de L'Annee (Tomo II, p. 98-100), teriam bastado para nos tran- 
qiiilizar. "Sejamos francos, diz ele. Em prol desta disposiqao — as 
divisoes de L'Annee Sociologique — nos nao invocamos senao duas 
razoes de oportunidade. De um lado desejamos continuar uma tra- 
diqao respeitavel e nao desorientar os velhos e fieis leitores de L'An- 
nee Sociologique. De outro, se nos conservamos presos as anti- 
gas divisoes de L'Annee e porque nao as podemos modificar real- 
mente no momento... Em todo caso, ante escrupuloso confronto dos 
fatos, e conhecendo o verdadeiro, ele (Durkheim) convenceu-se dos 
defeitos inevitaveis aos quaes nos nos resignamos, como ele se re- 
signou. E' necessario, ao iniciar-se esta nova fase de L'Annee So- 
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ciologique, que indiquemos, com conciencia, os limites que perce- 
bemos nos resultados conseguidos de nosso proprio labor. A con- 
fissao de ignorancia e o primeiro dever de um sabio''. Com a mesma 
intenqao, Paul Fauconnet escrevia mais recentemente (Bulletin de 
I'lnstitut Frangais de Sociologie. II annee, Fasc. I, pg. 7) : "Cheguei 
afinal, escreveu ele tratando de suas experiencias de ensino sociolo- 
gico, a convicqao de que um piano como o de L'Annee Sociologique, 
modificado em um ou dois pontos, era o melhor e que era possivel, 
seguindo-o, dar aos estudantes, de um lado uma visao total do as- 
sunto, dos quadros gerais em que as coisas seriam pouco a pouco 
postas nos devidos lugares e estabelecidas suas proporqoes; de ou- 
tro lado, sobre certo numero de pontos bem escolhidos, exemplos de 
fatos bem estudados. O piano de L'Annee Sociologique nao me pa- 
rece seja o piano definitivo e ideal da sociologia. Creio, todavia, 
que sera muito dificil, no estado atual das coisas, substitui-lo para 
adotar outro mais cientifico. E isso por uma razao fundamental: 
tenho a impressao de que um curso de vulgarizaqao e de iniciaqao 
nao deve ser muito pessoal, muito original, antes deve tomar assun- 
tos, aos quais e obrigatorio referir-se, no estado em que se apresen- 
tam realmente; um exemplo de probidade cientifica que devemos a 
nossos alunos e o de po-los em contacto com os estudos para os quais 
nos os chamamos, apresentando-Ih'os tais quais eles se apresentam 
a nos mesmos sobre as estantes de uma biblioteca, ou nos cursos, com 
aquilo que ai se pode encontrar de desproporcionado e absurdo. O 
piano de L'Annee permite harmonizar mais ou menos a ideia de um 
trabalho ja poderosamente sistematizado sobre um piano racional, e o 
estado atual das disciplinas de que a sociologia e a s'mtese". Perce- 
be-se que a classificaqao de L'Annee Sociologique apresenta-se hoje 
sent? nenhum dogmatismo. Foi por isso, precisamente, que adota- 
mos suas principais rubricas, a fim de dar plena liberdade de ensino 
e de pensamento pessoal aqueles que forem chamados para agir den- 
tro de tal quadro. As poucas modificaqoes que introduzimos redu- 
zem-se a isto. Na rubrica de Sociologia Geral prevista para o pri- 
meiro ano, fizemos a seguinte distribuiqao: Fiolosofia Social, Meto- 
dologia Social, Morfologia Social e Historia da Sociologia. Distin- 
guimos a rubrica — Filosofia Social e Historia da Sociologia — da 
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Sociologia Geral, a fim de dissociar aquilo que na Sociologia Geral 
pode ser sociologia pura, e o que pode ser filosofia ou historia. Dis- 
sociamos igualmente os problemas de metodologia dos problemas da 
morfologia social, a fim de nao dar a impressao de que a morfologia 
social e urn metodo ja comprovado, mas para frisar bem que sob esta 
expressao se escondia mais propriamente um problema que um proces- 
so suficientemente elaborado. Situamos, entretanto, no Hmiar do pro- 
grama, seguindo o conselho de Mauss, esta noqao de morfologia que, 
embora imperfeitamente clara, nao encobre menos um conjunto de pro- 
blemas capitals para o sociologo cioso de objetividade; para o se- 
gundo ano previmos o estudo da sociologia intermental e mental, 
designando pela primeira expressao todos os problemas de psicolo- 
gia social e, pela segunda, todos os problemas de interpretaqao so- 
ciologica em psicologia. (Esta distinqao corresponde a que fez Es- 
sertier, em seu livro Psychologic et Sociologie — 1927, entre Psico- 
logia Social e Sociologia Psicologica). Com as Sociologias especiais 
nos abordamos, desde o segundo ano: a ciencia dos costumes, a so- 
ciologia juridica, a sociologia criminal e a sociologia economica. A 
expressao — ciencia dos costumes — e suficientemente ampla para 
ser interpretada, seja no sentido de conduta ou de cultura, com a 
significaqao que Ihe da a escola Germano-Americana, seja no sentido 
de crenqas morais professadas de fato e historicamente determina- 
veis, como entende Levy-Bruhl, ou como Westermach compreende sua 
expressao "ideias morais". Quanto as outras rubricas, elas levam 
simplesmente o professor a extrair dos fatos e das instituiqoes juri- 
dicas, criminais e economicas as consideraqoes sociologicas que jul- 
gue aptas a melhor fazer compreender a natureza desses fatos ou 
instituiqoes. No terceiro ano, encontramo-nos em face das sociolo- 
gias domestica, politica, estetica, religiosa e linguistica. Fazemos ob- 
servaqao identica as precedentes, pois trata-se aqui menos de divisoes 
doutrinais da sociologia que de grupos de fatos ou de instituiqoes, no 
momento dos quais as pesquisas sociologicas sao possiveis. A sociolo- 
gia tecnologica nao foi assinalada expressamente apesar de seu grande 
interesse. E' que ela pode fazer parte da ciencia dos costumes enten- 
dida no sentido lato, e de outro lado a sociologia mental nao pode elu- 
cidar os problemas da mentalidade primitiva e os da genese da inteli- 
gencia tecnica sobre a qual nenhuma hipotese e possivel sem documen- 
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taqao tecnologica. N6s distinguimos a sociologia normativa da socio- 
logia aplicada para separar o problema das valores em sociologia e o 
de sua interpreta^ao social, do problema das aplicaqdes propriamente 
ditas da sociologia; por exemplo, em educa(jao o problema dos fins 
ou dos valores, sendo tratado como resolvido algures ou fora de de- 
bate. Estabelecemos esta distinqao a fim de evitar qualquer impres- 
sao de dogmatismo e dar, a qualquer professor, a possibilidade de 
considerar que a sociologia pode ser aplicada por ser normativa, ou, 
ao contrario, nao pode ser aplicada senao quando os fins aos quais 
e aplicada sao fornecidos pela moral, pela metafisica ou pela religiao. 
Nossa preocupaqao constante foi deixar, no vocabulario do pro- 
grama, os problemas abertos, a fim de que os estudantes e professo- 
res tenham impressao de liberdade. Finalmente acrescentamos no- 
Qoes de etnologia no ultimo ano, a fim de lembrar aos estudantes de 
sociologia que a observaqao modesta e minuciosa do etnografo deve 
constituir com a estatistica judiciosamente manejada um instrumento 
de valor para o sociologo e, mais, que a maior parte dos problemas 
correspondentes nao poderao ser resolvidos senao gramas aos mate- 
riais fornecidos pela etnografia e ciencias auxiliares das quais ela 
depende. Situando no final do ciclo de estudos essas noqoes de etno- 
grafia, quisemos preencher uma lacuna de L'Annee Sociologique, a 
qual se censurou por nao prestar atenqao necessaria a evolu^ao do 
metodo etnografico, e nao deixar esquecidas, nas ultimas semanas do 
terceiro ano, as noqoes que temos por essenciais. Alias, a nosso ver, 
a etnografia nao esta localizada no terceiro ano; esta latente em 
todo o curso, como a historia. Eis por que todo sociologo deve ser, 
senao um etnografo — especializa^ao que pressupoe certa soma de 
pesquisas originais e <le arduos trabalhos — mas, ao menos, infor- 
mado a respeito da etnografia. A etnografia e uma das tres gran- 
des fontes de informaqao necessarias ao sociologo, cujo metodo com- 
parativo deve constantemente aproximar os dados da historia, da 
etnografia e de tudo que as diversas ciencias, como a geografia, a de- 
mografia, por exemplo, nos podem fornecer sobre as sociedades con- 
temporaneas. A etnografia, como a historia, como a geografia, como 
o direito, e, em primeiro lugar, uma ciencia particular e, depois, aces- 



soriamente, uma fonte para a comparaQao e para a sintese so- 
ciologica. 

Assim apresentado e acrescentando a ressalva de que a ordem das 
materias nada tern de necessario, cremos que o programa de Socio- 
logia da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras, aprovado pelo 
decreto n.0 7069 de 6 de abril de 1935, nao exige atualmente modifi- 
caQoes. Cremos antes de tudo que o principio de toda distribuiqao 
de materias no conjunto de um programa de ensino deve ser o de 
evitar qualquer rubrica estritamente Hgada a um sistema doutrinal. 
Nao devera reinar no ensino da sociologia qualquer dogmatismo, o 
que nao impede a um professor, dentro dos quadros gerais e flexi- 
veis, adotar um sistema e assumir uma posiqao claramente carateri- 
zada. Mas, em caso algum a situaqao intelectual do professor deve 
prevalecer na organizaqao do ensino, e sobretudo hipotecar o futuro 
em favor de uma posiqao doutrinaria. Em todo ensino sadiamente 
organizado, os programas, como as catedras, devem delimitar os do- 
minios de pesquisas e nao marcar orienta^oes doutrinarias. Um curso 
de sociologia nao deve compreender uma catedra de durkheimismo, 
como um curso de psicologia nao poderia parecer uma catedra de 
behaviorismo. 

A ESPECIALIZAQAO DO ENSINO 

Sera razoavel cogitar atualmente, no ambito do programa de so- 
ciologia, de especializaqao de catedra? O aluno da seqao de ciencias 
sociais e politicas esta ja em contacto, ao longo de seus tres anos 
de estudos, com as catedras de Filosofia, Psicologia, Economia Po- 
litica, Historia do Brasil, Historia das Doutrinas Economicas, de Es- 
tatistica e de Geografia economica e humana. Isso ja e assaz con- 
sideravel. A rela^ao desses cursos auxiliares nao e definitiva. Po- 
der-se-a perfeitamente conceber um reajustamento destas ligaQoes. 
Falaremos sobre isso mais tarde. Alem do mais, a ideia de cursos 
especializados dentro de uma dada disciplina esta prevista pelo Regu- 
lamento da Faculdade (Sec^ao IV — Dos cursos de aperfeiqoamento 
e especializa^ao). Esta disposiqao do Regulamento nos parece alta- 
mente feliz. Ela permite enriquecer o ensino por especializaqao pas- 



sageira dos cursos na razao das circunstancias, das necessidades dos 
estudantes ja diplomados e dos especialistas cujo concurso a Fa- 
culdade pode esperar. Mas outro problema se impoe, nao mais re- 
lative a especializa^ao de ensino, porem relativo a limitaqao do pro- 
grama de ensino anual em face do programa efetivamente previsto. 
Expliquemo-nos. £ bastante enunciar o programa de sociologia que 
acabamos de sugerir e considerar que os alunos nao dispoem senao 
de tres aulas por semana para compreender que e dificil, ao profes- 
sor, desenvolver todo o programa em um ano. Se o professor dese- 
jasse, positivamente, dar uma ideia do con junto de todo o programa 
estabelecido, deveria contentar-se com um exame perfuntorio das 
questoes, e o nivel do ensino ressentir-se-ia com isso. Tornar-se-ia 
de tipo secundario, quando e necessario que seja de tipo superior. 
O que distingue, com efeito, o ensino secundario do superior e que, 
no primeiro, o professor deve fazer um curso que esgote todas as 
materias do programa organizado, enquanto, no segundo, o profes- 
sor nao cogita senao de parte do programa, a sua escolha. F im- 
precindivel, evidentemente, que a parte escolhida pelo professor seja 
realmente fundamental, ao mesmo tempo que suficientemente geral 
para incentivar o trabalho pessoal do estudante, e suficientemente 
especial para Ihe dar o exemplo de estudo aprofundado. 

O professor pode, assim, nao so manter o nivel de seu curso, 
mas ainda variar suas liqoes de ano a ano e aprofundar as ques- 
toes que solicitem mais particularmente suas tendencias cientificas. 
Uma unica objeqao sera de valor, fiste metodo corresponde aos ha- 
bitos locais? Nossos estudantes saberao estudar uma parte do pro- 
grama da qual o professor nao tera tratado, mas a proposito da qual 
ele dara unicamente indicaqoes bibliograficas? Nao resultarao dai 
conhecimentos fragmentarios? Tern os estudantes a sua disposiqao 
instrumentos de trabalho, e, especialmente, livros que Ihes permi- 
tam preparar por seus proprios esforqos toda uma parte do orogra- 
ma? Sabem os estudantes trabalhar sos? 

Todas essas questoes exigiriam exame minucioso e alguns pon- 
tos somente a experiencia permitira esclarecer. Em todo caso, 
quer o professor seja constrangido a tratar de todo o seu progra- 
ma, quer escolha uma parte somente das materias, o que importa 
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e que os estudantes tenham assimilado os conhecimentos que se ex- 
poem em alguns manuals brasileiros, recentes, tais como os do Prof. 
Fernando de Azevedo — Principios de Sociologia, do Prof. Raul 
Briquet — Psicologia Social, ou do Prof. Lowrie — Curso de 
Sociologia Geral. Desde que essas obras se encontram em portu- 
gues, devem ao menos ter sido lidas pelos estudantes, nao sendo 11- 
cito a estes agravar as dificuldades de documentaqao olvidando o 
que esta ao alcance de suas maos. 

Aqui, como alhures, e precise continuar a olhar para cima, bus- 
cando sempre as medidas de adapta^ao que se fazem necessarias, 
De minha parte nao vejo nltidamente senao duas: auxiliar quanta pos- 
slvel o estudante, fornecendo-Ihe notas mimeografadas, sejam elas re- 
lativas ao curso, sejam relativas a assuntos estranhos a cle e multi- 
plicar as conversaqoes diretas com os estudantes a fim de nao os 
deixar tactear sozinhos, acarretando-lhes desanimo. Evidentemente 
a principal condiqao de trabalho, sem a qual tudo e dificil, senao im- 
posslvel, e o trato com as revistas e com os livros. Enquanto nos- 
sos alunos nao dispuserem tanto de biblioteca geral bem alentada, em 
dia, como de pequena biblioteca especializada e dotada das obras 
de maior uso, nao havera esperanqa alguma de Ihes incutir habitos 
de trabalho pessoal e metodico. 

LIGAQOES DO ENSINO DA SOCIOLOGIA COM OS CURSOS 
AUXILIARES 

Esta questao pode apresentar-se de tres maneiras: 1) pode-se 
perguntar quais seriam de um ponto de vista teorico e ideal os co- 
nhecimentos necessaries a formaqao cientifica de um sociologo. Au- 
gusta Comte ja propos o problema e, em principio, resolveu-o per- 
feitamente. E claro que a cultura de um Sociologo deveria ser enci- 
clopedica. Nao se pode contestar que uma cultura matematica (es- 
tatistica), biologica (antropologia somatica, biotipologia), juridica, 
historica, geografica, filosofica, e necessaria, em tese, ao sociologo. 
2) fi, porem, razoavel permanecer-se sobre o piano pedagogico e per- 
guntar que curses complementares sao preferiveis para o estu- 
dante de sociologia, e ate onde se podera ir sem resvalar para a soi- 
brecarga pedagogica? F claro que o estudante de sociologia poderia 

\ 



acrescentar aos cursos de sociologia propriamente dita os de historia, 
de geografia, de filosofia, de etnografia, de economia politica e de 
estatistica. Mas volveremos assim a um ponto de vista teorico, 
pois nao ha razao para se omitir nessa enumeraqao cursos de direito, 
de urbanismo, de historia da arte, de historia das religioes, de filolo- 
gia. A lista esta aberta e ameaqa nao mais se fechar. 3) preferi- 
vel perguntar-se: quais sao os cursos complementares ja previstos? 
losses cursos se justificam? Cabera a previsao de outros? Como 
nao sobrecarregar os estudantes? Sabe-se que ja estao previstos os 
cursos de Filosofia e Psicologia, de Economia Politica e de Ciencias 
Economicas, de Historia das Doutrinas Economicas, de Historia da 
Civilizaqao Brasileira e de Estatistica. A titulo complementar, uma 
hora por semana de Geografia Humana, durante tres anos, pode 
perfeitamente ser dada. claro que todos esses cursos sao uteis 
aos estudantes de sociologia. Convira visar outros? A etnografia em 
primeiro lugar e a historia das institui^oes parecem impor-se. Seria 
altamente util se nossos discipulos pudessem seguir os cursos de 
Etnografia Brasileira e de tupi-guarani. Nossos estudantes poderiam 
assim adquirir certas no^oes basicas, e, de outro lado, especializar-se 
para os cursos de doutorado. Sob outro aspecto, a historia das insti- 
tu'iqoes nao e menos necessaria ao aluno de sociologia. Nao haveria 
senao vantagens, em principio, em Ihes reservar um curso de historia 
particularmente orientado para o estudo das grandes instituiqoes sociais 
e politicas, ou dos tipos de civilizaqoes historicas, orientais, egipcia ou 
grega, por exemplo. Se houvesse o ensino da historia da civiliza- 
^ao americana, poder-se-ia considerar como particularmente oportuno 
que os alunos de sociologia nele fossem iniciados. Conhece-se todo 
o proveito que os sociologos auferem, em Paris, do Centra de Syn- 
these, cuja iniciativa cabe aos historiadores. Mas, nao ficarao sobre- 
carregados os estudantes, a forqa de almejar um ensino com liga- 
qoes multiplas, nao se organizara a dispersao dos esfor«;os quando 
ainda ha tanto a fazer para incutir no estudante os mais elementares 
metodos de trabalho, e para Ihe dar conhecimento geral de uma cate- 
goria de problemas e de pesquisas? Nao obstante, duas observances 
permitirao limitar o inconveniente que assinalamos. Primeiro, essas 
ligaqoes parecem-nos desejaveis, sobretudo para os cursos de espe- 
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cializaqao ou de doutorado, posteriores aos tres anos de licencia- 
tura. Segundo, mesmo que convenha prever alguns cursos complemen- 
tares durante os proprios anos de licenciatura, nao se podera dar ao es- 
tudante liberdade para escolher tal curso complementar de preferencia 
a qualquer outro. Em todo caso, e preciso nao esquecer: 1) — que 
o problema das ligaqoes com os cursos auxiliares e sempre um pro- 
blema de segunda ordem, que nao deve ser tratado senao quando 
esteja resolvido o do ensino da materia es'sencial na segao conside- 
rada; 2) — que havera sempre um hiato entre o ponto de vista cien- 
tifico e racional e as possibilidades pedagogicas e — poderiamos 
acrescentar — humanas. O estudo, nao importa qual o dominio, exigi- 
ria o conhecimento de todos os outros. O ponto de vista do ensino 
deve, por definiqao, ser diferente e, em determinado sentido, oposto. 

COLABORACAO DO ENSINO SOCIOLOGICO DA FACULDADE DE 
FILOSOFIA, ClfiNCIAS E LETRAS COM OS INSTITUTOS, SOCIE- 
DADES, SERVICOS OU ESCOLAS PAUUSTAS DE ORIENT AC AO 

ANALOGA OU COMPLEMENTAR 

Exatamente por ser dificil multiplicar as ligaqoes com os cursos 
complementares sempre uteis, e preciso nao perder o contacto com 
as Instituiqoes ou Serviqos que podem interessar a documentaqao 
sociologica. Embora a orientaqao imediata dos estudantes em re- 
lagao as pesquisas concretas importe em algumas dificuldades ou 
riscos, e conveniente chamar sua atenqao para todas as fontes de 
fatos sociais. alias, trabalhar para o future e mostrar quanto e 
necessaria a convergencia dos esforqos, em geral disperses. Nesse 
sentido e evidente que nossos estudantes e, por conseguinte, seu pro- 
fessor, devem estar em contacto permanente com o Institute de Hi- 
giene, Sociedade de Geografia, Instituto Historico e Geografico, Es- 
cola Livre de Sociologia e Politica, Departamento de Cultura e de 
Recreaqao da Prefeitura. Os estudantes nao poderao ser eficazmente 
orientados em relaqao aos exercicios praticos senao quando tiverem 
conhecimento dos recursos documentais de que possam di'spor em 
Sao Paulo e senao quando um minimo de centralizaqao se tenha opera- 
do na documentaqao social. A jovem Sociedade de Sociologia, recente- 
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mente fundada com o precioso apoio do Departamento de Cultura 
e de Recrea^ao, podera desde ja ser urn centro de permutas e de 
ligaqao para todos os que se interessam pelos problemas sociais. 

O DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGIA 

ao Departamento de Sociologia que incumbe dar corpo a 
essa convergencia dos esfor^os de documentaqao social, file nao 
podera efetivamente existir senao depois que uma sede social Ihe 
tenha sido reservada no future predio da Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras. No momento, sua fun^ao nao pode ser prepa- 
rada senao pela Sociedade de Sociologia (embora esta seja comple- 
tamente independente da Universidade) que desde ja pode iniciar 
o trabalho de convergencia e de unificaqao documental. Digamos 
somente que vemos no Departamento de Sociologia: 1.°) um am- 
biente em que os estudantes poderao encontrar uma biblioteca espe- 
cializada distinta da Biblioteca Geral, assim como uma sala de lei- 
tura com algumas revistas de importancia; 2.°) um centro de Do- 
cumentaqao Sociologica especialmente organizado em relaqao aos in- 
teresses economicos e sociais de S. Paulo; 3.°) um gabinete de in- 
formaqoes do qual os parses estrangeiros poderao solicitar documen- 
tos socials sobre Sao Paulo, e do qual poderao partir informaqoes 
espontaneamente dirigidas aos principals centres internacionais de 
pesquisas sociais. At deverao ser centralizados todos os dados e to- 
das as fontes de informes dos quais Sao Paulo possa dispor para 
prosseguir os estudos sociologicos, e proceder a pesquisas. Ai, igual- 
mente, devera reiinir-se, em virtude de permutas ou de assinaturas, 
toda a documentaqao proveniente do estrangeiro (Institute de So- 
ciologia, Revistas especializadas, Centres Internacionais). Dele de- 
vera partir tudo aquilo que, dado o caso, possa interessar ao Es- 
trangeiro sobre a vida economica e social de S. Paulo. 

OS INSTRUMENTOS DE TRABALHO: O PROBLEMA DOS LIVROS 

fi um dos mais graves e dos mais urgentes. Como incutir no 
estudante o habito de trabalho se eles nao dfspoem de livros? Nao 
ha duvida que existem na Faculdade de Direito, no Instituto de Hi- 
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giene, no Instituto Historico e Geografico, na Biblioteca Municipal, 
na Escola Livre de Sociologia e Politica e no Instituto de Educaqao 
inumeras obras que, bem assimiladas, forneceriam base a uma cul- 
tura sociologica severa. A dispersao, porem, dessa documenta^o 
constitue serio obstaculo ao trabalho. Demais, as Bibliotecas, em ge- 
ral, nao sao circulantes e nao estao organizadas para o ser, de maneira 
que os estudantes e ate os professores — o que e mais grave, pois 
os seus cursos correm o risco de se ressentir disso — nao podem dis- 
por livremente de obras fundamentais. Seria necdssario reiinir, o 
mais breve possivel, alguns milhares de livros basicos que pudessem 
ser postos a disposiqao dos estudantds e professores. Seria preciso 
tambem uma verba minima para assinatura de revistas essenciais e 
para a aquisiqao de obras recentemente publicadas. Os professores 
deveriam dispor de certo credito para comprar na praqa por sua pro- 
pria iniciativa, tal ou qual obra recente, cujos in formes Ihes per- 
mitiriam manter-se em dia com o movimento bibliografico, e renovar 
sua documentaqao. As mesmas observaqoes podem ser feitas rela- 
tivamente aos livros de ocasiao, dos quais alguns poderiam ser muito 
uteis, livros esses que com pesar se veem nos mostruarios dos re- 
vendedores quando poderiam figurar, por uma soma relativamente 
modica, na biblioteca destinada aos nossos estudantes. Poderiam ser 
dirigidos, tambem, apelos aos particulares a fim de que nao esque- 
cessem a Biblioteca da Universidade quando, dispondo de uma re- 
serva de livros, fossem levados a vende-los por baixo preqo. Nao 
e raro — o fato e mesmo regra — encontrar em Sao Paulo biblio- 
tecas particulares muito melhor providas, em sociologia pelo menos, 
que as bibliotecas publicas. Se os recursos de particulares bastam 
para manter em dia uma biblioteca, por que os recursos universitarios 
nao bastarao? 

Para reduzir ao minimo o inconveniente da falta de livros, nos 
conseguimos obter 2:000$000 da Faculdade de Filosofia, Ciencias e 
Letras, e compramos uns cincoenta volumes recentes. Solicitamos au- 
xilio da Escola Livre de Sociologia que possue um fundo assaz im- 
portante de obras principalmente americanas e inglesas. Nossos alu- 
nos podem dirigir-se a Escola de Sociologia para trabalhar. £ preciso 
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que se diga que esta situa^ao nao e senao provisoria, a despeito da 
boa vontade de colabora^ao que a Escola felizmente manifesta. Tan- 
to para os estudantes quanto para os professores, ha nisso uma grave 
dificuldade que e preciso resolver o mais breve possivel, se nao se 
quiser encontrar as peores conseqiiencias. 

O MfiTODO DE ENSINO 

O curso ex-catedra em face de um auditorio de estudantes que 
toma notas para orientar seu trabalho pessoal, nao e, a nosso ver, 
o que corresponde da melhor forma as necessidades locals. Exige 
dos que assistem a ele uma grande familiaridade com a lingua e 
com o assunto; ele implica ja a tradiqao universitaria que temos 
por missao criar, ao menos para a noSsa Faculdade. Nossos estu- 
dantes tern necessidade de ser guiados de perto, de ser apoiados de 
forma mais pessoal. E dispensavel que essas notate sejam copiosas; 
basta que deem um quadro, uma base. Mas a distribuigao das no- 
tas, seja antes, seja depois da aula, pode apresentar o inconveniente 
de tranqiiilizar de tal forma o aluno que ele se julgue dispensado de 
todo esforgo pessoal, supondo ainda que e suficiente aprender essas 
poucas paginas para se garantir nos exames. E de conveniencia rea- 
gir constantemente contra o perigo. Demais, cremos indispensavel 
multiplicar as aulas dadas, sob aspecto de palestra com os estu- 
dantes. Este processo nao pode ser praticado senao quando o nu- 
mero de alunos e relativamente pouco elevado, e quando se dispoe 
de salas preparadas para esse genero de curso, isto e, providas de uma 
ou duas grandes mesas em torno das quais o professor pode insta- 
lar-se com os alunos. Este prepare e indispensavel para as explica- 
qoes de textos. Como os livros faltam — sobretudo com muitos 
exemplares de cada texto — fizemos mimeografar certo numero 
de textos (de Comte) de maneira que cada estudante pudesse ter 
diante de si um exemplar. Este trabalho de seminario, como se 
diz na Alemanha, intermedio entre a aula e a conversaqao, parece- 
nos muito fecundo e apreciado pelos estudantes. Naturalmente sera 
preciso tactear para encontrar o modo de ensino que melhor se 
adapte as circunstancias, ao meio e as necessidades. 
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OS TRABALHOS DOS ESTUDANTES 

Os trabalhos dos estudantes de Sociologia podem ser de dife- 
rentes tipos 1) estudos de documentaqao social concreta (pesqui- 
sas, reiiniao de materials de informacao social) ; 2.°) dissertaqao 
sobre assuntos abstratos e propriamente sociologicos (questoes de 
metodologia, conclusoes a tirar de uma comparaqao de fatos so- 
cials) ; 3.°) analise critica duma obra de sociologia ou exposiqao so- 
bre um con junto de estudos sobre um autor, sobre uma escola so- 
ciologica; 4.°) preparo e analise de dados estatisticos; 5.°) expli- 
caqao escrita ou oral de textos de filosofia social, de metodologia 
social ou de filosofia geral; 6.°) exposiqao oral sobre assunto rele- 
vante da sociologia ou de uma ciencia auxiliar qualquer, nas suas 
relaqoes com a sociologia. 

E' preciso confessar que nao chegamos ainda a resultados sa- 
tisfatorios. No comeqo do curso tentamos proceder a trabalhos pra- 
ticos, reunindo os alunos de sociologia do primeiro e do segundo anos. 
Comeqamos dividindo os estudantes em grupos de pesquisadores. 
Mas sendo completamente diferente o recrutamento e o espirito dos 
dois anos, julgamos dever separa-los e, para os de segundo ano, 
substituir as pesquisas de ordem pratica por explicaqSes de textos, 
soluqao provisoria, nao ha duvida, mas que parece ter dado melho- 
res resultados que os obtidos pela fusao dos dois anos, visando um 
mesmo trabalho de pesquisas. E todavia para o trabalho de do- 
cumentagao social concreta que os estudantes demonstram maior pro- 
pensao. Poderao igualmente dar bons resultados no manuseio e 
critica de informes estatisticos. Para isso, porem, seria preciso que 
um ensino estatistico estivesse ja instituido. A constituiqao de mo- 
nografia do tipo ciencia social seria igualmente praticavel. Esses 
generos de trabalhos tern uma vantagem e um inconyeniente. files 
encorajam o estudante permitindo-lhe chegar rapidamente a resul- 
tados concretos em relaqao ao meio que ja conhece porque ai vive, 
mas tern o inconveniente de fazer crer que a sociologia se reduz a 
uma simples descriqao dos fatos particulares, dos quais nada de 
mais geral se deve concluir por via de comparaqao e analise. Como 
demos alguns trabalhos desse genero, no ultimo ano, julgamos de 



nosso dever insistir este ano sobre a explica^ao de textos, sobre 
conversances atinentes a aplicanao ao ambiente brasileiro de fatos 
propriamente sociologicos ou psico-sociais previamente analisados. 
Deve-se reconhecer, porem, que, se os estudantes demonstram boa 
disposinao pela analise oral de fatos socials que os cercam, mos- 
tram-se pouco aptos ainda para todo trabalho que exige um esforqo 
de composinao, de discussao e de sintese. 

O PROBLEMA MAIS URGENTE: FORMAgAO PREUNIVERSITARIA 
E A ORIENTACAO POST-UNIVERSITARIA DOS ESTUDANTES 

Se e relativamente facil perceber o que sera precise fazer em 
um futuro mais ou menos longinquo, e possivelmente mais urgente 
frisar as dificuldades proximas e os pontos sobre os quais devem 
convergir os primeiros esforqos. Afigura-se-nos que devem ser vi- 
sados dois pontos bem distintos: 1.°) preparar os futures alunos a 
fim de que o ensino recebido na Faculdade de Filosofia, Ciencias e 
Letras possa ser fecundo sem que seja necessario, para isso, baixar 
o sen nivel; 2.°) prever no ensino situaqoes interessantes para os alunos 
que consigam, com sucesso, a conclusao de seus estudos superiores. 
Em termos mais claros: A Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras 
nao podera desenvolver-se normalmente: 1.°) se o ensino secundario 
nao for radicalmente reformado; 2.°) se a situagao dos professores 
secundarios nao for moral e materialmente revalorizada. Nao ha 
duvida que devemos trabalhar para formar elites, mas os candida- 
tes a "nobreza inteletual" nao fornecerao um esforqo constante e 
definido senao quando o meio em que vivem Ihes garanta uma fun- 
qao social realmente digna desse nome. Os estudantes que de nos 
se aproximam, a despeito de sua boa vontade, de sua inteligencia e 
de seu trabalho, nao possuem e nao chegam a possuir, rapidamente, 
os elementos de cultura que Ihes deveriam ter sido fornecidos pelo 
ensino secundario. Em falta de uma reforma imediata do ensino 
secundario, poder-se-ia prever a organisanao de um ano propedeu- 
tico ao ensino superior para todos os estudantes que nao houvessem 
satisfeito, em boas condinoes, ao exame vestibular cujos programas 
foram publicados recentemente. Poder-se-ia assim ser verdadeira- 



— 166 — 

mente exigentes para com os candidates, e com isso nao eliminar 
pura e simplesmente aqueles que, embora se houvessem revelado poua> 
preparados, possuissem capacidade de estudo. E' dificil dizer como 
aumentar a eficiencia da cultura sociologica sem falar da formaqao 
que nossos estudantes sao chamados a receber antes de sua entrada 
na Faculdade e por conseguinte sem dizer uma palavra sobre os es- 
forqos necessaries para preparar o ambiente em que eles deverao,. 
pouco a pouco, mergulhar suas raizes e frutificar. 



GATED RA DE SOCIOLOGIA 

A SOCIOLOGIA CULTURAL E SEU ENSINO 

PELO 

Prof. Claude Levi-Strauss 

Os sociologos se encontram ainda no estadio em que ha mais 
preocupaqao de se saber o que seja Sociologia, do que de estudar a 
Sociedade. A superabundancia dos estudos dos fatos e seu pouco 
alcance, condenam as concepqoes universitarias. A bem dizer, e sur- 
preendente reconhecer que, depois de um seculo de reflexoes ininter- 
ruptas sobre os fenomenos sociais, nao possuimos ainda um tratado 
sistematico de Sociologia, do genero dos proporcionados por Wundt 
e William James na alvorada da psicologia. 

Aqueles que atribuem tal fato a um erro metodologico (1) sao 
responsaveis pelo mesmo abuso que acabo de assinalar. Disso de- 
vemos simplesmente concluir que do ponto de vista dos resultados, 
bem como do dos metodos, a Sociologia nao atingiu ainda o estadio 
em que se encontrava a psicologia aproximadamente em 1880. 

As obras gerais, em sua grande maioria, concebem a Sociologia 
como uma especie de metodo universal que permite abordar todos 
os problemas defrontados, sob qualquer titulo, pelo homem. A So- 
ciologia juridica encara as questoes de direito, a Sociologia econo- 
mica, a da economia politica, a Sociologia religiosa concerne a histo- 
ria das religioes, etc... Oferece-se, pois, nao uma sintese, mas 
uma visao sincretica insipida do conjunto dos estudos sociais, como 
se um unico individuo, desde que se intitule sociologo, fosse capaz 
de resolver uma quantidade prodigiosa de problemas, dos quais cada 

(1) Znaniecki — The object matter of Sociology — The American Journal 
of Sociology, I-XXXII Janeiro 1927. 
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um requer, para seu estudo particular, um numero respeitavel de es- 
pecialistas. 

O perigo dessa concepqao usual e duplo: de um lado a Socio- 
logia se apresenta no piano de uma "filosofia das ciencias sociais", 
pois na impossibilidade de submeter os problemas a um tratamento 
real, o tratamento especulativo continua a se apresentar como um 
refugio de "tout repos". 

Em seguida ela orienta a Sociologia para preocupaqoes praticas 
e normativas. Ora, se entendermos por ciencia um esforqo de sis- 
tematizaqao racional que se exerce sobre uma certa classe de dados 
emplricos, e evidente que uma disciplina, preocupada com aplicaqoes 
praticas, nao poderia ser uma ciencia. Toda atividade pratica utiliza 
dados de varias ciencias. A construqao de uma ponte tanto exige 
conhecimentos fisicos, quanto matematicos, geologicos ou botanicos. 
A arte social — caso exista — nao se apoia menos sobre a biolo- 
gia e a psciologia do que sobre a sociologia propriamente dita. Nao 
pertence mais a esta ultima do que, em relaqao a fisica, a arte do 
engenheiro que della e um ramo ou uma aplicagao. 

* * ♦ 

Um esforqo de definiqao arbitraria nao basta para dar nasci- 
mento a uma ciencia nova. A Sociologia nao nascera de especula- 
qoes metodologicas, mas da extensao espontanea dos resultados cienti- 
ficamente validos que o estudo das coletividades humanas tern forne- 
cido ate hoje. Sao os da arqueologia e da etnologia: uma entendendo- 
se com as sociedades como ja desaparecidas, a outra com as socie- 
dades como primitivas. Uma e outra, tal como a propria sociologia, 
realizando um estudo de cultura, isto e, dos modos de vida das co- 
letividades humanas. Entendemos, com efeito, por cultura: a) um 
conjunto dado de generos de vida; b) distribuidos no interior de 
uma area geografica; c) (ela mesma determinada pela analise esta- 
tistica da repartiqao dos traqos) ; d) que possue uma continuidade 
espacial e temporal no interior da area; e) e apresentando por isso 
mesmo um carater super-individual. 
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Dizemos que estes generos de vida (por exemplo, na sociedade 
moderna, o habito de fumar cigarros de papel, a ideologia democra- 
tica, o uso do colarinho, o sistema parlamentar, o jogo do rugby, 
os metodos de remogao dos detritos domesticos, a teoria da relati- 
vidade, o uso da eletricidade, etc...) apresentam, por isso que ca- 
racterizam sociedades humanas, um modo determinado de comporta- 
mento; a sociologia e o estudo desses modos de comportamento, por- 
que a no<;ao de sociedade se resolve, quando analisada, numa sim- 
ples palavra que utilizamos para designar um con junto. Nao se 
objete que esta definigao conduz a sociologia a etnologia (2). Pois 
e evidentemente de uma divisao toda contingente do trabalho, que 
provem a limitaqao dos trabalhos etnologicos as civilizaqoes primiti- 
vas. A observaqao inicial e a seguinte: so os metodos pacientes e 
modestos aplicados as sociedades primitivas pelos "trabalhadores so- 
bre o terreno" fizeram, desde 50 anos, progredir nosso conhecimento 
das sociedades humanas. Quando tais metodos — e outros, sem 
duvida, que ainda nao percebemos — puderem ser aplicados, nao 
so aos selvagens e povos desaparecidos, mas a todas as coletividades, 
inclusive a sociedade moderna, estaremos de posse de uma ciencia 
na qual se fundirao etnologia e sociologia e que tera o nome de uma, 
da outra ou um terceiro, o que nao importa. O papel da Sociologia 
cultural, sintetizando os resultados ja obtidos em seus respetivos do- 
minios pela etnologia e pela sociologia tradicionais, e o de promo- 
ver esta evoluqao. 

* * * 

Eis porque nao posso estar inteiramente de acordo com o Se- 
nhor Fernando de Azevedo quando escreve em seu belo livro: 
"Se, porem, incluirmos na definiqao de cultura, nao so as cria^oes 
imateriais (costumes e instituiqoes, etc...) como tambem as cria- 
<;6es materials do homem (moveis, utensilios, veiculos, e, em geral, 
os complexes dependentes de um dado material), estes estudos re- 
ferentes aos dados materials ou tecnologicos, de um alto interesse 

(2) Hocart —> 0^ progresses do homem. 
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antropologico e etnografico, ultrapassam o dominio sociol6gico'r 

(3). Com efeito, o que delimita uma ciencia nao e a natureza dos 
fatos que ela reserva para si. Falando estritamente, todas as ciencias 
estudam os mesmos fenomenos. A usura de uma maquina e um 
fato fisico, ja que ela exprime a capacidade de resistencia de um 
metal, quimico, se um sal foi porventura introduzido na fundiqao, 
geografico, na medida em que o fenomeno e explicavel pelo clima, 
sociologico, finalmente, se devido a agao de um saboteur. Uma 
ciencia, nao e, pois, definivel pela categoria dos fatos que ela isola, 
mas pelo sistema de relagoes onde estes fatos sao suscetiveis — ao 
mesmo titulo que muitos outros — de estarem implicados. So este 
sistema constitue por sua analise um objeto especifico. 

Ora, e conveniente notarmos que, do ponto de vista das rela- 
qoes especificas que sao o objeto da Sociologia, nao ha nenhuma di- 
ferenqa entre o comportamento social de um costume e o de um 
objeto. Quando um etnologo estuda um produto material, por exem- 
plo o arco, procura a data e o local de seu nascimento, quais os fato- 
res que explicam este nascimento e sua localizagao no seio de um 
ciclo cultural dado, como finalmente o arco se expandia, onde pe- 
netrou, as modificaqoes culturais que trouxe, etc.. . Mas, quando 
um sabio — qualquer que seja seu nome — analisa uma instituiqao, 
digamos o totemismo, que poderia nele procurar, senao precisamente 
esses mesmos caracteres para os quais a experiencia revela um iden- 
tico modo de comportamento? 

Por mais paradoxal que pareqa a afirmaqao, temos pois ra- 
zao afirmando que o objeto da Sociologia nao e o social, mas o 
cultural. O social esta compreendido no cultural, como uma de suas 
categorias. Nao representa um conjunto de fenomenos especifi- 
cos. Afirmando isso nao estamos em contradiqao com Durkheim, 
antes pelo contrario. Durkheim tinha perfeitamente apreendido a 
especificidade do estudo sociologico, mas nao concebera ainda sua 
extensao. Quando afirma a especificidade das relaqoes sociais, e re- 
lativamente as relaqdes geograficas, psicologicas, etc. . . Apontamos 

(3) F. de Azevedo — Principios de Sociologia, pg. 381 — Apoiando sua 
concepcao, o Sr. F. de Azevedo cita a segmnte frase do Sr. Bougie; «0 as- 
pecto social da nutriqao nao esta no facto de comer, nem no que se come, mas 
na maneira de comer». Mas onde encontrar um melhor exemplo de fato social 
que, para um dado povo, o fato de escolher tal alimento e excluir tal outro? 
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apenas a seguinte precisao a seu comentario: o carater de especifici- 
dade nao pertence ao fato social como tal, mas na medida em que 
exprime um dos aspectos, que e um dos "complexos" cujo conjunto 
constitue o dominio da cultura. 

Substituindo a celebre formula das "Regras" — os fatos so- 
ciais nao podem ser explicados senao por fatos sociais — por uma 
nova formula — omnis cultura ex cultura (4) — a Sociologia cul- 
tural nao trai o autor do "Suicidio"; ela permanece na linha de sua 
inspiraqao (5). 

Os dois programas correspondem-se, com efeito — Um traqo 
cultural, qualquer que seja, depende de leis que nao se reencontram, 
Tiem no dominio da biologia, nem no da psicologia, que aparecem no 
momento em que a noqao de cultura esta constituida, e desaparecem 
com ela. E quando, tendo seguido o traqo cultural em todos os seus 
deslocamentos e transforma^oes, o sociologo, conduzido a sua apa- 
riqao inicial, da a esta o nome de "mutaqao" (6) fa-lo para exprimir, 
fora de toda consideraqao metafisica, que a partir doi momento em 
que o traqo cultural nao e mais formulavel em termos de cultura, es- 
capa a sua analise para pertencer a outras disciplinas. 

Nao tern, pois, razao quern afirma que o carater conciente e um 
elemento indissociavel do fato social (7). fiste, dizem, e essencial- 
mente '"cousa de alguem". Uma lei que se nao considera como 
"representada", reduz-se a uma serie de traqos pretos sobre branco. 
Um quadro definido, sem levar em conta sua natureza como espe- 
taculo, e apenas uma marca de manchas coloradas. Mas um elemento 
conciente e indispensavel a qualquer ciencia, seja qual for. a 
conciencia do sabio que transforma em fato cientifico, o que, por si 
so, nao passa de um aglomerado de sensaqoes. Responder-nos-ao, 
sem duvida, que, em materia de fatos sociais, a conciencia nao esta 

(4) Lowi-e — Culture and Ethnlology, ch. IV, p. 66 
(5) Sobre tal ponto poderemos, sem duvida, recorrer a um adversario 

encarnicado da sociologia cultural: «Foi Durkheim o primeiro a attribuir aos 
fatos culturais uma existencia exterior e constrangedora. E' pois seu ponto 
de vista que reapareoe na concepgao culturista do supra-individual, embora 
em termos modificados». (The. Abel1. Is a Cultural Sociology possible? The 
American Journal of Sociology, Mars 1930). 

(6) Montandon —1 Prefacio em Hocart — Os Progresses do Homem — 
Tradugao francesa. 

(7) Znaniecki, loc. cit. 



— 172 — 

apenas no individuo que estuda, mas tambem no objeto estudado. 
Pretendemos, ao contrario, que uma analise cientifica nao deve, em 
caso algum, levar em conta este ultimo elemento. porque con- 
sidero um desenho africano como um puro conjunto de linhas e co- 
i^s, que posso conhecer a cultura negra. Qualquer outra atitude con- 
duziria a especulaqoes perigosas sobre a alma do indigena (8). 

A estas razoes gerais, ajunta,-se outra, tirada da consideraqao 
das exigencias imediatas das pesquisas sociais. Conhecemos as ins- 
tituiqoes, os costumes das coletividades humanas, como se desenvol- 
veram durante um periodo de-aproximadamente dez mil anos. Sua 
cultura material nos e, ao contrario, parcialmente dada para uma 
duraqao que podemos avaliar a muito mais que dez vezes este tempo. 
Se nos trasportarmos do tempo para o espaqo, a relaqao e quasi 
a mesma. A civilizaqao material dos povos primitives e conhecida 
em conjunto, mas a verdadeira significaqao das instituiqoes sociais so 
comeqa a ser entrevista, o que e suficientemente demonstrado pelo 
complete revolucionamento de nossas concepqoes sobre as sociedades 
australianas. Restringir o sociologico ao social e, pois, reduzir a 
nada toda a possibilidade de generalizaqao. O estudo do objeto revela 
um comportamento identico ao da instituiqao. Dizendo, porem, res- 
peito a periodos historicos infinitamente mais longos, a espaqos geo- 
graficos infinitamente mais vastos, permite perceber relaqoes igual- 
mente validas no dominio dos costumes e das regras sociais, mas cujo 
estudo jamais teria bastado para desentranbar. 

Nao e tudo. Na medida em que Durkheim teve profunda ra- 
zao, afirmando que os fatos sociais devem ser tratados "como coi- 
sas", e evidente que as coisas sociais realizam esta reivindicaqao de 
modo todo imediato, enquanto que as representaqoes pedem um tra- 
balho preliminar de reduqao. Tomemos um exemplo: Se Dur- 
kheim realizou completamente o programa traqado nas "Regras", 
foi bem em sua memoria, contestavel quanto a conclusao, mas me- 

(8) Pretendeu-se, por vezes, assimilar ao «behaviourismo» a concepgao que 
defendemos aqui; nada mais absurdo. A sociologia cultural e exactamente o 
contrario do «behaviourismo», Este quiz, d tort, banir a conciencia do dominio 
que e seu por excelencia: o da psicologia. A sociologia cultural pretende, ao 
contrario, impedir que se introduza a conciencia num dominio que the e total- 
mente estranho. 
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todologicamente admiravel, sobre "Les Origines de la Prohibition de 
I'lnceste" (9). O fim e reduzir a interdi(;ao moderna das rela^oes 
consangiiineas a regra de exogamia em vigor nas sociedades totemi- 
cas. Por que, agora, esta reduqao de uma regra juridica a outra 
regra juridica? Precisamente porque a proibiqao do incesto, toda 
impregnada de valuaqoes morais e de rea^oes tornadas instintivas, 
aparece-nois necessariamente com um carater ideal. Reduzindo-a, 
pela analise critica, a um fenomeno totemico, retira-se-lhe a signi- 
ficaqao emotiva, moral, filosofica, passa a existir como se nao fosse 
atualmente pensada, confere-se-lhe carater de coisa. 

O trabalho sociologico, porem, so entao comeqa, porque o fato 
da exogamia, sua rela^ao com o totemismo, sua sobrevivencia em 
nossa civilizaqao, devem ainda, pelo metodo cultural, ser reduzidos 
a elementos seja inteligiveis, seja irredutiveis. Toda a memoria de 
Durkheim — que ele tenha ou nao percebido isso — e apenas um tra- 
tamento previo do fenomeno social, destinado a Ihe conferir este 
carater de coisa, unico suscetivel de dar margem ao esforqo ciend- 
fico. Ora, este carater, um machado, um vaso o possuem de modo 
imediato. Nao nos devemos pois admirar, se os resultados funda- 
mentais aos quais chegamos no estudo das coletividades humanas 
sao devidos a arqueologia e a etnologia, e se a sociologia, sem o 
estudo dos objetos materiais e sem o conhecimento de seu comporta- 
mento (aplicavel e aplicado, ja se ve, ao conjunto dos fenomenos 
sociais), se acha praticamente paralisada. 

Nao esqueqamos, todavia, que este conhecimento tira todo o seu 
valor de suas possibilidades de generalizaqao. O objeto e apenas o 
sinal visivel do grupo que o utiliza. Que admiravel programa, para 
a Sociologia cultural, o tentar explicar o nascimento, o desenvolvi- 
mento, o itinerario de uma crenqa, religiao, superstiqao, teoria cien- 
tifica! Ter-se-a ja pensado no que poderia trazer em sugestoes so- 
ciologicas a manifestaqao visivel, no piano de uma cidade, no mo- 
mento em que uma noticia e difundida pelo radio, dos diferentes 
pontos onde e recebida como verdadeira ou falsa? Tais investiga- 
qoes deveriam, porem, para ter eficacia, ser conduzidas como se se 
tratasse, nao de uma representaqao, de uma crenqa, de uma atitude 

(9) Annce Sociologique — 1.° ano — p. 1 a 70. 
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mental, mas precisamente de um objeto desprovido de elemento con- 
ciente; como este, manifestariam as mesmas relaqoes objetivas, cujo 
reconhecimento, verificaqao e desenvolvimento, sao a base essencial 
de qualquer trabalho sociologico. Invenqao, difusao, aciimulo e con- 
tinuidade oferecem, para o estudo das institu'iqoes, como para o dos 
objetos, as categorias fundamentals do comportamento das coisas 
socials. 

* * * 

E' sem duvida superfluo notar que esta atitude nada tem de 
comum com a posiqao habitualmente designada sob o nome de "ma- 
terialismo historico". Expresso nos termos da Sociologia cultural, 
o determinismo economico significa que o complexo tecnico e, rela- 
tivamente aos outros, um complexo dominante. Que esta afirmaqao 
seja ou nao fundamentada, representa um ponto de vista no interior 
da Sociologia cultural. Aceitemo-lo ou o rejeitemos, as razoes pelas 
quais demos conta da importancia dos elementos materials na analise 
da cultura subsistem integralmente. Deveremos, por outro lado, lem- 
brar que o verdadeiro fundador da Sociologia cultural, quero dizer 
Frederico Ratzel, dificilmente poderia ser tido como marxista, e que 
o unico filosofo a que se tenbam abertamente ligado certos teoricos 
da cultura — o que, de nossa parte, nao podemos aceitar — e o 
.autor da Evoluqao Criadora? 

Nao e menos curioso vermos os adversaries da sociologia cultu- 
ral, a pecha de marxismo, ajuntar a de americanismo. Sem duvida, 
o ponto de vista cultural conta nos Estados-Unidos ilustres defensores; 
ai tambem encontra seus mais encarniqados adversaries (10). A lista, 
porem, dos teoricos europeus de cultura nao e menos imponente. 
Rivers, Elliot Smith na Inglaterra; Ratzel, Graebner, Schmidt, Men- 
ghin, Frobenius, na Europa Central; Montandon na Franca, bastam 
para conferir ao movimento um valor universal. Podemos facilmente 
disso nos inteirar vendo ate que ponto a luta contra a Sociologia 
cultural recomeqa a historia: nem ao menos ha o esfor^o de ajustar 
a este novo uso os velhos argumentos que serviram no combate a 

(10) Para os primeiros, Wissler, Lowie, Goldenweiser, Kroeber; Allport, 
Abel para os segundos. 
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Durkheim: desconhecimento dos valores morais, acusaqao de ma- 
terialismo, etc... Afirma-se novamente a irredutibilidade das cien- 
cias da natureza e das ciencias do homem (11) ; como anteriormente 
Tarde, invoca-se, contra a especificidade do fato cultural, a explicaqao 
pela psicologia (12). E' que, como antigamente Durkheim e seus 
colaboradores das "Annees", a Sociologia cultural luta hoje pelo esta- 
belecimento de uma Sociologia positiva: a Sociologia sera cultural 
ou nao existira. 

* * * 

A Sociologia cultural possue na America do Sul titulos parti- 
•culares. Foi ao Brasil, ao Paraguai, a Bolivia que Nordenskiold pediu 
os elementos de seus admiraveis "Comparative Ethnographical Stu- 
•dies", perfeita ilustraqao do metodo cultural. 

Forqa e pois reconhecer que o ensino da Sociologia na Faculdade 
<le Filosofia, Ciencias e Letras nao esta exatamente adatado as exi- 
gencias do nosso ponto de vista. Os programas exigiriam seria revi- 
sao. Particularmente contestavel parece ser o agrupamento de mate- 
rias exigidas para os exames de fim de ano. 

A importancia dos conhecimentos filosoficos para os estudantes 
-de Sociologia nao pode ser posta em duvida. Conviria, porem, pre- 
cisa-los para o fim a que se destinam: a historia da filosofia deve ter 
por fungao desembaraqar o programa propriamente sociologico do 
estudo, anacronico em tal lugar, da filosofia social. O ensino psico- 
logico deveria estar inteiramente "centrado" em torno do problema, 
fundamental para a sociologia cultural, de saber em que medida a 
cultura exprime estruturas mentais inatas no homem, em que medida 

(11) «Nao pode haver nenhuma conexao logica possivel entre os juizos 
•cientificos ... e aquel'es de que sao o objeto os ienomenos culturais. Ha 
ai dois pianos de investigagao cientifica que nunca podem coincidir, mesmo 
parcialmente» (ZNANIECKI, loc, cit. p. 537). 

(12) O' psicologo americano Floyd. H. Allport denuncia «o erro de substi- 
tuir o grupo como urn todo como principio de explicaqao, aos individuos no 
grupo» — «0 que o sociologo chama uma instituiqao e, do ponto de vista do 
psicologo, simplesmente as modalidades semelhantes e reciprocas da conduta 
individual, reiinidas aos utensilios que o individub fabricou para manifesta-las». 
Citado por Malcolm Willey, The validity of the culture concept. The American 
Journal of Sociology — September 1929. 



e ela adquirida, e quais sao os processes neuro-psiquicos desta aqui- 
siqao; enfim, a logica, ausente atualmente do programa, permitiria aos 
estudantes oonceberem a importancia da evoluqao metodologica atual 
da sociologia. 

O erro essencial, porem, dos programas reside na ausencia apro- 
ximadamente completa de elos entre o ensino sociologico e geografico 
de um lado, sociologico e etnografico de outro. Um curso facultative 
de geografia humana esta previsto, e verdade, para os estudantes de 
Sociologia. Mas a geografia geral nao Ihes e menos indispensavel. 
O desenvolvimento crescente dos pontos de vista ecologico e cultural 
impoe a Sociologia metodos de trabalho — estatisticas de repartiqao 
espacial, estabelecimento e interpretaqoes de mapas culturais, etc... 
— que pertencem antes de tudo a geografia. So uma boa forma^ao 
geografica poderia assegurar-lhes solidamente a pratica. 

Devemos enfim considerar como sobretudo necessaria a obriga- 
qao para nossos estudantes de seguirem os cursos de etnografia. 
Relativamente a Sociologia cultural, esforqo de sistematizaqao racio- 
nal, a etnografia, ciencia puramente descritiva, conserva evidente- 
mente sua independencia. Mas, quem nao ve a intimidade dos elos 
que as unem? Nao nos cabe dizer se um estudante de etnografia 
deve ser um sociologo. Mas e fora de duvida que um sociologo 
deve, em primeiro lugar, possuir boa forma^ao etnografica, ja que 
a existencia da sociologia cultural, inteiramente nascida "sobre o 
terreno", e antes de mais nada, a confirmagao esmagadora destas 
palavras de Durkheim: "A etnografia muitas vezes determina, nos 
diferentes ramos da sociologia, as mais fecundas revoluqoes" (13). 

(13) «As for mas elementares da vida religiosa®, pg. 9. 



CATEDRA DE ECONOMIA POLITICA FINANgAS E HIST6RIA DAS 
DOUTRINAS ECONdMICAS 

RELATORIO SOBRE OS EXAMES DAS CADEIRAS 
DE FINANgAS E ECONOMIA 

PELO 

Prof. E. O. Gothsch 

PERGUNTAS FORMULADAS 

PARTE A 

1) O que se pode pensar da produtividade das seguintes 
ocupagoes: Bicheiro — Missionario — Funileiro — Fabricante de 
armamentos — Advogado — Palhago — Pescador. 

2) Compare as vantagens e o papel desempenhado na Economia 
pelos metodos indutivo e dedutivo, respectivamente. 

3) Considere algumas conseqiiencias da passagem da divisao 
simples para a divisao complexa do trabalho. 

4) "A concorrencia tende para a sua propria destru'igao". 
Ate que ponto isso e verdade, e por que? 

5) De accordo com o que sabe, compare a economia dirigida 
com a economia livre. 

PARTE B 
1) Escreva o que pensa sobre a tributagao das cousas super- 

fluas de uso popular. 
2) Escreva o que pensa quanto a justiga do imposto progressi- 

vo sobre a renda: do imposto sobre entradas de cinema: — de um 
imposto para manter uma biblioteca publica. 

3) "Um sistema ideal de Finangas Publicas torna-se cada vez 
mais possivel a medida que a sociedade aumenta sua riqueza e civi- 
lizagao". Concorda com isso? Porque concorda ou discorda? 
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4) Por que razao o Estado oferece certos serviqos sem paga- 
mento direto, mantendo-os graqas ao resultado da receita geral, en- 
quanto que oferece outros serviqos apenas mediante pagamento de 
taxa especial, tal como se fosse negocio privado? 

5) Fa^a alguns comentarios sobre o emprego das Finanqas 
Publicas como meio de reforma social. 

* * * 

As perguntas feitas eram simples e diretas e, tendo em vista a 
dificuldade atualmente existente quanto ao material de leitura, foram 
em geral baseadas na, materia tratada em aula. Assim sendo, todos 
poderiam ter feito excelente exame sem ler qualquer tratado: basta- 
ria que citassem os trechos correspondentes das aulas mimeografadas. 
As notas tambem nao foram severas, pois na realidade toda prova 
que mereceu a menor generosidade, recebeu pontos para aprovaqao. 

Pela leitura das provas e entretanto dificil evitar a impressao 
de que varios estudantes nao prestaram a necessaria atenqao ao curso 
e que foi pouco proveitosa a leitura a que por acaso se entregaram. 
Se as perguntas eram simples, nem por isso eram tao simples como 
alguns imaginaram, tanto que, em algumas provas, a incapacidade de 
perceber a complexidade das perguntas constituiu um dos aspectos 
mais lamentaveis. 

Quando se dao tres boras para o exame, se bem que se calcule 
com liberdade, e entretanto dificil que se possa escrever uma boa 
prova em menos de duas boras: e quando um estudante escreve 
apenas tres ou quatro linhas sobre o assunto que ja mereceu tratados 
completos, dificilmente podera esperar uma nota que o abone. 

Assim sendo, e aconselhavel que os estudantes se esforcem por 
estudar mais cuidadosamente as aulas mimeografadas e procurem 
ler com cuidado os livros que porventura consigam obter. Sobretudo 
os estudantes que receberam nota inferior a 6 precisam reler cuida- 
dosamente os apontamentos de aula, pois se foram aprovados no 
presente exame, pode muito bem acontecer que nao sejam tao felizes 
no exame final. 

» * * 
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Vejamos varias questoes em detalhe. 
Em primeiro lugar, um estudante nao soube ler as instruqoes 

mimeografadas para o exame e assim so respondeu a 3 perguntas. 
Quanto a maneira como foram tratadas as perguntas, tenho a 

dizer o seguinte; 

A — 1 — Alguns perceberam a pergunta, enquanto outros 
se confundiram completamente. 

Ao responder, deveriam comeqar com a definiqao da produti- 
vidade, e estabelecer o criterio que se deve usar ao julgar da produ- 
tividade ou improdutividade de qualquer profissao. Produqao e a 
creaqao de utilidade ou valor. Utilidade e a capacidade de satisfazer 
desejos. Como se podera saber se a atividade de determinado indi- 
viduo satisfaz desejos? A verifica^ao mais simples consiste em 
investigar se ha individuos que pagam para obter os resultados dessa 
atividade. Se ha quern pague, entao e porque ha utilidade na ativi- 
dade exercida, que assim e produtiva. As respostas a esse problema 
deveriam ter comeqado com estas rapidas consideraqoes, as quais o 
estudante poderia juntar os comentarios que bem entendesse. For 
exemplo: o carater particular da atividade exercida pelo missionario 
que, em geral, nao e paga pelos que estao sujeitos a elas, mas sim 
por terceiros: ou entao que o fato de se qualificar certas atividades 
como produtivas ou improdutivas nao implica em aprovaqao ou de- 
saprovaqao moral, pois, sob o ponto de vista do moralista, a produqao 
pode ser pessima ou indesejavel sem que deixe, por isso, de ser 
produqao. 

Erraram todos os que dividiram o problema em 7 partes, ten- 
tando apreciar separadamente a produtividade ou improdutividade 
de cada uma das profissoes enumeradas. Varias provas consideraram 
separadamente as 7 profissoes e sem qualquer criterio preliminar para 
julgar a produtividade, entregaram-se as mais curiosas e engenhosas 
consideraqoes sobre cada caso. 

Um estudante declarou que todas as 7 profissoes eram impro- 
dutivas. Alguns outros fizeram calorosa apologia das atividades dos 
missionarios. 

Alguns foram extremamente severos com o palhaqo, e o bichei- 
ro sofreu uma condenaqao ainda mais generalizada, se bem que um 
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estudante tenha considerado essa profissao como produtiva, basean- 
do-se no fato de que faz circular o dinheiro. 

A — 3 — Esse problema foi em geral mal respondido, sobre- 
tudo porque as respostas pouco tinham a ver com a pergunta. A 
maioria dos estudantes estendeu-se sobre as vantagens da divisao do 
trabalho, quando o que se pedia era que expuzessem algumas con- 
sequencias da transiqao da divisao simples para a divisao complexa 
do trabalho, cousa, portanto, bem diferente. 

E' certo que a passagem da divisao simples para a divisao com- 
plexa do trabalho provoca uma ampliaqao da divisao do trabalho com 
as vantagens e desvantagens correlatas, mas desde que essas vanta- 
gens e desvantagens sao comuns a ambas as formas de divisao do 
trabalho, as modificaqoes sofridas constituem antes uma questao de 
grau e assim nao deveriam ser encaradas com uma importancia tao 
grande como fez a maioria dos estudantes. De preferencia deveriam 
expor algumas consequencias como estas: a substitiiiqao da ferra- 
menta pela maquina, da forqa humana pela forqa mecanica; da oficina 
pela fabrica: o aumento na importancia do capital, a diminuiqao no 
numero de pequenos produtores independentes e sua substitiiiqao por 
pequeno numero de grandes produtores trabalhando em muito maior 
escala: a facilidade com que os produtores menos numerosos podem 
unir-se para formar trusts e cartels, e a maior probabilidade de que 
os trabalhadores reiinidos intimamente para o trabalho formem sin- 
dicatos, etc. 

Alguns estudantes consideraram a divisao do trabalho como uma 
das principals causas do desemprego generalizado na atualidade, e 
desse fato fizeram o argumento principal das suas respostas; entre- 
tanto esse assunto, na realidade, nao e tao simples e claro como Ihes 
parece. Houve um estudante que descobriu nesta pergunta um mis- 
terioso "grave erro de logica" e com essa descoberta julgou-se isento 
de responde-la. Houve ainda outro que inverteu a pergunta e con- 
siderou "as consequencias da passagem da forma complexa para a 
forma simples da divisao do trabalho" e ainda como exemplo da 
divisao simples do trabalho citou as usinas Ford. 

B — 3 — Algumas das respostas eram bem boas enquanto de 
outras o melhor que se pode dizer e que eram engenhosas. 
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A melhor resposta dada e provavelmente esta: 
A forma ideal de tributaqao e a tributaqao direta, mas se for ne- 

cessario lanqar mao da tributaqao indireta ela deve recair de pre- 
ferencia sobre os luxos, evitando incidir sobre as necessidades da vida. 

No entanto um pais pobre so tera raros individuos ricos que 
possam estar sujeitos com proveito a tributaqao direta; o atrazo da 
civilizaqao pode tornar praticamente impossivel a arrecadaqao dos 
impostos diretos; e os provaveis efeitos adversos podem ser grandes 
sobre o espirito de empreendimento e o aumento do capital material 
da sociedade, fatores que nesse caso sao extremamente importantes. 
Alem disso, em se.tratando de um pais muito pobre, pode acontecer que 
o povo nao possa gozar nem os menores luxos, tanto que para que 
o governo possa obter a receita necessaria ele tera de recorrer a 
tributaqao das necessidades da vida, a despeito das razdes que possam, 
com toda a justiqa, ser apresentadas contra essa forma de tributaqao. 

Da mesma forma quanto a despeza, tendo esses paises pobres 
pouca receita, ela e quasi que toda absorvida pelas "necessidades im- 
precindiveis do Estado", isto e, pagamento de juros e amortizaqao da 
divida publica e manutenqao das forqas armadas e da policia. Fica 
assim muito pouco ou nada para se gastar em despesas de natureza 
mais claramente produtiva ou benefica. Entretanto e naturalmente a 
coletividade pobre que necessita, muito mais que a coletividade rica. 
da despesa para fins produtivos e de serviqos sociais. 

Assim em um pais pobre nao so a tributaqao sera provavelmente 
mais perniciosa, como tambem a despesa do Estado sera menos bene- 
fica que a verificada num pais rico. O estudante pode perceber sem 
maiores explicaqoes como a situaqao melhora a medida que aumen- 
tam.a riqueza e a civilizaqao. 

A ^— 2 — Essa pergunta foi em geral bem respondida, se bem 
que na maioria dos casos, seria melhor se os estudantes se lembras«em 
da parte das aulas que define o papel do metodo indutivo no estudo 
moderno da economia. 

1) Verificar as teorias e manter uma relaqao estreita entre a 
teoria e a realidade. 

2) Expor os pontos onde a teoria exige reforma ou ampliaqao, 
como, por exemplo, no caso ja observado das crises periodicas. 
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3) Apresentar os fatos sobre os quais as teorias devem ser 
aplicadas de maneira a se poder tirar certas conclusoes e predizer 
certas probabilidades. 

Nao era apenas suficiente dizer, como varies estudantes o fi- 
zeram, que o metodo dedutivo e "improdutivo, esteril e inadmissivel", 
A pergunta tao pouco foi satisfatoriamente respondida com uma vaga 
referencia a Durkheim. 

Huve ainda um estudante que engenhbsamente evitou a difi- 
culdade de escolher entre os metodos dedutivo e indutivo, graqas a 
descoberta de um "metodo indedutivo". 

B — 5 — A maioria dos estudantes entusiasmou-se em grau 
mais ou menos elevado pelo emprego da tributaqao como instrumento 
de reforma social, tanto que alguns nem mencionaram as razoes que 
contrariam a ideia, tais comoi: que o uso das finanqas publicas como 
meio de reforma social atinge mais efeitos que causas; que a tri- 
butaqao pesada desanima o espirito de empreendimento e levanta 
barreiras a acumulaqao do capital material da coletividade, coisa 
tao importante para o seu bem estar e que e especialmente para se 
considerar num pais de escasso capital como o Brasil. 

Alguns estudantes, entusiastas de certas reformas, mostraram-se 
severos moralistas, tanto que ao ler as provas compreendi quao fri- 
vola e a minha vida e quao grandes sao os meus pecados... 

B — 1 — A maioria das respostas foi certa no que disse, mas 
deixou ainda muito o que dizer, como por exemplo: que a tributaqao 
dos artigos mencionados incide mais pesadamente sobre os pobres e 
que e precisamente este o melhor metodo de tributa-los; que a tri- 
butaqao do fumo e das bebidas oferece a vantagem de isentar as 
mulheres e crian^as; que ela pode ser injusta por castigar certos 
gostos individuals. 

Alguns estudantes demonstraram outra vez forte tendencia 
condenando as menores superfliiidades. Um estudante escreveu no 
mesmo periodo "os semi-luxos populares", e que eram "especialmen- 
te consumidos pelos ricos". Parece que varies estudantes pensam 
que os pobres nao fumam cigarros, nao bebem cerveja e nao vao ao 
cinema, tanto que a tributagao desses luxos incide principalmente 
sobre os ricos. 
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A — 4 — A maioria dos estudantes demonstrou uma maior oa 
menor compreensao das forqas que provocam o aparecimento do mo- 
nopolio e a destriiiqao da livre-concurrencia: entretanto em grande 
parte nao mencionaram as forqas que provocam a continuaqao da 
concurrencia e a manutenqao do pequeno produtor, cousa que tambem 
se perguntava ("Ate que ponto e verdade e por que?"). 

A — 5 — A maioria dos estudantes parece que pensa que esta- 
mos vivendo sob um sistema de economia dirigida e parece que encara 
as comissoes de importaqao e exportaqao, as tarifas aduaneiras, os 
subsidies e a legislaqao social, etc., que na atualidade proliferam na 
maioria dos Estados, como prova da existencia da economia plane- 
jada. Talvez a expressao '"economia dirigida" seja mais ou me- 
nos correta desde que se aceite essa interpretaqao. 

Entretanto, hoje em dia, quando se fala de economia dirigida 
entende-se um sistema economico no qual um organismo central cal- 
cula os desejos que devem ser satisfeitos dentro de determinado pe- 
riodo; verifica a quantidade dos fatores de produqao existentes nesse 
mesmo periodo e, entao, determina a aplicaqao desses fatores exis- 
tentes, de maneira a assegurar a satisfaqao dos desejos preferidos: 
isto e qualquer cousa de parecido com o sistema adotado na Russia 
atual. A minha pergunta tinba em vista estabelecer alguns pontos 
de comparaqao entre uma economia dessa natureza e a economia li- 
beral, assunto sobre o qual pode-se naturalmente escrever muitissimo 
e que durante as aulas citei algumas vezes, tais como quando men- 
cionei: 

— uma economia dirigida pode satisfazer de preferencia as necessi- 
dades em vez de satisfazer so o poder aquisitivo 

— uma verdadeira economia dirigida nao precisaria deixar ao de- 
semprego recursos desejosos de emprego. 

— a dificuldade que existe de calcular os desejos, dificuldade essa 
que se torna cada vez mais sensivel a medida que a variedade 
dos desejos aumenta com o aumento da riqueza social. 

O assunto e naturalmente vastissimo, mas e claro que a pergunta 
so exigia uma resposta parcial e sumaria. 
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No verdadeiro sentido das palavras, acima explicado, a "econo- 
mia dirigida" nao e aplicada nas sociedades em que vivemos, onde 
se deve considerar que a economia e antes liberal, com alguma regu- 
lamentaQao. As comissoes de comercio exterior ou interior, os ins- 
titutes de regulamentaqao, as tarifas, subsidios, reformas monetarias 
e regulamentaqoes cambiais, alem das leis socials que atualmente sao 
tao abundantes, estao tao longe de formar uma economia dirigida, 
como um monte ordinario de tijolos estaria de formar uma casa. 
Nesse sentido, o Estado moderno, de ordinario, nao se baseia numa 
economia dirigida, mas sim numa grande confusao. Adam Smith 
no seu grande trabalho, ja revelava a confusao reinante no seu tempo, 
e e para se desejar houvesse alguem que revelasse com o mesmo 
brilho a confusao reinante na atualidade. 



CATEDRA DE FILOLOGIA GREGA E LATINA 

RELATORIO ACfiRCA DO ENSINO DAS LITERA- 

TURAS E FILOLOGIAS GRECO- EAT IN AS, 

PELO 

Prof. Michel Berveiller 

Nos velhos paises da Europa, uma tradiqao secular nos habituou 
a ver, no estudo das humanidades greco-latinas, o complemento 
indispensavel, senao o fundamento mesmo de toda a verdadeira 
cultura. fiste postulado tornou-se um axioma: explica-se por si 
mesmo. E, ainda aqueles que discutem a oportunidade dos estudos 
classicos e de sua generalizagao ao ensino secundario nao discutem 
aquele principio, mas precisamente esse que da ao ensino secunda- 
rio, com sua finalidade, essa base cultural. Em todo caso, ninguem 
pensaria, nem mesmo os detratores das humanidades, em recusar a 
estas um lugar importante e, por assim dizer, estatutario, no seio do 
ensino superior. 

Em verdade, o proprio principio suscita e merece discussao, e 
nao se perceberia bem. "a priori", porque a r.^cessidade dos estudos 
classicos, em relaqao as outras disiciplinas, deveria gozar do privi- 
legio da evidencia. Seu valor e suas funqoes proprias devem tambem 
ser criticados, avaliados, pesados, postos mesmo em paralelo com os 
de quaisquer outros ramos de cultura desinteressada — como a pa- 
leontologia, a arqueologia ou a numismatica — cujo alcance. tanto 
especulativo como pratico, nao transparece imediatamente. Realmen- 
te, desde a fundaqao da Universidade Paulista, este problema apre- 
sentou-se — e sabemos mesmo que foi vivamente discutido — e so 
faz honra aos sens fundadores, pela sua visao, have-lo resolvido pela 
afirmativa. lomando essa dccisao, fizeram eles mais do que con- 
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sagrar um valor: instituiram uma experiencia. E' chegado o momenta 
de criticar essa experiencia e de Ihe extrair as conclusoes praticas, no 
que concerne a orientaqao conveniente a esse ensino, e os metodos 
suscetiveis de Ihe assegurar o maximo de eficacia. Antes, teria sido- 
prematuro: era necessaria a prova dos fatos. Esperar mais, seria. 
perigoso: haveria o risco da perpetuaqao de equivocos ou da consa- 
gra<;ao leviana do provisorio em definitivo. E este, pois, o momenta 
exato, depois de um ano e meio de esfor^os mais ou menos inorga- 
nicos e tacteantes, de se fixar o problema e de se reconsiderar algumas 
de nossas hipoteses de trabalho. 

I — ORIENTACAO 

Reconhecidas a legitimidade e a necessidade dos estudos greco- 
latinos uma vez por todas, desde a fundagao do curso, parece-me 
inutil discuti-las mais uma vez. Mas, ainda que admitido esse fim 
cultural, ha necessidade de se tornarem precisas duas questoes que 
forqosamente, no principio, se apresentavam vagas e cuja soluqaa 
requeria o que chamamos "a prova dos fatos", e que sao o objeto e a 
natureza desses estudos. Sao problemas de orientaqao geral, e por 
eles julgamos necessario, em boa logica, comeqar. 

I) Quando se tratou de dar um titulo a cadeira de Letras 
Classicas, da qual estou presentemente encarregado, hesitou-se lon- 
gamente. "Letras Classicas" era um pouco vago; "Linguas classicas"' 
seria dizer demais... Finalmente, chegou-se a acordo sobre a de- 
signaqao, mais compreensiva, de "Literatura e Filologia Greco-latina", 
que apresentava a vantagem de mostrar nitidamente os dois objetivos,. 
literario e estetico de um lado, lingiiistico e gramatical de outro, niti- 
damente distintos, ainda que necessariamente ligados um ao outro. 

A rigor, poder-se-ia conceber um ensino puramente dogmatico 
da historia literaria, como um capitulo particular da Historia da Ci- 
vilizaqao, fundado, nao sobre o conhecimento direto dos textos, mas 
sobre as traduqoes, em linguas modernas, que deles tenham sido 
feitas, e os comentarios literarios, que Ihe tenham sido consagrados. 

Esse processo de ensino, com efeito, foi por alguns preconizado,. 
ao menos no que concerne ao Grego, em razao da quasi absoluta ca- 
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rencia do ensino dessa lingua, no presente, no Brasil. Felicitemo-nos 
por ver que, afinal, esse ponto de vista nao triunfou. Fazer desa- 
parecer toda a base filologica no ensino das velhas letras seria, nao 
so priva-las de um maravilhoso instrumento de controle e de critica 
individual, de um conjunto de conhecimentos particularmente fecun- 
dos e uteis para a formaqao do espirito, como tambem seria recusar 
ao ensino conexo da filologia luso-brasileira um complemento indis- 
pensavel e um auxiliar permanente. 

Falta determinar o papel exato que cabe a cada um dos dois 
termos: literatura e filologia. Qual deve predominar? De nossa 
parte, entendemos que e de interesse, no momento, distribuir igual- 
mente as duas partes, equilibrando, ao mesmo tempo, o Grego e o 
Latim nos nossos programas. Mais tarde, e so mais tarde, quando 
um ensino secundario refundido fornecer a Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras estudantes providos de solida formaqao gramatical, 
sera tempo de insistir no aspecto propriamente historico e literario 
-desses estudos, que constitue o seu maior interesse, com a unica con- 
digao de que haja bases serias. 

II) Em toda a parte, o ensino dito Superior destina-se a dois 
fins principais: o ensino e a pesquisa. Um e outro se entrelaqam e 
se fecundam mutuamente. Mas ainda ai se impoem distinqoes, do 
ponto de vista da orienta^ao pratica, e aqui mais do que em qualquer 
outra materia ensinada na Faculdade. Assim, a Antropologia e a 
Etnografia, por exemplo, ciencias relativamente recentes, e mesmo 
a Geografia, em certos aspectos, nao poderiam separar na origem o 
ensino da pesquisa, porque nesses dominios, a pesquisa nao supoe 
forqosamente a assimilaqao completa dos conhecimentos acumulados 
e, sobretudo, porque nelas se encontram os materiais a mao, e nao 
Fa negar que, por motives exatamente opostos, a tarefa do pesqui- 
sador se torna aqui singularmente dificil, no dominio que nos inte- 
ressa. Segue-se dai que, por muitos anos ainda, o nosso esforqo se 
deve orientar para a formaqao de um pessoal docente, puramente 
docente, mais que para a formaqao de sabios de gabinete, cujos lou- 
vaveis esforgos estariam votados ao insucesso. 

E' porisso que, resguardando embora o futuro, acho oportuno 
provisoriamente nao estender a Sub-Seqao de Letras Classicas a 
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obrigagao, para os estudantes, de redigir uma tese. Mais que desa- 
creditar a palavra "tese", que deve ser reservada a um trabalho ver- 
dadeiramente original e serio, Valeria, no momento, substitui-lo por 
outro, de mais modestas aspiragdes e dimensoes mais reduzidas, que 
se poderia chamar "dissertaQao", uma vez que existem outros meios 
de contrastear o aproveitamento do estudante, e desde que, de outra 
parte, trabalhos mais urgentes se impoem, de emprego mais util para 
a sua inteligencia e operosidade. 

II — organizacao 

Todas as medidas de organizaqao pratica se devem inspirar nas 
precedentes consideraqoes. E assim e de fato. 

Na distribu'igao das materias, na orienta^ao dos programas, na 
escolha dos exercicios, nao perdi de vista, um so instante, no que me 
toca, que se tratava, primeiro e sobretudo, da formaqao de professo- 
res de humanidades para o ensino secundario. A tarefa tornou-se 
ardua, em virtude da multiplicidade das materias reiinidas num curso 
unico, e mais ainda pelas diferenqas verificadas entre os meus estu- 
dantes, alguns dos quais, quer porque tenham sido beneficiados por 
uma formaqao privilegiada, quer por meritorio auto-didatismo, se dis- 
tinguiram consideravelmente entre a massa dos outros. Essas dife- 
renqas, a pouco e pouco, se foram atenuando e, de maneira geral, 
encontrei bastante inteligencia, zelo e curiosidade, para que nao con- 
sidere perdido o meu labor. 

Nao sera demais, porem, insistir na premencia que desde ja se 
manifesta, no tocante a revisao dos programas do ensino secundario, 
neles incorporando os estudos de grego e ampliando o lugar reser- 
vado ao latim, para assegurar, no futuro, aos candidates a Univer- 
sidade, uma forma^ao mais solida e mais homogenea. Depende 
somente desta condiqao que o ensino ministrado na Faculdade possa 
atingir a sua verdadeira missao e produzir os frutos que dele se 
esperam. 

De outro lado, assinalarei um sintoma inquietador, no que con- 
cerne ao futuro recrutamento de professores para o ensino secunda- 
rio, modificado de acordo com os nossos desejos: e o pequeno mime- 
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ro de moqos que parecem atraidos por esses estudos classicos, com- 
parando ao grande numero de moqas. A menos que se admita que, 
daqui por diante, o ensino secundario deve ser apanagio quasi exclu- 
sive do sexo feminino, existe ai uma anomalia, cujas causas e con- 
seqiiencias se impoe reconhecer e prevenir, a fim de que possam 
ser remediadas eventualmente. 

No que diz respeito ao presente, convem repetir que sera urgente 
dotar as cadeiras de ensino literario de um instrumento de trabalho 
que e, para elas, o que o laboratorio e para as cadeiras cientificas: 
isto e, uma biblioteca bem provida, permanentemente aberta aos estu- 
dantes e aos professores. fiste desejo, muitas vezes expresso, ja 
recebeu um comedo de realizaqao, mas e indispensavel que nao se 
fique so ai e que o minimo exigivel nos seja adquirido no proximo 
ano. 

Mais tarde, ter-se-a de enfrentar a solu^ao de problemas de 
organizaqao menos imediatos, porem nao menos graves. Quando o 
nivel dos estudos for suficientemente elevado, verificar-se-a fatal- 
mente a necessidade de uma especializagao do ensino universitario. 
Sra precise distinguir o Grgo do Latim, e a Literatura da Filologia 
propriamente dita. Essa especializa9ao poderia fazer-se por etapas. 
Assim, e perfeitamente concebivel, em um futuro prximo, o ensino 
dessas materias repartido entre um professor de Literatura e Filo- 
logia Latinas, de um lado, e um professor de Literatura e Filologia 
Gregas, de outro. Convira, enfim, de entao por diante, confiar o 
ensino da Filologia Greco-latina a um terceiro professor, que alivia- 
ra, assim, seus dois colegas da parte propriamente Filologica e extra- 
literaria de seu ensino. Esta divisao do trabalho entre tres professores 
especializados e o modo final de organizaqao a que se deve normal- 
mente chegar. 

Ill — INSTITUTO DE FILOLOGIA 

Nosso distinto colega, prof. Rebelo Gongalves, fez-se por muitas 
vezes, entusiastico defensor de uma ideia verdadeiramente fecunda, 
a saber, a cria^ao, paralelamente a Faculdade propriamente dita, de 
um "Institute Filologico" destinado a facilitar, estimular e coordenar 
os trabalhos a que os estudos literarios e principalmente lingiiisticos 
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na Faculdade, fora e depois dela, possam dar lugar. Nunca se aplau- 
dira demais tal iniciativa. £' incontestavel que a Faculdade, cuja 
atividade se restringe ao ensiuo propriamente dito e a investidura de 
graus, encontraria ai um complemento necessario. E nao se com- 
preende porque as disciplinas linguisticas (Filologia Luso-Brasileira, 
Tupi-Guarani, linguas vivas e mortas) se recusaria um subsidio 
que devem receber fatalmente, mais cedo ou mais tarde, as discipli- 
nas sociologicas ou geograficas, por exemplo. 

No que toca as Letras Classicas, ja indiquei no Paragrafo I 
(Orientaqao) como a "pesquisa" propriamente dita me parece pre- 
matura e dificilmente exequivel, pela falta de materiais de trabalho. 
Mas, alem de que o desenvolvimento de tal institute seria de molde 
a preencher essas lacunas, mais tarde ou mais cedo, outras e atuais 
obrigaqoes desde ja se nos impoem, obrigaqoes que so um instituto 
poderia levar a bom termo. 

Se de fato se pretende reformar o ensino secundario, — con- 
diqao "sine qua non" de tun ensino superior fecundo — nao se deve 
somente refundir e desenvolver os programas. Necessario e ainda 
dota-lo de instrumentos de trabalho que Ihe faltam: dicionarios, gra- 
maticas, ediqoes de textos classicos com comentarios em lingua por- 
tuguesa, cuja difusao, nos gimnasios, sera o unico meio capaz de 
assegurar ao ensino brasileiro a autonomia e a homogeneidade dese- 
javeis. Nao se trataria somente de "traduzir", mas tambem de se 
adaptar as exigencias proprias ao meio. Desde ja, pois, a criaqao 
de semelhante instituto se justificaria pela urgencia de certos pro- 
blemas, sem contar o inestimavel proveito que toda ordem de estu- 
dos tira necessariamente da convivencia simbiotica com os outros, 
^solados uns dos outros por motives de pura comodidade didatica. 



CATEDRA DE FILOLOGIA PORTUGUESA 

O ENSINO DA LINGUA PORTUGUESA PERANTE 

AS NECESSIDADES UNIVERSITARIAS 
DO BRASIL 

PELO 
Prof. Rebelo GoNgALVES 

Esta aberta uma era nova da cultura do Brasil, no momento em 
que se inauguram, nas capitals de varies Estados, algumas grandes 
e esperangosas organizagoes universitarias. 

Era nova e decerto bem afortunada, pelo numero e qualidade 
dos esforgos que Ihe dedicam. E' que chegam de toda a parte in- 
centives magnificos, oferecidos incondicionalmente as novas federa- 
qoes escolares, e todos eles concorrem, com utilidade, em dois pontos 
comuns, pois visam o mais extenso progresso cientifico e a mais fe- 
cunda inovagao pedagogica. 

Nao seria, porem, a obra das Universidades brasileiras susce- 
tivel de se radicar em ordem, em espirito moderno e em eficiencia 
pratica, se nao se procurasse incluir a escola superior num regra- 
dissimo sistema de ensino publico, absolutamente proporcionado nas 
suas diversas fases, e fortificado pela sequencia destas mesmas num 
constante sentido de regularidade e equilibrio. 

Mas esta orientaqao e felizmente projetada com seguranqa e 
antevista, desde ja, nos seus efeitos fundamentais. E assim triunfa 
a ideia de uma perfeita sucessao escolar, em que os varies graus se- 
jam tao harmonioos no seu decurso como ajustados no seu encadea- 
mento. Para mais, esta-se atendendo neste particular a todas as 
disciplinas, e sobretudo se atende aquelas que, desde a bora primeira 
da sua aprendizagem, tenham notavel influencia na formagao do 
espirito. 
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Considerando, por exemplo, a Universidade de S. Paulo — 
onde tenho a honra de ser professor —, verifico, entre outros belos 
designios, a excelente ordenaqao em que ela pretende por os estudos 
da Historia Brasileira. A ideia dominante, ate onde pude sabe-la 
por colegas ilustres, e que essa materia, numa Faculdade universitaria, 
seja o termo de um longo e gradual percurso onde caiba toda esta 
serie de conhecimentos: no ensino primario, no^oes gerais e elemen- 
tares destinadas a mover o sentimento infantil e a robustecer os pri- 
meiros elementos de uma "cultura patria"; no ensino secundario, 
nocjoes mais amplas e cientificas, aptas a formar, pelo raciocinio se- 
guro, as grandes bases de uma consciencia historica nacional; no 
ensino superior, finalmente, noqoes elevadas que completem, pela 
alta reflexao critica, todo o esforgo anterior do sentimento e da 
razao. 

* * * 

Ora uma escala deste genero e perfeitamente a que pode e deve 
ser considerada, quando se pensa no ensino da lingua, que no Bra- 
sil, como em qualquer pais, tern de constituir por direito a disciplina 
fundamental. 

Se pela lingua nacional se forma o espirito; se com ela se 
guarda e se aviva o melhor e o maior de uma cultura; se com ela, 
emfim, se pode obter a mais bela aplica^ao artistica e o mais variado 
exercicio especulativo; importa que se olhe por ela com todo o ca- 
rinho, em cada um dos varies estadios da sua aplicaqao pedagogica. 

Nao menos do que a historia patria, precisarao pois os profes- 
sores brasileiros — e bem o sabem eles, tao ciosos e tao zelosos do seu 
idioma —, de ensinar a lingua patria atendendo a continuidade de 
um saber noutro saber. Assim farao que se possa avan^ar gradual- 
mente, sem intermitencias nem indecisoes, numa disciplina que em 
tudo deve ter harmonia para em tudo ser beleza, e que em tudo deve 
ter pensamento claro para em tudo poder ser objeto de culto. 

Nao sera dificil, evidentemente, estabelecer e fazer perdurar 
uma ordem bem produtiva. Bastara que a escola primaria traga con 
sigo e possa firmar os primeiros elementos de logica da lingua; que 
o ginasio ou liceu aplique a lingua os primeiros principios de historia 
e de arte e firme definitivamente uma "conciencia lingiiistica"; que 
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a Universidade emfim, remate com perfeiqao o estudo anteriormente 
feito, elevando ao maximo, em compreensao historica e estetica, o 
estudo cientifico do idioma. 

Pensando sobretudo na fase mais elevada, direi eu — e diria 
comigo qualquer brasileiro — que ela parece, realmente, a de mais 
complicada prepara^ao. No Brasil, como em Portugal, o ensino su- 
perior de portugues tera de assentar numa reforma profunda e sub- 
til do ensino secundario respetivo. Sera precise eliminar as desvan- 
tagens de certos habitos e reforqar ou atualizar o valor de certos 
elementos propedeuticos. 

* * * 

Um dos maiores prejuizos que sofre o ensino da lingua no Bra- 
sil, tern, se bem o entendo, fundas raizes na tradiqao dos estudos 
retoricos. O grande pais americano, com um passado de ensino co- 
mum ao de Portugal, ainda nao se despojou totalmente de algumas 
superflu'idades de um magisterio envelhecido. Julgo todavia nao 
ser dificil uma depuraqao de valores, que bem pode comeqar em 
questoes de materia, como a fixagao severa e fria das velhas "figu- 
ras" de estilo, e acabar em questoes de forma, como a va e monorri- 
tmica memorizaqao que tern imperado soberana nuns poucos de se- 
culos de cultura linguistica. 

Outro prejuizo, que me parece ter tambem a sua tradiqao, como 
a tern no ensino portugues, e a oposiqao em que costumam andar 
a gramatica secundaria e a gramatica superior. Acontece que cer- 
tas materias, dadas as vezes sob forma exageradamente simplista, 
obrigam o aluno a uma aprendizagem nova, quasi sempre diversa, e 
algumas vezes ate contraditoria, quando passa da gramatica exposi- 
tiva para a gramatica historica. 

O que se pretendera e que o portugues gramatical dos ginasios 
seja rigorosamente cientifico sem deixar de ser singelo, exato e me- 
ticuloso sem fugir ao alcance de inteligencias ainda longe da ma- 
turidade. Nao se querera, de certo, por um criterio de simplicidade 
mal compreendida, reduzir a ciencia ate ao ponto de desvirtua-la. 

O estudo superior da lingua no Brasil tambem precisara de se 
amparar nos proprios reforqos, nos proprios recursos auxiliares de 
que haja beneficiado o estudo antecedente. Um desses refonjos e, 



como todos sabemos, o latim. Importara pois orientar o ensino gi- 
nasial do latim no rumo da maxima utilidade para a lingua nacional, 
com <0 que ate ganhara em utilidade e prestxgio a lingua classica 
de interesse mais direto para brasileiros e Portugueses. 

Aos brasileiros, com toda a certeza, ha-de se impor cada vez 
mais esta verdade — que os bons fundamentos do portugues su- 
perior estao, em grande parte, no confronto regular e cientifico que 
ja antes se haja estabelecido entre o idioma patrio e a sua fonte 
driginaria. E abundam as possibilidades, evidentes e imediatas, de 
tornar utilissimo esse confronto, desde que se precinda de extremas 
complexidades filologicas para so se cuidar de paralelos faceis de es- 
trutura gramatical, da comparaqao regular de carateres estilisticos, 
do cote jo simples de materiais vocabulares por meio das mais claras 
e mais expressivas associaqoes genealogicas. 

Ainda como recurso basico, ha-de-se entender que o portugues 
secundario nao devera ter uma aplicaqao unilateral, estritamente lin- 
giiistica. Esta aplicaqao iria em prejuizo do interesse literario da 
lingua, que sera preciso salientar aos alunos logo desde o inicio do 
curso ginasial. Os que limitam a este curso os seus objetivos, nada 
perdem com uma dupla visao do idioma, abrangendo por ela quanto 
ele vale no natural da sua materia e no belo das suas construqoes. 
Os que vao mais longe, tern na sua iniciaqao literaria, feita ao lado 
do estudo propriamente linguistico, o elemento preparatorio que os 
deixara juntar a seguranqa de uma tecnica o brilho, a desenvoltura 
e a animaqao de uma critica especial. 

Claro que todos os recursos indicados aumentarao de valor quan- 
do passarem a existir, nos ginasios oficiais do Brasil, cursos com- 
plementares de letras. Ja assim sucede ha anos nos liceus Portugue- 
ses. Com essa criaqao, mais facilmente se obtera harmonia entre a 
cultura secundaria e a universitaria, sobrando tempo para um conhe- 
cimento teorico e pratico da lingua, que abra bom caminho a espe- 
culaqoes superiores. 

* * * 

Remediados os males tradicionais, e fundado em boa doutrina 
um seguro sistema de propedeutica, ficarao satisfeitas algumas ne- 
cessidades urgentes do ensino do idioma no Brasil. Um comple- 
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mento natural sera que os instrumentos de trabalho, nos cursos se- 
cundarios de portugues, correspondam em absolute a aspiraqao mo- 
derna, que nao so pretende o modelo mais util mas o uso geral desse 
modelo. 

O problema dos livros escolares da lingua poe-se no Brasil 
como se poe a cada passo no pais seu irmao. Come<;a poi merecer 
reparo a varios criticos a multidao de livros de texto, visto que nao so 
de terra para terra mas ate de escola para escola podem variar os ma- 
nuals adotados numa mesma classe. A experiencia demonstra que esta 
falta de regularidade sera sempre o golpe mais profundo para o en- 
sino publico, pois atinge a disciplina onde se fixa o principio de toda 
a instruqao, o alicerce de toda a educaqao e a base primeira do sen- 
timento nacional. 

For outro lado, o indevido conteudo dos livros de texto e tao 
de preocupar como o seu numero. E todos sabemos que tanto pre- 
judica uma variedade liberrima de trechos como a forma oposta deste 
sistema, — a escolha ngida e monotona de leituras de um so genero. 

Sejamos brasileiros ou Portugueses, sobretudo temos assistido a 
superproduqao de seletas ultra-variadas, onde tudo se mistura li- 
vremente, desde a lenda a fabula ou ao apologo de duvidosa morali- 
dade. Aparecem contudo, uma ou outra vez, manuais que sao os 
verdadeiros antipodas dessas seletas, porque se grava neles capricho- 
samente o predominio ou monopolio de uma materia. A historia na- 
cional ganha quasi sempre a palma, e recheia esses exemplares de 
um extreme a outro. Esta-se vendo que o prejuizo e duplo: para a 
historia, que acaba por cansar, a for^a de se repetir; para a lingua, 
que e impossivel fazer avultar numa aplica<;ao uniforme. 

Entre os dois extremes ficara, como e natural, um metodo de es- 
colha criteriosa, que fixe a variedade em limites razoaveis, que regule 
os assuntos por cada grau de cultura, de inte' esse inteletual e de 
capacidade critica. Nesta norma, ao que parece, se devem fixar 
as preferencias atuais, em beneficio das antologias escolares. 

Regrar a variedade dos textos nao sera, de modo algum, impor- 
-Ihe peias. A regra, por mais que o seja, permitira a escolha variada, 
deixara que esta se anime a medida que um curso escolar progrida, 
e ate consentira, nos graus mais avanqados, que um mesmo tema 



possa ser apresentado sob aspectos diversos, preparando assim o es- 
tudante para o juizo pessoal, independente. Orientada deste modo, 
uma antologia nao sera so um repositorio equilibradissimo de ge- 
neros e temas, mas uma guia preciosa do espirito de seleqao e cri- 
tica, que levara o leitor juven.il, por esforqo proprio, a libertar-se de 
preconceitos ou predisposigoes naturais de comentario. 

Para quem se destine a um curso superior, nao sei de melhor 
ajuda nem de melhor estimulo do estudo linguistico do que uma se- 
rie de livros de texto norteados por este criterio. 

* * * 

Do que fica exposto ja se conclui que o ensino superior do por- 
tugues, em Faculdades brasileiras, tera de ser fundamentado numa 
serie de trabalhos novos e de metodos novos, cada um com o seu 
valor peculiar. Mas devo acrescentar mais alguma coisa. A tudo 
o que deixo dito sobre esforqos particulares juntarei a conjetura 
de alguns esforqos de carater geral. 

O que primeiro tenho em vista e o trabalho que cada vez mais 
podem empregar todos os professores brasileiros — sejam eles de 
letras ou ciencias, ensinem eles o portugues ou a mais tecnica das 
disciplinas — para servirem a perfeiqao oral e literaria da lingua 
que falam ou escrevem. Se cada mestre deve ser um perfeito exposi- 
tor, e se cada aluno deve aprender com os varios mestres, que nao 
apenas com o de portugues, o idioma nacional, parece que estas con- 
diqoes se devem aproveitar insistentemente, a fim de que toda e qual- 
quer liqao possa valer, segundo o designio de Hiecke, uma verdadeira 
liqao de lingua patria. 

Outra conjetura de esforqos associados liga-se, como nao po- 
deria deixar de ser, a um trabalho conjunto de brasileiros e Portu- 
gueses. 

Portugal e o Brasil estao bem independentes na sua vida intima, 
para que as aspiragoes culturais de um deles tenham de ser as do 
outro e para que ambos tenham forqosamente de se orientar pelas 
mesmas preocupagoes pedagogicas. Mas no caso do ensino linguis- 
tico as aspiraqoes serao em grande parte as mesmas, enquanto a lin- 
gua for comum. Prevejo por isso, sem qualquer relutancia dos 



meus sentimentos de portugues nacionalista, e associando ao meu 
conceito o de tantos brasileiros eminentes, que a pedagogia da lin- 
gua vira a aproveitar cada vez mais com mutuos ensinamentos dos 
filologos e professores das duas patrias. 

Quando mais nao seja, o ensino propriamente filologico podera 
beneficiar em muitos pontos com uma comunidade de orientaqao. Se 
isso nao fosse presumi'vel, nao seria oportuna, no momento atual, a 
ideia da feitura de uma gramatica luso-brasileira da lingua portu- 
guesa, ideia que me sugeriu em S. Paulo um prestigioso aluno da 
Universidade — o Dr. Barbosa Correia —, que eu levei para Por- 
tugal entre as melhores satisfagoes do meu primeiro ano de Brasil, 
e que um destino feliz me deixou transformar em projeto cicntifico, 
mediante parecer apresentado ao Centro de Estudos Filologicos de 
Lisboa. 



CATEDRA DE LINGUA E LITERATURA FRANCESA 

LITERATURA FRANCESA 

PELO 

Prof. Pierre Hourcade 

Parece a primeira vista que a causa dos estudos literarios fran- 
ceses nao tenha necessidade alguma de ser pleiteada num pais onde 
nossa lingua e nossa cultura sempre foram acolhidas com o animo 
mais generosamente favoravel, e que a implantaqao do ensino desta 
materia, tal como foi organizado na Faculdade de Filosofia, Cien- 
cias e Letras da Universidade de Sao Paulo, nao pudesse encontrar 
dificuldade alguma. E, de fato, logo que foi verificada pelos fun- 
dadores desta Faculdade a necessidade de um ensino literario; logo 
que a subdivisao de Linguas Estrangeiras foi criada, a cadeira de 
Lingua e Literatura Francesa foi uma das primeiras a ser provida. 
sem que fosse de encontro a alguma objeqao de prindpioi, direi 
mesmo, com uma pressa que demonstrava bem o interesse todo es- 
pecial que Ihe dispensavam. Nao esqueqamos, entretanto, que era 
a primeira vez que se instituxa no Brasil uma experiencia desta or- 
dem e a primeira vez que se ia ensinar oficialmente uma materia 
reputada conhecida de todos. Qual seria a natureza deste ensina- 
mento? Que orientaqao Ihe conviria dar? Que resultado pratico- 
se poderia esperar? Como seria acolhida esta iniciativa pelo publico 
f pelos futuros estudantes? 

E' o que nao se podia prever, tanto no que diz respeito a esta 
especialidade como no tocante as outras. 

A situaqao privilegiada, acima assinalada, tornava-se mesmo, de 
certa maneira, um obstaculo. Com efeito, dada a difusao da cul- 
tura francesa no Brasil, era mister, como tudo estava a indicar, tra- 
tar-se de um ensino superior, de alta cultura, e nao de ensino ele- 
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mentar. Convinha, entretanto, ter-se em considera^ao uma finali- 
dade pedagogica; a formaqao de futures professores do ensino se- 
cundario, destinados a lecionar mais com feiqao pratica do que a man- 
ter um curso de carater secundario, os quais, no mais das vezes, nao 
receberam a formaqao especializada necessaria para seguir, com pro- 
veito, um ensino assim orientado. Por consequencia, ou era precise 
reservar o beneficio deste curso a uma elite ja muito bem informada 
e que, por esta mesma razao, nao sentiria talvez a necessidade dele, 
ou, entao, arriscavamo-nos a afastar, assustando-os com as dificulda- 
des que parecia apresentar, aqueles mesmos aos quais ele mais es- 
sencialmente se destinava. 

Quanto aos primeiros, que seguem em geral as nossas liqoes 
na qualidade de ouvintes livres, a prova dos fatos bem depressa dis- 
sipou esta inquietaqao. Longe de pensar que o ensino da Literatura 
Francesa na Faculdade nada viria acrescentar a cultura que pessoal- 
mente ja tinham adquirido, compreenderam muito bem que este 
era um excelente meio de completa-la, sobretudo coordenando os ele- 
mentos e chegando a percepqao clara das vistas de con junto e das 
perspectivas gerais. Leituras isoladas, orientadas necessariamente 
pelas preferencias individuais ou pelo acaso, podem dar o gosto 
de uma cultura estrangeira mas nao fazer adquirir este conheci- 
mento sem lacunas, que ajuda a compreender a historia e a apreciar 
os valores permanentes. A gente de ordinario mais facilmente se in- 
teressa pelas obras contemporaneas, porque sao mais acessiveis e cor- 
respondem as preocupaqoes mais imediatas. E'-se levado a alterar 
em favor delas as perspectivas do passado ou a crer este ultimo intei- 
ramente morto. No que toca mais especialmente a Literatura Fran- 
cesa, o contraste entre as virtudes tradicionais de clareza, medida 
e razao que Ihe sao atribuidas habitualmente, e a audacia aventu- 
reira das tentativas mais modernas, pode levar a noqao erronea um 
leitor que, segundo a expressao de Bossuet, "nao segure as duas ex- 
tremidades da corrente" e que, por isso, nao esteja em condiqoes de 
compreender como uma nasceu da outra, reacionaria e simultanea- 
mente, e, apesar de tudo, por filia^ao direta. Onde ha continuidade 
e homogeneidade, e!e nao vera senao enganosas contradiqoes e a 
nossa Historia Literaria se Ihe afigurara uma serie de catastrofes — 
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Renascenqa, Classicismo, Romantismo, dos quais os mais recentes anu- 
lam os efeitos dos precedentes. Feliz ainda sera se nao for ten- 
tado, imagem sedutora em sua simplicidade esquematica, a crer que 
o Seculo XVII e a idade de ouro, depois da qual a nossa Literatura 
entrou numa decadencia que se acentua dia a dia. E' a ilusao in- 
versa da que eu assinalava no comeqo, mas procede da mesma causa: 
a ausencia de vista geral, e que e preciso chamar historica. Con- 
tudo, numerosas pessoas ja tinham conciencia disso em Sao Paulo, 
e e o que explica a fidelidade, tanto mais meritoria por ser total- 
mente desinteressada, de um publico de auditores livres ja bem im- 
pregnados de cultura francesa classica e moderna, mas para quern 
esta inicia9ao previa veio estimular o desejo de informaqao mais com- 
pleta e sistematica. 

Mas as legitimas exigencias de tal publico tornavam ainda mais 
delicada a questao de adaptar o ensino literario f ranees as exigen- 
cias locals, pois elas ameaqavam aumentar a divergencia entre o que 
convinha oferecer-lhe e o que era desejavel ensinar aos estudantes 
propriamente ditos, para auferir resultados praticos. Reaimente, o 
problema nao se assentou em seus termos exatos senao no comedo 
do presente ano escolar. Em 1934, o professor Garric, meu pre- 
decessor — que tanto fez pelo prestigio e atividade desta materia, 
criando ao redor dela uma atmosfera de simpatico interesse, sabendo 
atrair e reter um auditorio de escol — nao tinha, salvo poucas exce- 
qoes, senao auditores livres, que ja possuiam aprofundado conheci- 
mento da lingua, e de nenhuma forma foram constrangidos a seguir 
um programa exaustivo e a adaptar seu trabalho a perspectiva de um 
exame final de licenciatura que os preparasse a uma carreira. Os 
primeiros estudantes inscritos este ano, na maioria moqas, proce- 
diam em geral de estabelecimentos secundarios religiosos ou outros, 
onde o estudo pratico do franees e bastante desenvolvido e donde 
tinham saido ha pouco tempo. Nao havia pois, entre elas e os ou- 
vintes, senao uma diferenqa de maturidade de espirito. Mas quando, 
na segunda quinzena de abril, foram matriculados os professores 
comissionados do ensino primario, novas dificuldades surgiram. In- 
sisto no fato de que eles nao poderiam ser os responsaveis e quero 
aqui dizer que so Ihes pude louvar o zelo e boa vontade ativa e re- 
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fletida, que faz honra a sua conciencia profissional. Entretanto, a 
maior parte apenas tinha por bagagem os dois anos de lingua fran- 
cesa previstos nos programas da Escola Normal, de onde tinham 
saido ha muitos anos (alguns ha dez anos) e a repentina decisao 
governamental que Ihes deu acesso a Faculdade nao Ihes permitiu 
prepararem-se de maneira conveniente para satisfazerem as exigen- 
cias desta nova orientagao. Dai resultou certa hesitaqao e muitas 
desistencias que lastimei sinceramente, compreendendo perfeitamente 
os motives. Foi necessario urn periodo de organizaqao e adapta- 
qao reciproca, donde resultou como era de prever, certa perda de 
tempo. Creio poder dizer que estamos agora livres de embaraqos 
e que a colaboraqao entre estudantes e professor comeqa a dar to- 
dos os frutos que era licito esperar. Todavia, conceber-se-a sem 
dificuldade que e por vezes penoso estabelecer um nivel de estu- 
dos a altura destes estudantes e que, ao mesmo tempo, nao pareqa 
demasiado elementar a categoria dos auditores livres. 

Uma vez tra^adas estas varias reflexoes de ordem geral, res- 
ta-me indicar as sugestoes de ordem pratica que me inspirarao para 
o futuro. Quero antes de tudo assinalar um ponto muito impor- 
tante. A cadeira que tenho a honra de ocupar e designada, nos 
programas oficiais: "Lingua e Literatura Francesas", do mesmo 
modo que todas as outras da subdivisao de Letras Estrangeiras. Ora, 
e impossivel, em tres anos, com tres horas por semana, em periodos 
escolares de oito meses mais ou menos, sem contar os multiplos e 
imprevistos feriados — e impossivel, repito, levar avante um ensino 
literario verdadeiro que deve abranger o con junto tao vasto e com- 
plexo da Literatura Francesa e simultaneamente um ensino da lin- 
gua destinado a principiantes, ou pelo menos a estudantes que leem 
dificilmente o frances e que o compreendem mal. Por outro lado 
nao e desejavel que o numero de horas do curso destinado a esta 
especialidade seja aumentado de forma permanente, tanto no inte- 
resse dos estudantes, cujo horario ja e bastante apertado, como para 
o professor, que nao mais disporia do tempo indispensavel a uma 
seria preparaqao, tal como se impoe no ensino superior. Nao obs- 
tante, nossos estudantes — e e o caso da maioria — que se desti- 
nam ao professorado secundario serao chamados principalmente a 
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dar cursos de lingua; alem disso, sem conhecimento pelo menos re- 
gular do frances, eles nao podem nem seguir utilmente as liqoes, nem 
participar de maneira eficaz dos exercicios praticos, nem mesmo 
sentir todos os matizes dos textos estudados, por mais minuciosas que 
sejam as explicaqoes. Apesar de todos os meus esforqos para ligar 
aos estudos de textos o maximo de observaqoes sobre a pronuncia, o 
sentido das palavras e sua evoluqao, a sintaxe e a estilistica, nao 
nego quanto este ensino pratico indireto e ainda insuficiente. 

Achamo-nos entao presos a este dilema pouco invejavel: ou sa- 
crificar o estudo literario ao estudo da lingua, o que e contrario as fi- 
nalidades do ensino superior e as intenqoes dos fundadores da Fa- 
culdade, ou seguir urn estudo principalmente literario, mas do qual, 
por falta de preparaqao anterior, parte do auditorio nao podera tirar 
proveito. Os remedies que me permito proper sao os seguintes: 

1.°) Um exame de admissao em regra, sem dificuldades inu- 
teis, e constante exclusivamente de um programa de ordem pratica, 
tal como o que estabeleci para o ano escolar de 1936: ditado, co- 
mentario gramatical, conversaqao, leitura e traduqao de um texto 
de prosa classica preparado de antemao. fiste programa, ja publi- 
cado, permitira aos candidates cientificarem-se do minimo de conhe- 
cimentos necessaries e suficientes para seguir utilmente o ensino dado 
na Faculdade. Nao se exigira erudiqao nem noqoes de historia lite- 
raria, mas simplesmente certo conhecimento - da Lingua Francesa, 
sem o que seriamos obrigados a baixar o nivel dos estudos; isto viria 
comprometer o futuro da Faculdade e a alta funqao a que a destina- 
ram os seus orientadores. Bern entendido, a criaqao, no Colegio 
Universitario, de um curso preparatorio para a Faculdade de Filo- 
sofia, Ciencias e Letras, analogo e parelelo aos cursos prejuridico 
e premedico ja existentes, viria facilitar grandemente a tarefa dos 
candidates e completaria favoravelmente sua formaqao. Seria de 
desejar, sob todos os pontos de vista, que este curso funcionasse o 
mais depressa possivel. 

2.°) Esperando o resultado destas medidas, e para salvaguar- 
darmos os interesses dos estudantes atuais, a criaqao de um leitorado 
temponario de frances pratico. Explico-me; dando-se o caso de 
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uma so aluna regularmente inscrita achar-se em condiqoes de passar 
para o 3.° ano, acho que nao e necessario abrir esta classe desde 
1936, do que resultaria o desdobramento da materia e despesas su- 
plementares nao justificadas pela forqa das circunstancias. Em com- 
pensa^ao, durante o periodo intermediario em que a responsabili- 
dade da cadeira de Lingua e Literatura Francesas esta confiada a 
urn so professor, cujo esforqo, como ja disse acima, deve concen- 
trar-se sobre o ensino literario, seria bom que, para ajuda-lo, no- 
meassem a titulo provisorio um assistente que fosse encarregado 
do ensino da lingua, que seria nao somente de grande utilidade para 
a maior parte dos estudantes de Literatura Francesa como tambem 
poderia ser ministrado aos estudantes de todas as outras especiali- 
dades, cujo ensino e atualmente dado em franees, fiste curso seria 
obrigatorio para os estudantes designados pelo professor, apos pre- 
vio entendimento deste com os interessados; isto dispensaria estes 
ultimos do recurso, sempre dispendioso para eles, de professores par- 
ticulares, ao qual em geral precisam recorrer. Poder-se-ia confiar 
este ensino a um professor contratado aqui mesmo e particularmente 
no Liceu Franco-Brasileiro. Com efeito, nenhum estudante se ins- 
creveu no curso de franees que esse estabelecimento abriu recente- 
mente, pela unica razao de que, situado um tanto longe do centro 
da cidade e da Faculdade, o Liceu Ihes impunha uma perda de tempo 
bastante consideravel. 

3.°) A partir do ano escolar de 1937, a criaqao, segundo o 
piano de estudos estabelecido, de uma terceira classe, para o ensino 
de Literatura Medieval e da Historia da Lingua, impora o desdo- 
bramento da cadeira. Parece conveniente que o novo professor con- 
tratado nessa ocasiao seja antes de tudo um especialista de estudos 
linguisticos e gramaticais, que pudesse assumir ao mesmo tempo a 
materia acima indicada e o complemento do ensino- pratico destinado 
aos estudantes dos dois primeiros anos, sem prejuizo de uma repar- 
tiqao de certas materias que, com o consentimento do Sr. Diretor da 
Faculdade, se efetuaria entre ele e o atual titular. As vantagens 
deste sistema seriam duplas: utilizaria as competencias inerentes ao 
novo professor e prepararia diretamente para suas futuras funqoes 



— 204 — 

os candidates ao professorado de frances, e isto tanto do ponto de 
vista cientifico como do prdtico. 

4.°) Para o ano escolar de 1936, visto que os auditores li- 
vres que compoem na hora atual quasi exclusivamente o curso do 
segundo ano terao feito, seja com o professor Garric, seja comigo 
mesmo, o ciclo dos dois primeiros anos de estudos e que o terceiro 
ano ainda nao estara funcionando, tenho tengao de criar, fora do 
programa, uma secqao semanal de Literatura Francesa moderna e 
contemporanea, a qual, uma vez autorizada pelo Sr. Diretor da Fa- 
culdade, Ihes sera destinada, em hora e local fixados de acordo com 
os interessados. 

Urn outro problema que me parece digno de atenqao imediata 
e o do recrutamento dos estudantes. Expliquei acima por que eu 
o desejava antes de tudo selecionado e em condiqoes de seguir um 
curso de nivel necessariamente bastante elevado. E' evidente em 
todo caso que o curso de Literatura parece atrair menos candidates 
que certas outras especialidades literarias. Aproximadamente vinte 
ficaram definitivamente matriculados no primeiro ano, entre os quais 
se contam quatro rapazes e dezesseis moqas. Ora, e notorio que 
os ginasios masculinos tenham, em todas as especialidades, necessi- 
dade tanto mais de professores que os femininos. Seria interessante 
saber por que o numero de alunas e de tal modo superior ao dos 
alunos e se isto e o efeito de um juizo tendente a considerar estu- 
dos literarios puros como disciplina reservada as mulheres, ate 
mesmo como disciplina de valor educative inferior para o espirito, 
porque seu interesse pratico nao aparece imediatamente; ou, entao, 
o que julgo mais provavel, se e a conseqiiencia de uma superiori- 
dade do ensino das linguas nos estabelecimentos secundarios fe- 
mininos em relaqao aos estabelecimentos masculinos. Neste ultimo 
caso, a criaqao do curso preparatorio no Colegio Universitario, igua- 
lando a sorte entre candidatas e candidates, dando a uns e a outros 
uma formaqao de identico valor, encorajaria certamente os rapa- 
zes a prepararem-se para as subdivisoes de Linguas Estrangeiras, sem 
o que, dentro de alguns anos, contaremos com um numero bastante 
insuficiente de professores-homens de linguas vivas, o que viria em- 
baraqar a reforma do ensino secundario. E' tambem notorio que os 
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candidates as especialidades literarias, cujo unico emprego profis- 
sional e o ensino, aumentarao em numero e qualidade a medida em 
que Ihes seja assegurada, no fim de sens estudos, a conquista de uma 
situaqao oficialmente garantida, e cujas condiqoes materials e morais 
correspondam ao esforqo por eles dispendido para la chegar. 

Quero lembrar, enfim, que uma das grandes dificuldades a que 
esta preso o ensino da Literatura Francesa e atualmente a falta ou 
pelo menos a extrema pemiria de livros e revistas. Pode-se suprir 
isto, de modo muito escasso, recorrendo as bibliotecas locais, mas es- 
tas nao autorizam a pedir livros em emprestimo. Fste nao e, pois, 
senao expediente provisorio, e insuficiente. Faltam-nos textos para 
leituras e explicaqSes. Os proprios classicos estao bem longe de 
ser apresentados em todas as suas obras essenciais e as que possui- 
mos representadas por um unico exemplar, e quasi sempre sem edi- 
cao autorizada ou mesmo simplesmente comentada. Faltam-nos 
quasi inteiramente estudos criticos que seria indispensavel por entre 
as maos dos estudantes para completar o ensino do curso ou para 
preparar as pequenas liqoes que Ihes sao confiadas. Assim, pois, os 
estudantes tem de ater-se quasi exclusivamente ao curso dos profes- 
sores, isto e, a um trabalho de pura memoria. Nao insistirei mais 
sobre os inconvenientes de tal metodo, resultante desta situaqao; e, 
contudo, e natural que a Faculdade, organismo jovem e em via de 
estabilizaqao, nao disponha ainda de todos os instrumentos de tra- 
balho de que vai experimentando cada vez mais a necessidade, e ate 
a urgencia. E' neste sentido, em todo caso, que precisara concen- 
trar todos os esforqos dos anos vindouros. Acrescentemos que se 
tornara necessario completar o serviqo da biblioteca por um serviqo 
de assinatura regular de um minimo de revistas cientificas tais como: 
Romania, Revue du Seizieme Siecle, Revue d'Histoire Litteraire de 
la France, Revue des Cours et Conferences, Revue de Litter at ure 
Comparce, que permitirao a todos — professores, estudantes, anti- 
gos estudantes, auditores livres — estar ao corrente dos metodos e 
dos trabalhos mais recentes. 

Um enunciado como este que acabo de fazer e necessariamente 
incomplete, file visa sobretudo esclarecer certas lacunas. Nao men- 
ciona, por isso, nenhuma das razoes de otimismo e de confianqa no 
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future que dariam uma justa ideia do esforqo ja realizado e das pos- 
sibilidades que se oferecem a Faculdade de Filosofia, Ciencias e Le- 
tras. Estas, entretanto, aparecem desde agora bem vastas, e os re- 
sultados ja obtidos bastante animadores para que as mudanqas aqul 
propostas nao sejam consideradas como reformas profundas, mas 
como simples melhoramentos no funcionamento de uma instituiqao 
para cujo sucesso, em uma atmosfera de simpatia tao animadora 
quanto possivel, mestres e estudantes, sob o impulse de uma dire- 
qao esclarecida, contribuem de coraqao e com verdadeiro entusiasmo, 
concientes que estao de assim trabalharem para o prestigio e para 
-a grandeza da cultura paulista e brasileira. 



CATEDRA DE LINGUA E LITERATURA ITALIANA 

OBSERsVAgOES E REFLEXOES 

PELO 

Prof. Francesco Piccolo 

Confesso que respondo sem hesitaqao alguma ao convite para es- 
crever um artigo no qual "cada proifessor se refenra a cadeira a seu 
cargo, para mostrar o alcance dos referidos estudos e o desenvolvi- 
mento que os mesmos poderao vir a ter em Sao Paulo e no Brasil". 

A minha cadeira e a de lingua e literatura italiana. Ora, num 
pais de lingua originariamente neo-latina, e de cultura europeia, nao 
ha quem nao veja a importancia que o estudo da lingua e da lite- 
ratura italiana pode alcanqar no ulterior desenvolvimento da vida 
espiritual da naqao. Na verdade, nao deixa de ser significative que 
pela primeira vez, desde a descoberta do Brasil, tenham sido estudadas 
numa cadeira universitaria, em Sao Paulo, as origens das linguas 
romanicas, a cultura, a arte, o pensamento dos seculos XIII e XIV, 
e comentados integralmente o "Inferno" e o "Purgatorio" de Dante, 
que sao as formas do pensamento e da imaginaqao humana nas quais 
se refletem as proprias origens da nossa civilizaqao moderna, neo- 
latina, catolica, inauguradora e antecipadora da grande civilizaqao do 
humanismo e da renascenqa, que descobre novos mundos, intelectuais 
e terrestres. 

Ao estudo desta civilizaqao o forte contingente do? inscritos 
deste ano chegou atraves de pesquisas de naturesa estritamente lite- 
raria e artistica, vendo de longe aparecer, no fulgor da Renascenqa, 
a terra a que seus descobridores davam, com as leis e com as ins- 
titui'qoes, a luz das artes figurativas e literaria, que da Italia se irra- 
diava por toda a Europa. 

A cultura do Brasil, que ao observador, mesmo superficial, apa- 
rece em progresso continuo, e com tendencia sempre maior para as 
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formas da beleza artistica (e do pensametito cientffico, nao pode 
absolutamente precindir do conhecimento da lingua e da literatura. 
italiana. Sem insistir sobre o conceito da origem comum das nossas 
duas linguas, o que por si mesmo bastaria para demonstrar a inelu- 
tabilidade da orientaqao do espirito brasileiro em favor de realiza- 
qoes singelamente humanisticas, com todos os relatives desenvolvi- 
mentos, no campo da arte e do pensamento adquiridos da experien- 
cia italiana, quero aqui lembrar os largos ecos que, na aurora da 
vida literaria do Brasil, tiveram a arte e a literatura italiana; e o 
amor que pela lingua italiana professaram escritores e poetas brasi- 
leiros, no periodo da Arcadia, do Romantismo, do neo-classicismo. 
Escritor elegante em lingua italiana, autor de sonetos e de odes de 
impecavel feitura foi o vosso Claudio Manuel da Costa, a cuja obra 
eu dedico um ensaio critico, comprometendo-me a ilustrar a obra 
poetica de Manuel Inacio da Silva Alvarenga, de Inacio Jose de 
Alvarenga Peixoto, de Manuel Botelho de Oliveira, de Porto Ale- 
gre, e a acompanhar o desenvolvimento que os espiritos e as for- 
mas da literatura italiana tern dado a literatura brasileira, desde a 
origem desta, atraves das escolas mineira e ba'iana, ate ao seculo XX; 
isto e, ate as imita^oes que das experiencias metricas de Carducci 
e de D'Annunzio fez em sua poesia Carlos de Magalhaes. 

O interesse contemporaneo do Brasil esta orientado mais em 
favor dos tratados cientificos italianos do que em favor da litera- 
tura. Um literato puro colocaria este deslocamento de interesse no 
passivo do balanqo da literatura italiana no Brasil. Mas a tradiqao 
literaria italiana nao me parece aqui interrompida, pois julgo um 
progresso o fato dos estudiosos brasileiros terem-se elevado da 
literatura pura ao tratadismo cientifico italiano, mormente de obras 
de medicina, de direito, e de matematica. A historia de um povo, 
de uma civilizaqao, nao consiste unicamente nas obras de imagina- 
qao, mas desenvolve-se na unidade do espirito, nas atividades da 
fantasia e da logica, nas criaqoes do individual e nas pesquisas e des- 
cobertas do universal. Compraz-me por isso assinalar aqui o meu 
orgulho de italiano toda vez que noto com quanta contribu'iqao de 
gentileza artistica e de conhecimento cientifico a minha patria inter- 
vem no enriquecimento mutuo espiritual. 
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Ora, nao direi que aqui seja de todo facil o ensino universitario 
da lingua e da literatura italiana, e em geral o de toda lingua e lite- 
ratura romanica. Nota-se, com pesar, antes de mais nada, a falta 
de uma seria e disciplinada cultura humanistica como se requereria 
em curso universitario; e, peor ainda, nota-se a informagao aproxi- 
mativa. Tambem, o ensino filologico da lingua e detido pela igno- 
rancia absoluta, na maioria dos casos, das linguas classicas. 

Por isso nao sera nunca suficientemente recomendado um serio 
prepare para o exame vestibular, tanto das linguas romanicas que o 
candidate escolhe, como, e precipuamente, das linguas e das litera- 
turas classicas. Um docente universitario nao deve, em caso al- 
gum, ser forqado a suspender a ilustraqao critica de uma obra mo- 
derna, pela necessidade de explicar, por exemplo, um mito classico, 
uma lenda heroica; tanto menos deve ser obrigado a fazer o histo- 
rico elementar da prosodia ou da metrica latina. Terminando o 
exame vestibular e de esperar um preparo serio, organico, mais do 
que suficiente para a admissao aos cursos de linguas neo-latinas na 
Faculdade de Filosofia e Letras. Por consideraqao pessoal, refi- 
ro-me ao latim; mas se me volto para a filosofia, nao consigo com- 
preender com que rigor cientifico poderao os moqos estudar filoso- 
fia grega — mesmo em simples curso escolar de historia da filoso- 
fia — sem um completo preparo de lingua grega, entendida no sen- 
tido estritamente gramatical, pois que muitos problemas de inter- 
preta^ao surgem ali com natureza puramente filologica. 

Se o ensino pre-universitario corresponder bem ao seu fim, a 
Universidade de S. Paulo podera sem diivida ter dentro de tres ou 
quatro anos uma secqao de filosofia e uma sec^ao de letras prepara- 
das para novos e mais dificeis estudos, e realmente organicas. 

Assim, baseado no que se diz na carta de convite, "e concedida 
aos srs. professores inteira liberdade de critica a organizaqao da Fa- 
culdade e a do ensino em geral, sendo-lhes, mesmo, solicitadas uma 
apreciagao sobre as faltas que tenham observado no ensino secun- 
dario e pre-universitario, e sugestoes quanto aos meios de corrigi- 
las", comedo declarando que se eu tivesse que escrever para uma re- 
vista de meus compatriotas, sobre assuntos concernentes a cultura 
e ao ensino universitario de minha patria, nao tendo que temer o 
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perigo de ferir a justificada suscetibilidade dos estudiosos e daque- 
les aos quais esta confiada a direqao do ensino, entraria no assunto 
sem premissa alguma. Mas num pals em que sou hospede, e de 
minha obrigaqao advertir que no que me proponho expor nao existe 
em absolute a intenqao de depreciar ou de censurar a obra daqueles 
homens dedicados que criaram desde os alicerces uma faculdade 
universitaria, nova nao so para o estado de S. Paulo, mas para o 
proprio Brasil, e se encontraram na necessidade de enfrentar e ven- 
eer dificuldades de toda especie. 

No que direi nao se querera — espero — ver senao um exame 
objetivo, uma critica — entendida no sentido superior de juizo, so 
inteletualmente interessado — justa e serena do criterio segundo o 
qual as cadeiras foram criadas e a materia de toda a faculdade foi 
disposta e coordenada. 

As dificuldades iniciais justificam algumas deficiencias; outras, 
que me permitirei por em relevo, nao se justificam. B por isso que 
queremos ver se existe a possibilidade de levar a Faculdade, nao digo 
ao par das faculdades semelhantes de outras naqoes — porque e 
claro que o Estado de S. Paulo quer ter uma faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras de cunho proprio, de criaqao autonoma (sera pre- 
cise porem ver se os modos e os fins desta criaqao original corres- 
pondem a metodos verdadeiramente cientificos, e a resultados que 
a logica aconselhe) — mas ao nivel que e necessario a vida de cul- 
tura e de intelectualidade, e ao amor pelo saber, pelo qual Sao Paulo 
se destaca entre os outros estados do Brasil. 

Em primeiro lugar, e evidente que a Faculdade, assim como 
esta constituida, nao e homogenea, nem cientifica nem didaticamente: 
didaticamente nao procede como um organismo unico e compacto. 

Ela compreende as secqoes de filosofia, de ciencias, de letras. 
Ora, se existem desigualdades de condiqoes entre varias cadeiras 
de letras, por exemplo, porquanto ensinar literatura italiana ou litera- 
tura francesa nao e dificil como ensinar literaturas classicas, pois 
os inscritos, se balbuciam o italiano ou o franees, nao conhecem 
sequer os primeiros elementos da lingua latina e da lingua grega, 
existe uma enorme desigualdade de condic^ao. entre as sec^oes de fi- 
losofia e de letras e a secqao de ciencias. O problema didatico uni- 
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versitario nunca se apresentou tao cheio de dificuldades, como nas 
secqoes de filosofia e de letras, em quanto que na secqao de cien- 
cias e principalmente no que diz respeito a primeira e a segunda 
subsecqao (matematica e ciencias fisicas) foi possivel dar logo, ao 
ensino das disciplinas respectivas, metodo e desenvolvimento de ca- 
rater estritamente universitario, segundo os fins da instituiqao. To- 
davia nao e em sentido formalistico que eu ponho em evidencia isto; 
mas somente em relaqao a homogeneidade substancial, isto e, inte- 
lectual, ao nivel mais ou menos igual que se procuraria no magiste- 
rio das varias cadeiras, entre as varias secqoes e subsecqooes de uma 
mesma Faculdade. fiste mal parece a primeira vista irremediavel; 
e sera tal ate quando os inscritos da secqao de filosofia e da secqao 
de letras tenham, nao somente a sua reserva de boa vontade, mas 
a capacidade de elevar-se do conhecimento das linguas ao conheci- 
mento historico e critico das literaturas classicas, o que implica o 
conhecimento dos textos e do problema critico em toda a sua extensao. 
A quern me perguntasse de que maneira se poderia eliminar hoje este 
grave desnivel que incontestavelmente prejudica a homogeneidade 
da Faculdade, eu responderia sem mais que, levando em consideraqao 
tambem os fins aos quais tendem as disciplinas da secqao de ciencias, 
o unico remedio seria o de separar da faculdade, sem hesitaqao, as 
subsecqoes de ciencias matematicas, ciencias fisicas, ciencias quimicas, 
ciencias naturais, e constituir com elas uma Faculdade de ciencias a 
parte, deixar a subsecqao de geografia e historia a Faculdade de Fi- 
losofia e Letras; passar a subsecqao de ciencias sociais e politicas 
para a Faculdade de Direito. 

Lanqando um olhar ao regulamento e querendo cientificar-me 
dos fins das cadeiras de filosofia, noto que entre as varias materias 
desta importante e nobilissima disciplina reveste-se de uma pompa 
extraordinaria a assim chamada filosofia das ciencias. 

Na verdade, nao se pode compreender logo o que seja esta filo- 
sofia das ciencias. O conceito "filosofia" relembra o conceito de 
"universal", de "sintese". Ora "filosofia das ciencias" nao pode 
ser senao ou um equxvoco de filosofia sic et simpliciter, porque o ato 
filosofico, isto e, do pensar os universais e do pensar por universais 
comeqa do ponto onde chegam as conclusoes de todas as ciencias; 
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ou um compromisso entre filosofia propriamente dita e historia 
das ciencias. No primeiro caso cada qual ve a inutilidade e a fa- 
tu'idade desta disciplina, porque a filosofia chega por si mesma, sem 
especificaqoes, aos resultados superiores, conclusivos, sinteticos que 
sao formas universais do pensar — aos quais nos elevam o conheci- 
mento e o estudo das ciencias particulares; no segundo caso e facil 
perceber um residuo do velho mito da filosofia positivista. Digo 
residue do velho mito da filosofia positivista, e poder-se-ia real- 
mente remontar a filosofia iluminista, ao enciclopedismo, para encon- 
trar seus esquemas e ensaios mais brilhantes. £ verdade que ele 
transparece aqui e acola em algumas subesferas da cultura de nossos 
dias, mas quern respeita tanto a filosofia como a ciencia deve con- 
cordar que nos encontramos em presenqa de ensaios de uma cultura 
inferior que nao e filosofia, nem ciencia, e tanto menos filosofia 
das ciencias; mas amadorismo. Incluir entre as disciplinas univer- 
sitarias, isto e, de alta e seria cultura, um sistema pseudo-logico, 
apto somente para desenfrear a fantasia, parece-me querer alimentar 
um dos caracteres filosoficamente menos interessante de algumas zo- 
nas da sociedade contemporanea as quais fogem do estudo organico, 
e se informam enciclopedicamente, supondo assim elevar-se a es- 
fera do pensamento e do juizo, isto e, do conhecimento: o qual ao 
contrario, segue outros caminhos, menos brilhantes, mas mais ricos 
de resultados seguros e estaveis. 

Outra observaqao eu sinto ter que apresentar aqui a proposito 
da obrigaqao que e feita a alguns docentes de ensinar, por exemplo, 
geometria e historia das matematicas, teorias fisicas e historia da 
fisica; quimica e historia da quimica. (E nao se compreende por- 
que desse modo o docente de mineralogia nao tenha que ensinar 
historia da mineralogia; e o de botanica a historia da botanica; e o 
de fisiologia a historia da fisiologia etc...). A parte o fato que 
quern ensina uma disciplina, mormente se cienti'fica, faz-lhe por isso 
mesmo a historia, deve-se considerar que, desintegrando de tal ma- 
neira, como em duas partes distintas, uma disciplina, da. qual nao se 
dira nunca que e ensinada em sentido a-historico, desconhece-se e 
abaixa-se o valor historico de cada ensino; e, quando com a expre- 
sao "historia da " queiram quasi reforqa-lo e revalida-lo, a in- 
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tenqao do legislador alcanna o fim oposto, porque alimenta na con- 
ciencia do discente a ilusao de que a historia de uma disciplina possa 
ser apreendida em sentido abstrato, cronologico, mecanico, mnemo- 
nico. 

Quanto ao que se refere as minhas observaqoes feitas sobre o 
conjunto do regulamento, coisa que constituiu quasi uma obriga^ao 
moral para a minha conciencia de professor e de estudioso, devo 
dizer por fim que uma outra disciplina se torna de dificil aceitaqao 
ao meu sentido de clareza interior; historia da civilizaqao. Qual ? 
Nao pode ser a historia da civilizaqao americana porque, a esta jus- 
tamente, foi dedicado um ensino a parte, como tambem a historia 
da civilizaqao brasileira. E entao de que civilizaqao se fala? De 
onde comeqar? Da China ou da India? Dos Fenicios ou dos Babi- 
lonios? Da Asia Menor ou da Grecia? De Atenas ou de Roma? 
Com estas disciplinas pomposas pensa-se poder dar fundo ao uni- 
verso; mas um ensino de tal modo universalistico, de enciclopedia, de 
universidade popular, nao formara nunca uma corrente cientifica, 
nao creara nunca um cientista, nao dara nunca uma orientaqao me- 
todica a estudos que sejam alguma coisa mais do que resumos, tre- 
chos de enciclopedia, paginas informativas, de segunda ou de terceira 
mao. Eu sinto a obrigaqao de advertir a inteligencia dos moqos bra- 
sileiros, que demonstram uma grande vontade de aprender e tern 
para isso capacidade, contra tais metodos genericos, informativos e 
nao formativos. 
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1934 
PEQUENA NOTICIA HISTORICA 

A introdugao do regime universitario 
no ensino superior brasileiro era uma 
velha aspiragao dos intelectuais do paxs. 
Aqui e ali, na imprensa, no livro, em 
discurso, era lembrada a necessidade de 
se instalar, no nosso meio, aquilo que, 
a excepao do Paraguai, ja existia em 
todas as repiiblicas sul-americanas. No 
governo do ministro Laudo de Camargo, 
sendo secretario da Educagao o dr. An- 
tonio de Akneida Prado, foi nomeada 
a primeira comissao oficial para estudar 
as bases da Universidade paulista. 

Dela faziam parte os profs. Alcan- 
tara Machado, Lucio M. Rodrigues, Raul 
Briquet, Fernando de Azevedo e o dr. 
Julio do Mesquita Filho, diretor do «Es- 
tado de Sao Paulo» e urn dos mais de- 
nodados sarvidores da causa universitaria. 

Afastado do governo o interventor, 
ministro Laudo de Camargo, a ideia nao 
foi levada avante, mas a semente ficou. 

Coube ao governo atual, ao dr. Ar- 
mando de Sales Oliveira, nos seus dois 
periodos, de interventor e de governa- 
dor constitucional, dar completa execu- 
gao ao piano. 

O dr. Cristiano Altenfelder Silva, 
secretario da Educagao, reorganizou a 
comissao, na qual permaneceram alguns 
membros da primeira, e entrou resoluto 
na solugao do problema. 

Para que nao houvesse omissbes in- 
voluntarias nesta ligeira resenha histo- 

rica, que envolve, nao so os primordios. 
desta Faculdade, mas da propria Uni- 
versidade paulista, pediram-se ao eminen- 
te secretario de entao algumas notas re- 
lativas a fundagao e a organizagao do 
regime universitario vigente. 

Sao do proprio punho do Dr. Cris- 
tiano Altenfelder Silva os seguintes sub- 
sidios: 

A CRIACAO DA FACULDADE DE 
FILOSOFIA, CIENCIAS E LETRAS 

«Desde a instalagao da Assembleia 
Constituinte e Legislativa do Imperio, 
em 1823, comegaram a surgir os proje- 
tos de Universidade no Brasil. 

Com a preocupagao do prepare pro- 
fissional da mocidade, foi derivando do 
piano de organizagao universitaria a 
criagao das faculdades isoladas, primei- 
ro em S. Paulo e em Olinda, as Aca- 
demias de Direito, depois, no Rio e na 
Baia, as Escolas de Medicina, para so 
mais tarde surgirem os cursos de enge- 
nharia. 

O objetivo era e continuou sendo ate 
nossos dias a habilitagao dos patricios,. 
de acordo com a lei, para o exercicio 
de uma profissao liberal. 

A conquista do titulo, para os j ovens 
estudantes, e da parte dos governantes 
a missao de proporcionar aos que com- 
pletassem ligeiros preparatories de hu- 
manidades, as facilidades de um curso 
superior que conferisse certificados ofi- 
ciais de ilustragao — resumiam os fins 
e as caracteristicas do ensino superior. 
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A universidade que surgisse conse- 
guiria, Quando muito, reiinir as escolas 
profissionais existentes, sem subordinar 
aos estudos de erudiqao e cultura o pre- 
paro que as academias ministrassem. 

E' por isso que a criaqao e o funcio- 
namento desde logo na Universidade de 
Sao Paulo, em 1934, da Faculdade de 
Filosofia, Ciencias e Letras, estabelecida 
com a orientaQao de dar ao ensino o 
cunho cientifico e de tornar possivel a 
preparagao do professorado secundario, 
ao lado de outro institute de alta cultu- 
ra, que sera a Faculdade de Ciencias 
Economicas e Comerciais, realizarao, 
efetivamente, os fins da Universidade, 
que aliam a formagao de profissionais 
e de especialfstas em todos os ramos 
de cultura, a transmissao, pelo ensino, 
de conhecimentos que enriquegam ou 
desenvolvam o espirito, ou sejam uteis 
a vida. 

O progresso da ciencia, pelo estudo, 
e a obra social de sua vulgarizagao cons- 
tituirao a cupola da organizagao univer- 
sitaria, desde que tenhamos realmente 
estabelecido com solidez aquelas bases. 

Coube-me a fortuna de participar, co- 
mo Secretario da Educagao, dos esforgos 
e trabalhos do Governo de Sao Paulo no 
estabelecimetnto de nossa Universidade, 
criada pelo Decreto 5.283, que tive a 
honra e o orgulho de referendar a 25 de 
Janeiro de 1934, a mais nobre comemo- 
ragao da fundagao de Sao Paulo, e que 
constitue o maior titulo de benemeren- 
cia do Governo do Interventor Armando 
de Sales Oliveira. E' esse estadista 
quern mais de dois anos apos, na sua 
primeira mensagem de Governador, re- 
centemente enviada a Assembleia Legis- 
lativa, confessa com entusiasmo e com 
eloqiiencia que, «de todas as iniciativas 
do Governo nos dominios da Educagao, 

nenhuma excedeu em importancia a da 
criagao da Universidade de Sao Paulo». 
E referindo-se a Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras, salienta «o proposito 
do Governo de acender nessa Faculdade 
um foco de pesquizas, e organizaLa 
como um centro de cultura, capaz de 
influir eficazrnente no desenvolvimento 
dos altos estudos e na renovagao dos 
metodos de trabalho cientifico». 

* * * 

Em fins de 1933, logo apos me ser 
confiada a pasta da Educagao, iniciava- 
mos os trabalhos que tornariam dentro 
em pouco radiosa realidade a organiza- 
gao universitaria de Sao Paulo. 

O estudo que fora, pelo atual Diretor 
da Faculdade de Filosofia, o brilhante 
professor A. de Almeida Prado, quando 
Secretario da Educagao, confiado a altos 
expoentes da cultura em nossa terra e 
do seu magisterio superior, recebeu do 
dr. Julio de Mesquita Filho, jornalista 
e escritor, um dos nossos mais notaveis 
valores intelectuais, homem de agao e 
de inteligencia, o carinho e entusiasmo 
que o tornariam a alma dq todos os tra- 
balhos, ao lado dos demais membros da 
comissao, prof. Vicente Rao, da Facul- 
dade de Direito, prof. F. E. da Fonseca 
Teles, da Escola Politecnica, prof. Teo- 
doro Augusto Ramos, da Escola Poli- 
tecnica, prof. Fernando de Azevedo, do 
Instituto de Educagao, prof. A. F. de 
Almeida Junior, do Instituto de Educa- 
gao e da Faculdade de Direito, prof. 
Raul Briquet, da Faculdade de Medici- 
na, prof. Rocha Lima, diretor do Ins- 
tituto Biologico, prof. Andre Dreyfus, 
da Faculdade de Medicina, e dr. J. A. 
Bittencourt, do Instituto Biologico. Re- 
digido finalmente o projeto com a cola- 



boragao do prof. A. de Sampaio Doria, 
da Faculdade de Direito e meu consultor 
juridico na Secretana da Educagao, a 
23 de janeiro de 1934 foi com a mais 
viva emogao que tive a honra de apre- 
sentar a assinatura do Interventor Ar- 
mando de Sales Oliveira o Decreto que 
criava a Universidade de Sao Paulo, 
-que se constituia dos seguintes institu- 
tos oficiais: 

Faculdade de Direito, Faculdade de 
Medicina, Escola Politecnica, Faculdade 
de Farmacia e Odontologia, Instituto de 
Educagao, Faculdade de Filosofia, Cien- 
cias e Letras, Escola de M'edicina Ve- 
terinaria, Instituto de Ciencias Econo- 
micas e Comerciais, e Escola de Belas- 
Artes, — os dois ultimos ainda por 
instalar. 

Quanto a Faculdade de Direito, en- 
tramos em entendimentos com o Gover- 
no Federal, oonseguindo a sua transfe- 
rencia para a Universidade de S. Paulo, 
continuando, porem, a Faculdade a gosar 
das regalias e prerrogativas dos insti- 
tutes federals oficiais e os seus profes- 
sores no pleno goso dos direitos aos 
mesmos assegurados pelio Governo da 
Uniao. 

Estabelecia o Decreto os mandates 
universitarios, afim de ampliar o ensino 
e a agao da Universidade, mediante acor- 
dos com institiiigoes de carater tecnico 
e cientifico do Estado, como o Instituto 
Biologico, Instituto de Higiene, Institu- 
to de Butantan, Museu do Estado, Insti- 
tuto Agronomico, e outras organizagoes. 

Iniciamos logo os trabalhos para a 
constituigao do Colegio Universitario, 
que compreende o curso complementar, 
ou pre-universitario, organizado tambem 
com o mesmo elevado criterio, por parte 
do Governo do Estado, na escolha dos 
catedraticos das suas diversas secgoes, 

anexas aos respectivos institutes supe- 
riores. 

Ao mesmo tempo preparavamos a 
abertura dos cursos da Faculdade de 
Filosofia, Ciencias e Letras, para cuja 
diregao foi nomeado o prof. Teodoro 
Augusto Ramos, da Escola Politecnica e 
que, designado pelo Governo, seguiu 
para a Europa, onde teve entendimen- 
tos com os governos da Franga, Italia 
e Alemanha, em virtude dos quais pou- 
de o Governo de Sao Paulo contratar, 
em magnificas condigbes, eminentes pro- 
fessores, algumas das maiores notabili- 
dades nos diversos ramos do ensino. 

Na Franga e na Italia, os respectivos 
governos mantiveram aos professores 
contratados para a Universidade de Sao 
Paulo, todas as vantagens e garantias 
dos respectivos cargos inclusive a remu- 
neragao e contagem do tempo durante 
todo o praso do contrato. 

Da Franga vieram os professores 
Emile Coornaert, da cadeira de Histo- 
ria da Civilizagao da Escola de Altos 
Estudos da Sorbonne; Paul Arbousse 
Bastide, professor de Sociologia, da Uni- 
versidade de Besangon; Robert Garric, 
da Sorbonne e da Faculdade de Direito 
de Lille, professor de literatura fran- 
cesa; Pierre Deffontaines, professor de 
geografia do Institute Catolko de Lille 
e de Paris; Ettienne Borne, aggrege da 
Universidade de Paris, professor de Fi- 
losofia e Psioologia; e Michel Berveiller, 
aggrege da Universidade de Paris, pro- 
fessor de literatura greco-latina. 

Na Italia foram contratados os pro- 
fessores Francesco Piccolo, professor de 
latim da Universidade de Roma e de 
literatura italiana no Liceu Torquato 
Tasso de Roma; Luigi Fartappie, pro- 
fessor de analise, calculo integral e 
diferencial da Universidade de Bolonha; 
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Ebtore Onorato, <3a Universidade de 
Cagliari, professor de mineralogia, e o 
professor Gleb Wataghin, da academia 
militar e da Universidade de Roma, pri- 
meiro primio da Academia Pontifical 
de Roma sobre a teorfa dos «quanta». 

Tambem na Alemanha foram esoolhi- 
dos tres professores: Ernst Bresslau, 
professor de zoologia, que organizou e 
dirigiu o Instituto de Zoologia da Uni- 
versidade de Colonia; Heinrich Rhen- 
boldt, professor de qulmica da Univer- 
sidade de Bonn, e Felix Rawitscher, da 
cadeira de Botanica da Universidade de 
Friburg. 

Todos os professores, logo chegados 
a Sao Paulo, iniciaram em seguida suas 
brilhantes atividades, constituindo ver- 
dadeira renovagao intelectual as sessoes 
de estudos e conferencias e de extensao 
universitaria que realizaram na nossa 
nascente Faculdade de Filosofia. 

Aprovados os Estatutos da Universi- 
dade e a constitiiigao do Conselho Uni- 
versitario, tive a honra e o gosto de 
presidir a sua instala?ao a 6 de junho 
de 1934, entregando a diregao dos tra- 
balhos ao primeiro reitor nomeado, o 
professor Reynaldo Porchat, da Facul- 
dade de Direito, onde na catedra de 
Direito Romano se tornaram notaveis 
suas brilhantes preleqoes. 

Estava concluida a fase de constitiii- 
qao da Universidade de Sao Paulo, 
obra de que o decurso de quasi tres anos 
confirma a consolidagac. 

Realiza, enfim, Sao Paulo, como ficou 
dito nos «considerandos» do decreto de 
25 de Janeiro de 1934, a organizagao e o 
desenvolvimento da cultura filosofica, 
cicntifica, literaria e artistica, que cons- 
titue as bases em que se assentam a li- 
berdade e a grandeza de um povo. 

Possa assim a nossa terra «adquirir 
a consciencia de si mesma, de seus re- 
cursos e de seus destinos». 

E cumprira a Universidade de Sao 
Paulo seus fins, para maior orgulho da 
gente de Piratininga. S. Paulo, julho 
de 1936. — Cristiano Altenfelder Silver*. 

PROFESSORES BRASILEIROS 

Alem dos professores estrangeiros, a 
que se refere o trabalho acima trans- 
crito, foram oontratados em 1934, pelo 
Governo do Estado, os seguintes pro- 
fessores brasdleiros para cursos da Fa- 
culdade de Filosofia: Profs. Drs. An- 
dre Dreyfus, para Biologia Geral; Luis 
Cintra do Prado, para a Cadeira de 
Fisica correspondente a sub-secgao de 
Ciencias Naturais, depois substituido 
pelo Dr. Antonio Scares Romeo; e Pli- 
nio Airosa, pat a a de Etnographia Bra- 
sileira e Lingua Tupi-Guarani. 

O INlCIO DOS CURSOS 

Os cursos iniciaram-se ainda em 1934, 
tendo funcionado, contudo, apenas algu- 
mas seegbes: as de Filosofia, Ciencias 
Sociais e Politicas, Ciencias Matema- 
ticas, Geografia e Historia, e Letras. A 
nao ser a sub-secgao de Ciencias Ma- 
tematioas, que funcionou na Escola Po- 
litecnica, todas as demais funcionaram 
no predio da Faculdade de Medicina. 
Enquanto isso, completavam-se as insta- 
lagoes destinadas as demais secgoes, 
isto e, as de Ciencias Naturais e de 
Ciencias Quimicas, em salas cedidas pela 
Faculdade de Medicina, e a de Ciencias 
Fisicas na Escola Politecnica. 
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MATRICULAS EM 1934: 
O movimento total de inscrigoes, 

nesse ano, foi o seguinte: 

Secgdes Matriculados 
Filosofia   46 
Ciencias Matematicas   29 
Ciencias Flsicas   10 
Ciencias Quimicas   29 
Ciencias Naturais   IS 
Geografia e Historia   16 
Ciencias Sociais e Politicas   23 
Letras Classicas e Portugues   5 
Linguas Estrangeiras   9 

Em anexo, sao publicadas as listas dos 
alunos matriculados nos varies cursos. 

CONFEReNCIAS PtJBLICAS 
No ano de 1934, os professores con- 

tratados pela Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras realizaram, no salao 
do Institute Historico, numerosas con- 
freencias publicas, sempre com grande 
assistencia. 

1935 

SECgoES QUE FUNCIONARAM 
O ano letivo de 1935 ja encontrou 

instalados os taboratorios necessarios a 
cada uma das cadairas das Secgoes que 
deixram de fimcionar em 1934. Assim, 
teve inicio o funcionamento de todo o 
con junto da Faculdade de Filosofia, 
Ciencias e Letras, composto de nove 
secgoes ou sub-secgoes autonomas, em- 
bora intimamente ligadas entre si, e que 
sao as seguintes: Filosofia, Ciencias 
Matematicas, Ciencias Ffsicas, Ciencias 
Quimicas, Ciencias Naturais, Geografia 
e Historia, Ciencias Sociais e Politicas, 
Letras Classicas e Portugues, e Linguas 
Estrangeiras. 

NOVOS PROFESSORES 

Apos os exames de promogao, reali- 
zados no fim do ano de 1934, nas sec- 
goes que funcionaram, alguns dos pro- 
fessores contratados deixaram de reno- 
var os seus contratos. Foram eles os srs. 
Etienne Borne, Lmil Coornaert, Robert 
Garric e Pierre Deffontaines. Para 
substitui-los, foram contratados, na Fran- 
ga, os profs. Jean Maugiie, de Filoso- 
fia; Fernand Braudel, de Historia da 
Civilizagao; Pierre Hourcade, de Lin- 
gua e Literatura Francesa; e Pierre 
Monbeig, de Geografia Fisica e Huma- 
na. Foi tamibem contratado mais um 
professor de Sociologia, o sr. Claude 
Levi-Strauss. 

Em virtude do inicio do funcionamien- 
to das respectivas cadeiras, nas varias 
secgoes da Faculdade, foram contrata- 
dos, em 1935, mais os seguintes profes- 
sores : Afonso de Escragnole Taunay, 
notavel historiador brasileiro, para a 
Cadeira de Historia da Civilizagao Bra- 
sileira; Edgar Otto Gothsch, professor 
da Escola Livre de Sociologia e Poli- 
tica, para a de Economia Politica; 
Francisco Rebelo Gongalves, catedratico 
da Universidade de Lisboa, para a de 
Filologio Portuguesa; e Heinrich Hau- 
ptmann, assistente cientifico da Secgao 
de Quimica, que foi encarregado do 
curso de Quimica correspondente a sub- 
secgao de Ciencias Naturais. Tendo se- 
guido para a Europa, em viagem de es- 
tudos, o dr. Luis Cintra do Prado, foi 
contratado para substitui-lo na Cadeira 
de Fisica e na de Gcometria, corres- 
pondentes a sub-secgao de Ciencias Na- 
turais e a de Ciencias Quimicas, o 
prof. Gteb Wataghin, mais tarde suhsti- 
tuido pelo prof. Antonio Soares Romeo, 
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REGULAMENTO DA 
FACULDADE 

Logo que o atual Diretor da Facul- 
dade de Filosofia, Ciencias e Letras 
assumiu o seu cargo, cogitou da elabo- 
raqao dio respectivo regulamento. Apos 
demorado estudo, no qual colaborou ati- 
vamente o prof. Aguiar Pupo, atual 
Diretor da Faculdade de Medicina e a 
cujo precioso auxilio muito deve a Fa- 
culdade de Filosofia, foi o respectivo 
projeto encaminhado a Secretaria da 
Educaqao e da Saude Publica, para 
aprovaqao pelo Governo do Estado. Essa 
aprovaqao foi dada pelo decreto n. 7.089, 
de 6 de Abril de 1935, publicado no 
«Diark> Oficiab e em avulsos. 

MATR1CULAS EM 1935 

O mimero de matriculas, no ano de 
1935, demonstrou, mais uma vez, o in- 
teresse despertado em S. Paulo pelos 
cursos da Faculdade Filosofia, como se 
pode ver do quadro abaixo: . 

Secgdes 1.° ano 
Filosofia   27 
Ciencias Matematicas 
Ciencias Fisicas .... 
Ciencias Quimicas • 
Ciencias Naturais .. 
Geografia e Historia 
Ciencias Sociais e Po- 

liticas   
Letras Classicas e Por- 

tugues   13 
Linguas Estrangeiras 23 

ano 
12 
7 

11 

As matriculas no 1.° ano foram fei- 
tas mediante exame vestibular, do qual 
foram dispensados os candidates que 
apresentaram diploma expedido por ins- 

titutes de ensino superior, tal como se 
procedera em 1934, no inicio dos cursos 
da Faculdade. 

CONCURSO DE 
COMISSIONAMENTO 

Em 13 de margo de 1935, o dr. 
Marcio Munhoz, Secretario da Educa- 
qao e da Saude Publica, baixou o se- 
guinte Ato, publicado no «Diario Ofi- 
ciab) de 14, relativamente ao ingresso 
de professores primaries na Faculdade 
de Filosofia, Ciencias e Letras: 

«0 Secretario de Estado da Eiducagao 
e da Saiide Publica, considerando que 
o Estado tern interesse em elevar cada 
vez mais o nivel cultural do professo- 
rado publico primario; 

considerando que um dos meios de 
alcangar esse objetivo e facilitar-lhe a 
continuagao dos estudos; 

considerando que a criagao de nume- 
rosos estabetecimentos de ensino secun- 
dario impos ao Estado a necessidade de 
preparar um corpo de professores capa- 
zes de reger os cursos desses estabele- 
cimentos; 

considerando que a experiencia tem 
demonstrado a eficacia da atividade do- 
cente dos professores primarios que lo- 
gram ascender ao magisterio secundario; 

considerando que a Faculdade de Fi- 
losofia, Ciencias e Letras da Universi- 
dade de S. Paulo e institiiigao destinada 
a formar especialistas nos diferentes 
ramos de cultura e tecnicos e profissio- 
nais com base cientifica ou artistica, 

RESOLVE designar, no corrente ano, 
cincoenta (50) professores do quadro 
do magisterio publico primario do Es- 
tado para, como ouvintes, frequentarem 
os cursos de especializagao da Facul- 
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dade de Filosoiia, Ciencias e Letras, 
da Universidade de S. Paulo, mediante 
as condi^oes seguintes: 

1 — Os professores escolhidos, que 
nao poderao ter idade superior a trinta 
e cinco (35) anos, ficam dispensados 
de qualquer taxa, inclusive da matricula; 

2 —1 Aos professores comissionados de 
acordo com o presente ato, podera o 
Governo confiar a regencia die cursos 
notumos de atfabetizagao, sem remune- 
ragao especial, desde que nao haja in- 
compatibilidade de horarios. 

3 — Serao dispensados da comissao: 
a) os professores que forem inhabi- 

litados nas provas finais para promogao 
ou conclusao do curso, ou nao obtiverara 
as notas minimas nas provas parciais; 

b) os que deixarem de freqiientar 
regularmente as a.'Jas da Faculdade; 

c) os que sofrerem qualquer penali- 
dade por infragao do Regulamento ou 
Regimento Interno do instituto univer- 
sitario; 

d) os que se recusarem a aceitar a 
regencia dos cursos notumos referidos 
no n.0 2; 

4 — Para o efeito da escolha de que 
trata o n." 1, o Diretor do Ensino for- 
necera uma relagao de cem (100) pro- 
fessores escolhidos dentre os que se des- 
tacarem no magisterio pela inteligencia, 
cultura e gosto pelo estudo. 

5 — Os professores primarios com 
exercicio no magisterio, ja matriculados 
na Faculdade de Filosofia, Ciencias e 
Letras, serao considerados em comissao, 
sem prejuizo de vencimentos, durante o 
corrente ano, observadas as disposigoes 
relativas aos demais. 

Secretaria de Estado da Educagao e 
da Saude Publica, S. Paulo, 13 de 
margo de 1935. — (a.) Marcio Munhoz». 

Em aditamjento a esse Ato, o sr. Se- 
cretario da Educagao baixou, a 19 de 
margo, es^ ouftro Ato: 

«0 Secretario de Estado da Educagao 
e da Saude Publica: 

considerando que o intuito do governo 
pelo ato de 13 de margo corrente foi 
facilitar aos professores do quadro do 
magisterio primario o curso completo 
da Faculdade de Filosofia, Ciencias e 
Letras da Universidade de S. Paulo; 

considerando que Se acha em anda- 
mento no Congresso Federal um projeto 
de lei estendendo aos professores os 
mesmos direitos dos diplomados por Gi- 
nasios Oficiais e equiparados; 

RESocve, em aditamemto ao ato de 13 
de margo corrente: 

a) comissionar os professores do qua- 
dro do magisterio primario junto a 
Faculdade de Filosofia, Ciencias e Le- 
tras da Universidade de S. Paulo, nao 
simplesmente como ouvintes, mas como 
alunos matriculados condicionalmente, 
dependendo a efetivagao da matricula 
da aprovagao do projeto ora em dis- 
cussao no Congresso Nacional; 

b) mesmo para matricula condicional, 
ficam os candidates sujeitos ao regime 
regulamentar do ingresso aos cursos da 
Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras. 

Secretaria de Estado da Educagao e 
da Saude Publica, S. Paulto, 19 de mar- 
go de 1935. — (a.) Marcio Munhoz». 

Os exames vestibulares, a que se re- 
ferem os Atos acima transcritoe, reali- 
zaram-se em abril, sendo declarados em 
comissao junto a Faculdade, nos termos 
dos mesmos, todos os professores apro- 
vados. 
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INSTALAQAO DOS CURSOS 

A 11 de margo, realizou-se, na Sala 
de Conferencias da Faculdade de Me- 
dicina, a sessao solene de instalagao dos 
cursas universitarios, a que comparece- 
ram o Dr. Armando de Sales Oliveira, 
entao interventor federal, o dr. Marcio 
Munhoz, Secretario da Educagao, os 
diretores dos varies institutos universi- 
tarios e membros dos respectivos corpos 
docentes, Presidiu a solenidade o Dr. 
Reynaldo Porohat, reitor da Universi- 
dade de S. Paulo, que, depois de expor 
os motives da mesma, passou a presi- 
dencia ao Dr. Armando de Sales Oli- 
veira. A aula inaugural, subordinada ao 
tema «A funqao cultural do ensino® —1 

que abre o ipresente volume — foi dada 
pelo Dr. A. de Almeida Prado, diretor 
da Faculdade de Filosofia, Ciencias e 
Letras. Falou ainda, durante a soleni- 
dade, o Dr. Maroio Munhoz, Secreta- 
rio da Educagao, que dissertou sobre 
«0 renascimento do espiritualismo». E 
assim se declararam solenemente insta- 
lados os cursos da Universidade de S. 
Paulo em 1935. 

O RENASCIMENTO DO 
ESPIRITUALISMO 

Discurso de abcrtnra da sessao pelo 
Secretario da Educafao Dr. 
Marcio Munhoz 

«Antes de encerrar a sessao, antes de 
terminar esta festa memoravel, nao pos- 
so deixar de me congratular, em nome 
do governo de Sao Paulo, com os pro- 
fessores e alunos deste estabelecimen- 
to pelo facto aus^icioso de ver instala- 
da com toda soltenidade, na Universi- 
dade de S. Paulo, a sua Faculdade de 

Filosofia, Ciencias e Letras, que veiu 
completar a orientagao cultural deste 
Estado. 

Nao se torna necessario recordar 
como o atual governo se tem preocu- 
pado por todas as formas com o desen- 
volvimento do ensino no Estado. Hoje, 
dia de instalagao dos cursos superiores 
destinados a formagao das elites inte- 
lectuais do pais, esta sendo elaborado o 
decreto pelo qual sao criadas mais de 
mil escolas destinadas a alfabetizar 
nossa populagao. Em nenhum ou- 
tro periodo da vida politica de S. Paulo 
foi criado, de uma so vez, tao avultado 
mimero de unidades escolares e, se elas 
ainda nao sao suficientes para acolher 
todas as criangas em idade de iniciar a 
sua instrugao, representam pelo menos 
um programa de administragao que, 
realizado paulatinamente e dentro das 
possibilidades orgamentarias, chegara ao 
resultado surpreendente de em pouco 
dar escolas publicas aos que delas ne- 
cessitam. 

O governo nao se vem preocupando 
somente com o ensino primario: tem 
incrementado em as suas modalidades o 
ensino profissional, no intuito de apro- 
veitar as aptiddes para as artes e ofi- 
cios e encaminhar de uma maneira ra- 
cional os elementos destinados ao aper- 
feigoamento da nossa vida agraria e 
industrial. E, como remate para obter o 
perfeito desenvolvimento cultural de um 
povo, instalou esta Universidade, nela 
reunindo as Faculdades ja existentes 
com o indispensavel complemento da 
Faculdade de Filosofia, destinada a 
coordenar a verdadeira instrugao, im- 
primindo-lhe a unidade necessaria. 

Quanta recordagao nos desperta o sim- 
ples nome de Universidade 1 Lembra 
aqueles colegios formados insensivel- 
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mente em tomo de msstres que se im- 
punham por si mesmos. Fixa o quadro 
luminoso dos j ovens de Atenas ouvindo 
Socrates, os de Alexandria em redor de 
Platao, os de Pariz acompanhando Abe- 
lard e na Alemanha toda aquela mo- 
cidade embevecida com as palavras de 
Fichte e Niebhur. 

Com a propagagao das ideias pelo 
livro, surgem as Universidades em ce- 
narios mais amplos, mas sempre com a 
missao de realizar os nobres ideais da 
cultura dos povos. Nao somente para en- 
sinar pensamentos na frase de Kant, 
mas para ensinar a pensar. Nao apenas 
para ministrar definigdes sem desenvol- 
vimento, resultados sem processos e re- 
cordar pensamentos mortos, mas para 
realizar o milagre do desenvolvimento 
inteleotual da humanidade, como talis- 
man que desvenda todos os misterios e 
faz conhecer todos os encantos da terra. 

Passaram de moda as id&as estrava- 
gantes de Rousseau, que via na Cien- 
nia a causa de todos os males, so ser- 
vindo para tornar peores os homens ja 
por indole perversos. Mau grado os 
apetites brutais e as violencias inevita- 
veis na natureza humana, a forga 
que governa o mundo e sempre o pen- 
samento. E' ele que cria, conserva e 
transforma. Pensar e ato essencial e as 
outras agoes nao tern efeito duradou- 
ro senao quando Ihe estao subordinadas. 
E' o cetico Anatole France a afir- 
mar serem os pensadores e sabios mais 
poderosos que os homens de Estado. 
Estes se Hmitam a sancionar os cos- 
tumes e aqueles criam integralmente 
pela sua intuigao pratica e pelas suas 
teorias gerais. 

Essa confianga no pensamento vem 
hoje determinando de uma maneira im- 
pressionante o renascimento do idealis- 

mo. Nao se poderia, portanto, escolher 
momento mais oportuno para instalar 
a Faculdade de Filosofia. Estamos 
numa epoca em que a aspiragao univer- 
sal e proporcionar as classes sociais, 
pela instrugao e pelo trabalho, a maior 
soma possivel de bens morais. Mais 
ainda: estamos atravessando um perio- 
do em que nos paises civilisados surge 
como forga avassaladora o principio do 
idealismo e se opera nos grandes cen- 
tres culturais um verdadeiro renasci- 
mento do espiritualismo filosofico. 

Na tribuna, nos livros ou nas revis- 
tas, sente-se em toda parte esse renas- 
cimento. 

As causas sao miiltiplas e complexas. 
Talvez essa sofreguidao de idealismo 
seja apenas reagao contra as ideias ma- 
terialistas, que dominaram o seculo 
XIX e mais fundo se manifestaram 
logo depois da grande guerra; talvez 
seja uma compensagao da aud'acia das 
ideias extremistas na luta social e um 
dique contra a marcha avassaladora das 
imposigoes proletarias; talvez com mais 
fundamento se apresente como impera- 
tivo da propria natureza humana, pois 
existe em todo homem um sentimento 
inato em busca da reWgiao, na qual en- 
contra o conceito da vida e da reali- 
dade das coisas. 

Esse anseio humano, deixou-o insatis- 
feito o positivismo, oferecendo aos es- 
piritos inquisidores simples compendios 
e livros de ciencia, sem cogitar pro- 
priamente da verdade, declarando mes- 
mo desconhece-la. Os homens nao sao 
mais criangas, exclama Benedetto Cro- 
ce, que se deixam submeter durante 
muito tempo por quatro palavras com 
sonoridade cientifica ou pela simples 
autoridade de nomes de cientistas e de 
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filosofos. Desejam, procuram paragem 
mais elevada. 

Eis porque hoje nao se fala mais em 
positivismo, em neo-criticismo, em 
agnosticismo. Renasce a confianga no 
pensamento. Nele se procura com fer- 
vor a solugao dos problemas transcen- 
dentais. Nao satisfaz mais a teoria 
daqueles que tratam apenas de esmiu- 
gar com metodos experimentais os 
fenomenos do Universo e acabam re- 
conhecendo a sua incapacidade, quando 
encenram dedugoes e raciocinios in- 
completos, para exclamar; «Agora dei- 
xamos abertas as janelas para o In- 
finite, por onde cada um possa oIhar». 

Paul Valery, na descrigao de uma 
cena por ele presenciada, mostra a fra- 
gilidade das ideias materialistas, narran- 
do como, certa vez, por occasiao das 
manobras da esquadra francesa, viu 
surgir um opaco nevoeiro que deixou a 
todos cegos e obrigou os navios a pa- 
rar, ficando todos a merce dos ventos e 
das correntes, em meio de paragens pe- 
rigosas e cheias de escolhos. Essas 
grandes maquinas poderosamente apa- 
relhadas, montadas pelos homens de 
ciencia, dfe coragem e de disciplina, 
dispondo de tudo o que a tecnica pode 
oferecer de precisao, foram reduzidas 
a impotencia, condenadas a uma imo- 
bilidade ansiosa, por causa de um 
simples vapor fcrmado no ar. 

Para o homem as coisas terrenas sao 
especie de roupagem de sensivel apa- 
rencia. Todas elas tern, na sua essen- 
cia, o que Fichte chama a divina ideia 
do mundo. E' essa a realidade que se 
encontra em toda aparencia. E' ela 
procurada por todos os homens que nao 
queiram enccntrar no Universo apenas 
uma maquina morta, agindo so por mo- 
tivos e inibigoes. 

Sera com esse espiritualismo, com 
essa nova orientagao filosofica que 
a Eaculdade de Filosofia, que se aca- 
ba de instalar, tera de mfhiir, de ma- 
neira decisiva, na formagao mental da 
nossa mocidade. 

Nao tenho duvidas sobre o seu futu- 
re. Quando nao fosse a sua organizagao 
e a seguranga do seu programa; quan- 
do nao fosse a proficiencia dos profes- 
sores nacionais e daqueles aqui vindos 
de paises de grande cultura; quando 
nao fosse o entusiasmo com que a mo- 
cidade de todb o pais acolheu a funda- 
gao dessa escola, uma razao historica 
estaria a demonstrar que dela tudo se 
deve esperar. 

Sao Paulo nasceu com um Colegio ao 
lado de uma Igreja, implantando-se nas 
alturas «como nave do ideal, nave vigi- 
lante». 

Seculos depois, com a criagao dos Cur- 
sos Juridicos viu surgir da sua velha 
Academia, instalada num Convento, os 
homens mais eminentes e de agao mais 
decisiva nas transformagbes politicas e 
sociais por que passou o pais. E e 
agora, no momento da renovagao politi- 
ca d!o Estado e de trans formagao filo- 
sofica do mundo, que se instala esta 
Universidade e nela a Faculdade de 
Filosofia, para ensinar a geragao res- 

iponsavel pelo future qual a sua missao 
e quanto de grandiose ainda tern a rea- 
lizar em nossa terra». 

PROFESSORES FALECIDOS 

Por dois rudes golpes passou a Fa- 
culdade, em 193S, com o falecimento do 
eminonte professor Ernst Bresslau, ve- 
rificado logo no inicio do seu curso de 
Zoologia, e com o passamento prematu- 
ro do prof. dr. Teodoro Ramos, ocorri- 
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do em 5 de dezembro. As homenagens 
da Faculdade a ambos esses notaveis 
professores estao contidas em outra par- 
te deste volume. 

CONFERENCIAS PtrBLICAS 

Como ja fizera em 1934, a Facul1- 
dade de Filosofia, Ciencias e Letras 
organizou, em 1935, paralelamente aos 
ecus cursos, duas series de conferencias 
publicas a cargo dbs seus professores. 
Todas elas sie realizaram nas Sallas 
«Joao Mendes Junior» e «Bairao de Ra- 
malhc®, do novo edificio da Faculdade 
de Direito, gentilmente cedidas pelo 
ilustre dir,etor desse tradicional estabe- 
lecimento de ensino, prof. dr. Francisco 
Morato. O numero total de conferen- 
cias realizadas foi de 62, e o de confe- 
rencistas, de 17. Damos abaixo uma 
rjela^ao dos nomes dos conferencistas e 
dos temas pelos mesmos desenvolvidos: 

1." serie 

Prof. Pierre Hourcade — Bias 6, 12, 
19 de agosto e 2, 9 e 16 de se- 
tembro. 

Ccmferencia inaugural: «Que e li- 
teratura? Analise e rehabliliita- 
Cao de uma no^ao caluniada». 

Duas series de conferencias: l.") 
«Charles Baudelaire e Paul Ver- 
laine, precursores do movimento 
poetico contemporaneo»; 2.') «A 
influencia francesa na literatura 
portuguesa na segunda metade do 
Sec. XIX»; 

Uma conferencia sobre «Guerra 
Junqueiro, sua epoca e Victor 
FIugo». 

Prof. Afonso de E. Taunay — Bias 
20 de agosto, 3 e 17 de setembro. 
Conferencias sobre «BiaTtolomeu 
de Gusmao e sua prioridade ae- 
rostatical 

Prof. Francesco Piccolo — Bias 13 
de agosto, 10 e 24 de setembro: 

1.a) «Os Medicli»; 
2.") «A casa dos Borgia»; 
3.a) «Um reformador do Sec. XIII 

(Savonarola)». 

Prof. Pierre Monbeig — Conferencias 
subordinadas ao titulo geral «Pro- 
blemas geograficos do mundo mo- 
derno», nos dias 7, 14, 28 de agos- 
to, 4, 11 e 18 de setembro: 
l.a, :2.a e 3.a: «0 Reno, arteria eu- 

ropea: 
a) O rio e suats re- 

gioes; 
b) O Reno de ou- 

trora 
c) A vida econo- 

mica». 
4.a) «Superpopulagao, fonte de con- 

flitos; 
5.a) «0 problema da agua e da ter- 

ra na Espanha»; 
6.a) «Tenras desbravadas». 

Prof. Claude LevUStrauss — Confe- 
rencias sobre «A crise de pro- 
gr6sso», nos dias 8, 15, 22 de 
agosto, 5, 12 e 19 de setembro: 

1.a) «Progresso e retracesso»; 
2.a «A crise do evolucionismo»; 
3.a) «A hipotese difusionista»; 
5.a) «Ex!jstem culturas superiores?»; 
6.a) «A caminho de uma nova1 filo- 

sofia do progresso». 
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2.a serie 

Prof. Michel Berveiller — Dias 23 e 
30 de setembro: 

1.a) «0 latim, lingua universal»; 
2.") «0 helenismo de Paul Val€ry». 

Prof. Felix Rawitscher — Dia 14 de 
setembro: 

«0 movlimento das plantas trepa- 
deiras» (com a! projegao de um 
filme organizado pelo proprio 
conferencrsta). 

Prof. F. Rebelo Gongalves — Dias 
21 e 29 de setembro: 

1.a) «A filosofia portuguesa con- 
temporanea»; 

2.a) «0 classicismo dos arcades». 

Prof. Ettore Onorato — Dia 8 de se- 
tembro : 

«Pedras preci6sas» 

Prof. Luigi Fantappie — Dia 15 de 
setembro: 

«0 problema do ensino secundario 
de matematica» 

Prof. Andre Dreyfus — Dias 22 e 28 
de setembro: 

Duas conferencias sobre «Alguns 
aspectos dos problemas da sexua- 
rdade». 

Prof. Fernand Braudel — Dias 2, 9 
e 16 de setembro; 

1") «0 fim de Napoleao I»; 
2.a) «Anatole France e a Hist6ria»; 
3.") «0 na'fdimento da Europa». 

Prof. PKnio Airosa — Dia 23 de ou- 
tubro : 

«Adornos e insignias dos povos na- 
turais» 

Prof. Paul Arbousse-Bastide — Dia 
30 de outubro; 

«0 ensino secundario, chave de 
toda a reforma educacional» (com 
apresentagao do conferendista pelo 
prof. dr. A. de Almeida Junior, 
diretor geral do Ensino). 

Prof. Jean Maugue — Dias 3, 10 e 
17 de outubro: serie subordinada 
ao titulo geral «As dificuldades 
da moral contemporanea»: 

1.a) «0 problema da salva'gao»; 
2.a) «Grandeza e miseria do idea- 

liSmo»; 
3.a) «A moral e a ciencia». 

Prof. Gleb Wataghin — Dia 24 de 
outubro; 

«0 principio da causabdade em 
fisica moderna» 

Prof. A. de Almeida Prado — Dia 31 
de outubro: 

«As doengas atraves dos tempos». 

Alem desse curso de conferencias pu- 
blicas, duas outras iniciativas semelhan- 
tes foram tomadas pela Faculdade de 
Filoscfi. A priraaira foi a criagao do 
«Seminario de Matematica», dirigido 
pelos profs. Luigi Fantappie e Gleb 
Wataghin, e que promoveu. no Institute 
de Engenharia, a realizagao de numero- 
sas palestras cientificas em torno da 
Matematica e da Fisica Superior. A 
segunda foi a institiiigao dos «Coloquios 
Quimicos», por iniciativa do prof. dr. 
Heinrich Rheinboldt, nos quais se iniciou 
a aproximagao dos quimicos de S. Paulo, 
para a discussao dos problemas cicnti- 
ficos de interesse comum. 
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SEMINARIO DE 
MATEMATICA E 
FISICA 

As 'palestras realizadas no Seminario 
de Matematica, durante o ano de 1935, 
foram as seguintes: 

1.° semestre 

l.a) Prof, Luigi Fantappie — «Teo- 
ria matematica da' luta pela 
vida». 

2°) Prof. Gleb Wataghin — «Cor- 
piisculos elementares da Fi- 
sica Moderna». 

3.a) Prof. Omar Cantuda — «Me- 
moria de Abel, sobre teore- 
mas de adicao». 

4.a) Candldo L. da Silva Bias — 
«DemonstraQao do teorema 
de Lindemann». 

5.a) Mario Schemberg — «Nume- 
meros transfimtos». 

6.") Miguel de Souza Aguiar — 
«Numeros complexes com um 
numero qualquer de dimens5es». 

2.° semestre 

1.a) Prof. Luigi Fantappie — «De- 
senvolvimento da Matemati- 
ca nos ultimos cincoenta 
anos e no futuro pr6ximo». 

2.a) Prof. Gleb Wataghin — «Pno- 
blemas da Fisiica Miderna». 

3.a) Prof. Omar Cantuda — «De- 
monstraqao do teorema de 
Jordan sobre curvas fecba- 
das». 

4a) Prof. Fernando J. Larrabur® 
— «Celula Fotoeletrica». 

5.°) Julio Rabin — «Mem6ria de 
Severi sobre uma generaliza- 
gao de um conceito de deri- 
vada». 

6.a) Prof. Gleb Wataghin — «tJl- 
timas pesquizas sobre rams 
c6smicos». 

7.a) Fernando Furqulm de Almeida 
— «Estudo dos pontos sin- 
gulares das fungoes analiti- 
cas, pelo desenvolvimen'to 
em serie». 

COLOQUIOS QUIMICOS 

Em 1935, realizou-se apenas uma reu- 
niao dos «Coloquios Quimicos», para a 
instalagao dos mesmos. Nessa ocasiao, 
explicando a finalidade dessa iniciativa. 
o s'eu promotor, Prof. Dr. Heinrich 
Rheinboldt, pronunciou as seguintes pa- 
lavras: 

«Pelos conhecimentos e experiencias 
que colbi nos IS meses de minha estada 
em S. Paulo, convenci-me de que a pes- 
quisa quimica cientifica ainda encontra 
aqui obstaculos bem grandes, muito 
maiores do que os que esperavamos. 
Remover esses obstaculos por meio de 
auxilios reciprocos, iniciar e facilitar 
assim a pesquisa quimica cientifica ha 
de ser o principal objetivo do nosso 
«Coloquio Quimico». 

Ainda nao temos atualmente uma ba- 
se isolida para um trabalho quimico 
cientifico die eficiencia. A base ainda 
nao esta suficientemente preparada; fal- 
ta-lhe a organizagao necessaria. Nao 
so nos grandes «trabalhos de colabora- 
gao», executados atualmente nos mais 
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importantes Institutes Quimicos do mun- 
do, mas tarrtbem em tentativas mais mo- 
destas, rlequer-se uma boa organizaqao 
para se obterem resultados satisfato- 
rios na pesquisa quimica cientifica. 

As dificuldades que a pesquisa quimi- 
ca cientifica ainda encontra em Sao 
Paulo, referem-se sobretudo a cinco 
pontos, de que trataremos em poucas 
palavras para que se tenha uma noqao 
clara das questdes a resolver. 

1.°) Sem uma biblioteca bem provida 
nao pode haver pesquisa quimica alguma. 
Neste ponto ainda ha muito a fazer. A 
biblioteca deve dispor dos principals le- 
xicons, nos quais se acha registado o 
material dos conhecimentos ja obtidos, 
e de uma serie cojmpleta de um dos prin- 
cipais orgaos relatores do mundo: o 
«Chemisches Zentra!blatt» ou os «Che- 
mical Abstracts», para que, sempre que 
necessario, se possa conseguir uma in- 
formagao certa sobrle o estado atual de 
diversqs problemas quimicos. Tambem 
devem ser assinadas de modo permanen- 
te as principais revistas de Quimica 
Cientifica e deyem se arranjar para a 
biblioteca do Institute series completas 
de Revistas Internacionais, que contem 
os trabalhos importantes da pesquisa 
quimica». 

O orador enumera os lexicons e se- 
ries de revistas, que ja existem na biblio- 
teca do Institute e na sua biblioteca par- 
ticular ; tambem os titulos de 10 revis- 
tas quimicas que sao assinadhs par- 
ticularmente por ele e seus assistentes. 
Essa Mteratura toda se acha exposta na 
biblioteca do Instituto, a disposigao dos 
interessados, para consultas. Depois, 
prossegue: 

Os metis pianos, propostas e pe- 
didos em relagao a literatura sao os se- 
guintes: tenciono conseguir para o meu 

Instituito uma biblioteca quimica cienti- 
fica tao cojnpleta quanta possiVel, o que 
naturalmente levara muito tempo. Que- 
ria pedir-lhes porem, que nos consultas- 
sem sobre os livrofi, etc... a serem 
comprados para evitar que os diversos 
Institutos adquiram livros e revistas ja 
existentes num outro. Restringir-me-ei 
a Quimica pura. Se outros Institutes 
adquirirem a literatura da quimica apli- 
cada — e quimica industrial, bioquimica. 
fitoquimica, zooquimica, quimica medi- 
cinal, geoquimica, cristaloquimica, fisica 
molecular, atomica e nuclear, etc. — 
entao teremos em pouco tempo uma 
grande colegao de literatura quimica em 
S. Paulo. Para facilitar a consulta da 
literatura quimica existente no Estado 
de S. Paulo estou elaborando um cata- 
logo geral de todas as obras quimicas 
exiatentes nos diversos Institutos e bi- 
bliotecas. fiste catalogo, quando termi- 
nado, sera exposto na biblioteca do Ins- 
tituto de quimica, ao dispor dos interes- 
sados para consulta. Para facilitar a 
consulta da literatura atual, expusemos 
as revistas do ano corrente na biblioteca 
do Instituto. Estabelecer entre alguns 
Institutos uma permuta de revistas cor- 
rentes seria um fato digno de pondera- 
gao. Trabalhos quimicos novos, de im- 
portancia geral, serao relatados no «Co- 
loquio Quimico». 

2.°) Tao importante quanta o seguir 
correntemente a literatura nova e para 
o quimico cientifico tambem a possibi- 
lida<Ie de uma troca de ideias teoricas e 
experimentais. £ absolutamente neces- 
sario um contacto intimo entre todos os 
que se ocupam com pesquizas sobre o 
mesmo ramo de ciencias. A ocasiao 
para isso e o «Coloquio quimicos. Aqui 
colheremos e daremos informagoes e 
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oonselhos e disoutiremos questdes cien- 
tificas. 

3.°) Um outro ponto, que oferece 
dificuldades analogas a da literatura, 
refere-s|e aos aparelhos quimicos e fisi- 
cos. Partindo do nada, nao se pode es- 
perar que em pouco tempo exista todo 
o material necessario a um trabalho 
cientifico moderno. Tambem aqui pre- 
cisamos auxiliar-nos muituamente. Pre- 
cisamos consultar-nos sobre novas aqui- 
siqdes para que dois ou mais Institutes 
nao comprem ao mesmo tempo os mes- 
mos aparefflios. Fazendo com que cada 
Instituto compre apadelhos cientificos 
d'iferentes, teremos reunido em S. Paulo, 
em ipouco tempo, um bom arsenal de 
material, que estara ao dispor da pes- 
quisa cientifica. Tambem precisamos 
um intercambio de experiencias sobre 
as possibilidades da construqao de apa- 
relhos em S. Paulo. Para trocar ideas 
nesse sentido, serao apropriadas as reu- 
nides do nosso «Coloquio». 

4.°) O quarto ponto diz respeito aos 
produtos quimioos. Aqui a situagao e 
especialmente dificil. Em virtude da 
posiqao qeograf ica de S. Paulo e devido 
a falta de uma produgao nacional da 
maioria dos produtos quimicos para usos 
cientificos, e absolutamente nccessario 
que um Instituto de quimica disponha 
de um deposito extraordinariamente va- 
riado de drogas. Quando se inicia um 
trabalho quimico cientifico e completa- 
mentte impossivel' predizer exatamente 
quais as substancias de que se vai pre- 
cisar daqui a quinze dias, um ou dbis 
meses, para poder continuar o trabalho. 
Devia, pois, existir um sortimento de 
todas as substancias mais importantes 
para poderem ser usadas imediatamente 
quando necessarias. Estando-se sujeito a 
espera de um certo produto, que ain- 

da deve ser importado, entao, no 
melhor dos casos, o trabalho e inter- 
rompido por uns 3 meses. Ate que 
o preparado tenha finalmente chega- 
do, ja podem ter-se estragado pre- 
paragoes a custo obtidas, que entao 
exigem novo trabalho demorado e 
caro. Dessa maneira nao se pode 
produzir trabalho algum de pesquisa 
quimica, para acompanhar as pesquisas 
da Europa, da America do Norte ou 
outros centros. Neste ponto tambem os 
diversos Institutos precisam auxiliar-se 
mutuamente pondo a disposigao um dos 
outros, a titulo de emprestimo, as suas 
provisdes de drogas. Indubitavelmente 
tambem ha de ser possivel mandar fa- 
bricar aqui mesmo certas substancias ou 
encontrar materias primas apropriadas 
para podjer prepara-las no proprio Ins- 
titute. Tambem nestas questdes deve- 
mos facilitar o trabalho por meio de 
conselhos reciprocos. 

5.°) O ponto seguinte refere-se ao 
custjeio do trabalho quimico cientifico e 
a larga cqmpreensao da pesquiza qui- 
mica como necessidade nacional. Nesse 
ultimo sentido teremos de empreender 
um grande trabalho educativo. Em pais 
algum, a pesquiza quimica e mantida so 
pelo Estado. Em toda a parte ela se 
faz com doagoes por parte da industria 
do pais ou por parte de particulares 
generosos. Devemos, pois, entrar em 
estreitas relagoes com a industria qui- 
mica nacional; precisamos aconselha-la 
e apoiar o seu desenvolvimento. Os di- 
retores ;e os quimicos engenheiros da 
industria e tambem as camadas sociais 
cultas devem ficar convencidos do valor 
de nosso trabalho para o bem do pais. 
Devemos conseguir que se realize uma 
estreita colaiboragao entre a industria 
nacional e a pesquisa cientifica, para o 
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proveito de ambas as partes. As nossas 
reunioes sao um meio importante de 
efetuar gradualmente esta ativa propa- 
ganda. 

Tambem podemos contribuir para o 
melhoramento do ensino da qmmica nas 
escolas, fazendo com que os professores 
por um lado, tenham ocasiao de ouvir 
relatoricis sobre novos trabalhos de pes- 
quiza qiumica e, por outro lado, sejam 
obrigados a elevar o seu nivel1 quimico 
em virtude do interesse crescente de 
sens akmos por essa disciplina. 

Como se ve, nao sao poucas as tare- 
fas que as nossas reunioes tern a pre- 
encher e os meus votos sao por que 
sejam todas perfeitamente realizadas 
para o bem da Universidade do Estado 
de S. Paulo». 

SESSAO CAMONIANA 

Na noite do dia 10 Junho realizou-se 
no teatro da Faculdade de Medicina 
uma comemoiragao camoniana, promovi- 
da pela Faculdade de Filosofia, Ciendas 
e Letras. Presidiu a esta solenidade o 
Sr. Reitor da Universidade, Prof. Dr. 
Reynaldo Porchat, que tinha a sua di- 
reita o Sr. Secretario da Educagao, Dr. 
Cantidio de Moura Campos, te a sua es- 
querda o Sr. Diretor da Faculdade de 
Filosofia, Prof. Dr. A. de Almeida 
Prado. 

Antecedendo o programa literario e 
astistico, eJaborado pelo Dr. Rebelo 
Gongalves, professor de Filologia Por- 
tuguesa, o Sr. Reitor disse que Camoes, 
como genio, pertence a todas as epocas, 
muito embora as varias geragoes, que 
se vao sucedendo, possam sentir de mo- 
do diverso a sua obra imortal. Frisando 
a sua admiragao pelo epico, lembra um 
episodio da sua mocidade, quando em 

Santos, na ilha Porchat, era costume 
reiinirem-se muitas pessoas cultas — 
entre elas Martim Francisco, Carvalho 
de Mendonga e Silva Jardim —■, e ai 
cultuarem, em verdadeiras tardes lite- 
rarias, a beleza da epopeia camoniana. 
Silva Jardim, mais que qualquer outro, 
avultava nesse culto, como professor, 
que era, de portugues e estudioso de 
Cam5es; e era curioso ive-lo as vezes 
sobre um penhasco, como se estivesse 
sobre uma quilha, dizer as vagas alffu- 
mas das oitavas mais helas dos «Lu- 
siadas». 

Terminada a sua sugestiva alocugao, 
o Sr. Dr. Reynaldo Porchat da a pa- 
lavra ao Prof. Rebelo Gongalves, que 
profere uma oragao sobre «Cam6es, hu- 
manista». Definindo os varios sentidos 
das palavras humanism o e humanist a t e 
mostrando sob que aspectos podemos en- 
tender o humanismo de Camoes, o pro- 
fessor de Filologia portuguesa demo- 
ron-se em aprofundado comentario sobre 
o olassicismo da arte camoniana, quer 
nos «Lusiadas» quer na «Lirica», e 
aproveita os seus juizos cnticos para 
uma apologia calorosa das humanidades 
greco-latinas, cujo estudo — diz — po- 
de e deve ser praticado ao mesmo tempo 
e com a mesma seguranga d)e sistema 
por brasiteiros e Portugueses. A este 
proposito faz a seguinte peroragao; 

«Vai em mais de meio seculo que o 
centanario de Cam5es fez vibrar a alma 
das duas patrias irmas. Recdbraram-se 
alentos. Renasceram estimulos. E su- 
biu mais alto a convicgao do pendor 
heroico da Raga. Sleja agora Camoes 
— humanista. nesta epoca em que se 
renova a cultura luso-brasileira, o ins- 
pirador e o animador de um vasto tra- 
balho mental, o fulcro espiritual de um 
grande labor que para sempre eltve e 
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embeleze e dignifique a vitoria das ve- 
Ihas huinanidades». 

Num pequeno intervalo, a aluna da 
secgao de «Linguas 'estrangeiras», Duke 
Ribeiro, recitou trechos de Olavo Bilac 
e de Julio Dantas sobre a lingua por- 
tuguesa. E seguidamente tomou a pa- 
lavra o Dr. Barbosa Correia, assistente 
da Faculdade de Medicina e aluno da 
secgao de «Letrs Classicas e Portugues», 
que fez uma conferencia sabre «A lirica 
de Cam5es». A parte mais interessante 
da sua palestra foi aqua la em que fez 
desfilar, diante da memoria dos assis- 
tentes, as varias amadas de Camoes, 
desde a «menina dos olhos-verdes» ate 
a chinesa que, segundo uma hipotese 
conhecida, teria inspirado o soneto «A1- 
ma minha gentil...». 

Noutro intervalo a aluna da Secgao 
de «Filosofia», Zenaide Villalva de 
Araujo, disse poesias de Olavo Bilac e 
dos poetas, Portugueses Afonso Lopes 
Vieira e Ramiro Guedes de Campos. 

Finalmente, falou o poeta Guilherme 
de Almeida, cuja palestra e publicada 
a seguir: 

PALESTRA DO DR. 
GUILHERME DE ALMEIDA 

«A uma lembranga muito amiga e a 
um muito honroso convite do professor 
Rebelo Gongalves davo a distingao, 
alta demais para mim, de trazer para 
esta festa de exaltagao da Lingua Por- 
tuguesa — a nossa lingua, de que ele 
e mestre insigne —1 a minha voz des- 
necessaria. Sei apenas obed'ecer, e disso 
!envaidecer-me. 

* * * 
A esta hora de louvor da nossa lingua 

— hora vivida no mesmo dia em que, 
ha trezentos e cincoenta annos, morria 
em Lisboa Luis de Camoes; hora que 

canta sob a larga sombra do Poeta que 
deu a sua raga um ritmo eternizador 
e glorificador —; a esta hora de lou- 
vor da nossa lingua quiz o muito ilus- 
tre filologo, dr. Rebelo Gongalves, que 
eu desse a leiitura primeira de um meu 
poema ainda descosido e inacabado. E' 
ele apenas um canto de amor a Lingua 
Portuguesa. Um poema que pretenderia 
ser — se outro fosse o seu autor — o 
Poema da Noissa Lingua. Imaginei-o 
e comecei-o ha uns oito anos. Seria 
uma exposigao, em poesia, de toda a 
nossa poesia. Um poema de poemas. 
Uma historia, em verso, do nosso verso, 
nos ritmos, metres, ideias e linguagem 
varias, peculiares a cada epoca, desde 
o periodo de formagao da lingua, ate 
o estado atual em que se encontra a 
mesma. Nao quiz fazer «pastiche», ar- 
remedo, caricatura ou falsificagao; nem 
tampouoo quiz perpetrar um «polema 
didatico» sem emogao, portanlo. Ten- 
tei criar apenas uma cantiga lirica que 
comegasse ha nove seciilos e viesse, sub- 
linhando o andar do Tempo, ate hoje, 
aqui parando um instante para, deste 
preSente fugaz, entrever o futuro. £ o 
«Cantar dos Cantares» na lingua e para 
a lingua que — dir-se-ia —1 so para 
falar de amor foi feita; uma cangao 
que vem, .sempre uma e mesma, como 
o retroz de um colar em que se fossem 
enfiando os seculos como contas diver- 
sas: diversas na especie, na cor, no ta- 
Iho e nos reflexos; diferentes todas, 
mas presas, inseparaveis, dependentes 
umas das outras. 

Assim, comega o meu «Cantar dos 
Cantares» com uma daquelas chamadas 
«reliquias ap6crifas» (o «Poema da 
Cava», ou a «Cangao de Gongalo Her- 
migue2l», ou as supostas «Cartas de 
Egas Muniz Coelho», ou a bem conhe- 
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cida «Cangao do Figueirab). Apocri- 
fas ou nao, eu respeito essas composi- 
Q5es pitorescas, porque elas sao, pelo 
menos, para a lingua, o que a lenda e 
para a historia; um enfeite precioso. 
Prossegue o poema com um «alalala» 
galeziano, uma daquelas gementes e in- 
genuas flores da Arcadia Catolica, onde 
teria nascido o primeiro verso de 
amor, a poesia que ia dar a bravura 
e gentileza da cangao heroica da Pro- 
venqa o que esta nao tinha: amor. O 
poema deleita-se, Cntao, num passeio 
bucolico pelas fartas lavras dos Can- 
cioneiros, do codioe da Ajuda ao Geral 
de Garcia de Rezende: e vem entao 
uma «Serranillha do Clerigo Ayras Nu- 
nez», e uma «Cantigua d'El-Rei Dom 
Denis», e uma «Troua de Nuno Perey- 
ra»... Chega a hora da partida da lin- 
gua para os mares ineditos e para as 
terras anonimas: e o esperto Gil Vi- 
dente canta uma sua clnvengao Afeita- 
da». E emquanto, pelos incertos mares, 
vao as naos certas, parte numa dellas 
a saudade: um «Villancete de Bernar- 
dim Ribeiro». Chega a lingua as novas 
terras: e de la vem a «Carta de Pero 
Vaz Caminha», a cronica emotiva que 
e mais verso que prosa. Ai, na terra 
desconhecida, a lingua recebe a benqao 
indigena: verde e barbara; e, nessa lin- 
gua ja composita, se conta uma «Lenda 
Tupi». E esta voz nova vai de longe, 
instintivamente, sublinhando o ritmo 
de epopeia do Poema Maximo que fun- 
dava solenemente a Lingua Portuguesa. 
E de Luis de Camoes transparecem, 
na minha composiqao, duas faces essen- 
ciais; a epica e a lirica, isto e, uma 
estrofe em oitava-rima e um soneto 
de amor. Mas, aqui onde esta exilada, 
recebe a lingua o abraqo negro que Ihe 
vem da Africa; e aparecem, no poema, 

a miisica e a fala cabindas resmungadas 
no porao de um navio torpe: e o 
«Banze no Brigue Negreiro». Dos tres 
elementos fundidos — o portugues, o 
indio e o negro — resulta, nesta terra, 
a primeira voz mixta, autorizada; uma 
«Satyra de Gregorio de Mattos». 

Ate ai esta feito o meu trabalho. 
Muito Ihe falta ainda. Por exemplo, um 
«lundum» de Lereno, o mulato Caldas, 
que teve a audacia de cantar, nas cortes 
portuguesas, os dengues criolos: e a 
poesia em toma-viagem. A isto, e disto 
derivada, seguir-se-a talvez uma «mo- 
dinha» popular do Seculo XIX. E ter- 
minara o poema, possivelmente, com uma 
«embolada» de ritmos livres, mostran- 
do o estado atual e as tendencias da 
lingua entre nos. 

* * * 
Peqo agora ao auditorio paciente e 

distintissimo a amabilidiade da sua licen- 
?a para que eu tente encadeiar e dizer 
alguma pouca coisa do pouco que esta 
feito sobre o meu tema. E rogo-lhe 
tambem trie releve a pronuncia, talvez 
incorreta, que darei a lingua primitiva 
nas suas varias fases. Digo halves 
incorreta» porque nada ha, nem pode 
haver, de firmemente assentado sobre a 
antiga prosodia portuguesa. Diante de 
tal dificuldade, vou guiar-me apenas 
pelb instinto e por uma certa intuiqao 
personalissima. 

* * * 
Abre o poema uma das «reliquias» 

arcaicas: uma lenda da lingua. E' o 
canto de louvor e o juramento de fe 
que faz o poeta a Lingua Portuguesa: 

A RE LI QUIA AP6CRIFA 
Lingoa de cristianos 
ei la loare; 
sol-a frol dos ramos 



ei la chantare. 
Lmft ja de jograres 
ei la trobare 
e aquestos cantares 
diran que lo se. 
Lingua d'infanQom 
ei la ben dire 
e do coragom 
ei la sacare; 
per prasmadas guerras 
en traz ela ire, 
aa las longas terras 
ei la levare! 

Agora, na distancia de nove seculos 
o poeta ve e ausculta a «terrinha» da 
sua origem: e o cantar galego todo 
«guayado(», todo soluqado de «alalalas»; 
e esta: 

A LEILA GALEGA 

Aid pra moi lonxe 
bi tin a terrina 

lelori lelo 
do extan os homes 
niortos tooihos 

lelori leloa 

Mortos meis abuelos 
que andaron en guerra 

lelori lelo 
aid pra m,oi lonxe 
baxo aquela terra 

lelori leloa 

Garrida leixarom 
la terra ca 6s gocos 

lelori lelo 
d'elrrey retougarom 
firancarom-xe mortos 

lelori leloa 

Mais bibos extan 
ca lo son qu'ei ougo 

lelori lelo 

asm'ei ben que sia 
de su arcabougo 

lelori leloa.,.. 

Prossegue o poema na descri^ao da 
terra antiga, iprevendo ja o advento das 
terras novas, como previa D. Denis 
a navegagao, plantando os pinhais de 
Leiria... E, ao lado daquela singela 
poesia popular, ja canta o endecasilabo 
limosino, a poesia «de culta feigao es- 
trangeira», nesta 

A CANTIGUA D'EL-REY 
DOM DENIS 

D'amores era a terra e de velidas 
e todalas de mui bom parecer; 
vi eu estorninhos em as ramas frolidas 
e barquciros de bare as en o leer; 

Pastor's que cantan en as fontanas frias 
cantares que tuan, Deos mi per don, 
que queiman candeas en as romarias 
e van por amigo fazer oragnm; 

Hua senhor sanhuda 6 pee de hum 
[ribeyro] 

ca led'and'o amigo por hua pastor; 
cn petigom ante rey justicieiro 
hum infangom querelando d'amor. 

Ca toda era d'amor e nrny lougana 
a terra loada, e tod'era muy bem 
e trouxe-lhe o mar de long'hua irmana 
e Ih'al fez doagom per nulha rem.. • 

O instinto descobddor da raga jd 
adivinha, nos longes vagos, essa «irma- 
na» da sua terra. E ja sonha com 
estaleiros onde se armam naos... Qui- 
Ihas que vao partir e terras que vao fi- 
car... E sente ja uma como pre-sau- 
dade: 
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E oi entom cn o leer este cantar 
qtie das barcas vinha, que iam para o 

[ mar ■.. 

E' o cantar ao gosto da Escola Es- 
panhola, do Cancioneiro Geral, de Gar- 
cia de Rezende; e a lingua, que, partin- 
do, vae justificar a sua palavra mais 
perfteita: «Saudade». E' a 

A TROUA DE NUNO PEREYRA 

Pays q o partir & o ficar 
sam males de ygual trcstura 
ca o coydar & sospirar 
sam dambos dcyaventura, 

barcas que vos hys do mar, 
terras q en terra jazees, 
os sospyros & os coydados 
de todoos trebulados, 
por deos, os nd esguardees! 

Agora, ja nao e sonho: e realidade. 
Aprestam-se, de faito, as caravelas da 
Grande Aventura. Dansam as quilhas 
no doce Tejo: e o amaneirado Gil Vi- 
cente canta um «bailo»; soltam-se as 
velas ao ar salgado do mar-alto; e os 
marinheiros glosam motes de Bemardim 
Ribeirp... 

A INVENQAO AFEITADA DE GIL 
VICENTE 

Ballade, naves, ballade, velas, 
ballade no bailo das ondas, 
balladg na boda das, terras, 

das terras novas, das terras longas! 

Caas novas terras esta fas bodas, 
na boda das terras ballade, 
no bailo das ondas entrade, 

velas e naves, ballade todasl 

E as grandes naves, que senhas eram, 
surgiram ferros, fiseram velas 

e em huma dellas, 
quigaes em tod as tambcm, ouvi 
um marcante trovar ass't; 

O VILLANCETE DE BERNARDIM 
RIBEIRO 

Mudae, marinheiro, em ondas 
que mais mudaveis nao sdo, 
o mudavel coragdo! 

Asinha ir-me-ei a outra terra, 
que, apos camanha tardanga 
onde me a mini fes a guerra 
o vdo engano e a mudanga, 
so me la flea a csperanga 
de o mudavel coragdo 
outros achar que o nai> sao. 

Nesta terra de meos damnos 
ainda vos nao leixdra, 
a vos e aos vossos enganos, 
se m'esperanga ficdra 
de que m'eu muito engandra 
em creer que mudaveis sdo 
o vosso e o men coragdo-.. 

Partem, naves e nautas. Sois sobre 
sois rolam sobre os mastros. E diz a 
Lenda do Acaso: 

Cansados da singradura 
do caminho que fasiam 
jd de mui muita grandura, 
e no cuidado em que se iam 
falancPo as ondas d'a mores, 
os mareantes ncm viam 
que da rota divergiam; 
que aguas arreadas de flores, 
de aves e de hervas compridas 
alvigaras Ihes trasiam 
de terras desconhccidas. 
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E, acordados de um sonho, qual je fosse 
mais do que o sonho, a re alidade doce, 
assi falando em gran contentamento, 
deram novas a El-Rei deste achamento: 

A CARTA DE PERO VAZ DE 
CAMINHA 

<lA terra em tal maneira e graciosa, 
«e e toda a praia chan e tdo formosa, 
ie o arvorcdo e tdo muito, 
«tao diverso de fruito, 
<(.e os homens e as mulheres, quartejados 
«de cores, tdo gentis e tdo cur ados, 
rconi sens corpos apenas 
«asettados de pennas 
€como Sdo Sebastido; 
«£• as aves de tdo varia cast a sdo; 
etamanha e a terra e de muito] bans ares, 
«tantas as aguas, tantos os man fares, 
«fanta a gente, que, para o bem contar, 
«fora mister usar 
<cmais palavras que as ondas tern de bd- 

Ihas. 
«dc astros o ceo, as arvores de folhas, 
«de areias estas praias, de lament os 
«e ais o cantar guaiado destes ventos- ■ ■ 
rAlfim, tdo a la vez e boa e doce 
«a gente e a terra, e tal folganga causa 
«o aqui jasermos 
«qtue, cremos, 
«Deos que nos por aqui trouxe 
ncerto que ndo foi sem causa •..» 

0 pasmo do homem, que viu, trans- 
formou-se depois em amor do homem, 
que sentiu. E a sua linguagem branca 
recebeu os primeiros refl'exos verdes da 
selva harmoniosa. Sons estranhos, acor- 
des desacostumados orquestraram-se com 
a grave e nitida melodia latina. E ou- 
viu-se daqui; 

A LENDA TUP1 

Eis como e porque trouxe 
Tupan ao homem branco e de como en- 

tre si 
vieram elle e os da terra a falar; 

Por aqui 
havia, no principio, o quiriri. 
E o quiriri somente havia em tod-o o es- 

papo. 
E era elle a mudes do luar e do mor- 

mago 
sobre as caatingas onde a samambaia 
arrepiava de medo o solo e onde, entre 

trillos, 
pererecava e pipocava a sapucdia 
das cascaveis, dkos cururus, dos grilles. 
^QuiririI Quiriri*.,, — era isto o que 

disiam 
as coisas todas, e isto o que fasiam. 
E viu entdo Tupan vir o Filho da Terra, 
que era Guaid, mui descontente 
de ser mudo e ser so. E foi e fez da 

terra 
da outra margeni do Grande Rio um 

outro ente. 
E eis que era t abating a aquelle barro: 

e, pois, 
ficou branco o Homem Novo. E veio 

entdo Guaid 
e foram-se dalli, juntos, os dois. 
Entretanto, ntfo quiz o contrario Anhangd 
que soubessem falar 
ou se entendessem. E eis, puzeram-se a 

imitar 
todos os sons do ceo, da agua e da ter- 

ra : o uivar 
de Botu sobre o matto; o canto do sabid, 
do curio, da araqud, do sanhagu, 
da jurity, da tapiranga, do inhambu; 
o miado das ongas nas clareiras; 
a vdz distante e humida e surda das 

cachoeiras. ■ .■ 
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E puderam, entao, entender-se. E so- 
mcnte 

por isso se fez rica a lingua desta 
gente...» 

BIBLIOTfiCA. 

Em 1935, iniciou a Faculdade de Fi- 
losofia, Ciencias e Letras a organizagao 
da sua biblioteca que, dada a variedade 
dos seus cursos, se destina a ser uma 
das mais importantes do Brasil. Os go- 
vernos da Franca, da Italia, de Portugal 
e da Alemanha fizeram importantes 
ofertas de livros para inicio dessa bi- 
blioteca, o mesmo acontecendo com al- 
gumas livrarias de S. Paulo. A Facul- 
dade adquiriu ainda outros volumes, 
dentro da verba orgamentaria a ela con- 
signada para esse fim. 

Autorizada pelo Sr. Secretario da 
Educagao, adquiriu tambem a valiosa 
biblioteca especializada em Zoologia, que 
pertenceu ao saudoso Prof. Ernst Bres- 
slau 'e que, alem de grandes tratados e 
outras obras de valor, conta com cerca 
de 20.000 «separatas», que representam 
colegao valiosissima. 

A biblioteca especializada em Mate- 
matica, que esta sendo organizada ane- 
xa a Secgao respectiva, pode ser tam- 
bem, desde ja, considerada uma das 
mais completas existentes no pais. 

Por outro lado, a Universidade de S. 
Paulo adquiriu para a Faculdade de Fi- 
losofia, Ciencias e Letras a importan- 
tissima biblioteca pertencente ao erudi- 
to historiador Alberto Lamego. Essa 
notavel colegao de livros le documentos 
refere-se, na sua quasi totalidade, exclu- 
sivamente a Historia do Brasil e e con- 
siderada uma das mais completas. 

Para suprir a deficiencia de livros ve- 
rificada em algumas cadeiras, entrou 
ainda a Faculdade de Filosofia em acor- 
do com a Escola Livre de Sociologia e 
PoMtica. Conta esta, ja, com uma boa 
biblioteca especializada em Sociologia 
e composta, em sua maior parte, de li- 
vros ingleses e norte-americanos. A Fa- 
culdade de Filosofia adquiriu um ntime- 
ro regular de livros franoeses re feren- 
tes a especialidade e entrou em entendi- 
rrtentos com aquela Escola, de modo a 
ser permitida aos alunos da Faculdade 
de Filosofia a consulta aos seus livros. 
mediante reciprocidade. E os livros fran- 
ceses adquiridos ficaram em custodia na 
biblioteca daquela Escola, para maior 
facilidade dqs consulentes, visto como se 
acha a mesma instalada no centro da ci- 
dade. Desse modo, sem que isso acarre- 
tasse despesa consideravel, supriram-se, 
quanto possivel, as deficiencias de am- 
bas as bibliotecas, ficando os interessa- 
dos pelas questoes sociologicas, entre os 
quais os alunqs de algumas secgoes des- 
ta FacuWade, com uma boa colegao de 
livros a sua disposigao. 

Afim de que se possa completar a 
organizagao da Biblioteca da Faculda- 
de de Filosofia, a Assembleia Legisla- 
tiva do Estado aprovou, na lei n." 2.480, 
de 13 de dezembro de 1935, a qua! esta- 
beleceu medidas de carater financeiro, 
o seguinte dispositivo; 

«Art. 41 —' Fica a Universidade de 
S. Paulo autorizada a realizar, sob a 
garantia do Governo do Estado, uma 
operagao de credito com o fim de ad- 
quirir livros para a biblioteca da Fa- 
culdade de Filosofia, Ciencias e Letras, 
ate a importancia de 1.250:000$000, nao 
devendo o respective servigo de juros e 
amortizagao exceder a 250:000$000 por 
ano, desde 1935. 
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§ l-0 — Fica aberto um credito es- 
pecial de 250 ;000$00'0 a Secretan'a da 
Educagao e Saudc Publica para ocor- 
rer as despesas a efetuar, no corren- 
te exercicio, com a execmjao do dis- 
posto neste artigo. 

§ 2.° — Em cada um dos quatro exer- 
cfcios seguintes, os orgamentos do Es- 
tado consignarao verbas iguais a refe- 
rida no § 1.°, para terem a mesma apli- 
cagao.» 

ENCERRAMENTO DO ANO 
LETIVO. 

Ao fim do ano letivo, verificom-se 
que, entre os alunos cuja freqiiencia Ihes 
permitiu submeterem-se as provas, 70 
foram aprovados no 1.° ano das varias 
secgoes, e 24 no 2.° ano. Ficarain na 
depandencia de exames de 2.a epoca 23 
alunos do 1.° ano e 4 do 2.° ano. Fo- 
ram reprovados 35 alunos do 1.° ano e 
5 do 2.° ano. 

CADEIRAS A INSTALAR EM 1936 

Em 1936, de acordo com as necessi- 
dades do ensino, serao instaladas as 
seguintes cadeiras novas, nos varies 
cursos: Historia da Civilizagao Ame- 
ricana, Diraito Politico, Estatistica e 
Literatura Luso-Brasileira e, na secgao 
de Ciencias Mathematicas, a cadeira de 
Geometria. 

BOLSAS DE ESTUDOS E COMIS- 
SIONAMENTO DE PROFESSORES 

Em 1935. regulamentou-se o sistema 
de comissionamento de professores, ins- 
titufdo pelo Ato do dr. Marcio Munhoz, 

Secretario da Educagao, referido em 
outro ponto. Por proposta apresentada 
ao Conselho Universitario pelo Dr. A. 
de Almeida Junior, Diretor Geral do 
Ensino, e unanimemente apmvada, o 
Diretor da FacuMade de Filoso.fia, 
Ciencias e Dtras foi encarregado de 
elaborar a regimentagao de tais concur- 
sos. De acordo com a mesma proposta, 
foram tambem instituidas, na forma dos 
Estatutos da Universidade, bolsas de es- 
tudos para os estudantes pobres da Fa- 
culdade de Filosofia. O Regulamento 
los concursos respectivos, elaborado 
pelo Diretor da Faculdade de Filoso- 
fia, Ciencias e Letras, prof. dr. A. de 
Almeida Prado, e aprovado pelo Con- 
selho Universitario, e o seguinte: 

regimentagao PARA A CON- 
CESSAO DE BOLSAS DE ESTU- 
DO E PARA COMISSIONAMENTO 
DE PROFESSORES NA FACULDA- 
DE DE FILOSOFIA, CIENCIAS E 
LETRAS, PROPOSTA PELO SEU 
DIRETOR E APROVADA PELO 
CONSELHO UNIVERSITARIO. 

FUNDAMENTOS 
O Conselho Universitario, no gesto 

louvavel de acudir aos primeiros tem- 
pos de funcionamento da Faculdade de 
Filosofia, Ciencias e Letras com mime- 
ro de alunos sufkiente para que seus 
cursos vigorem com eficiencia, proipoz 
ao governo a creagao de bolsas de es- 
tudos, ministradas debaixo de regula- 
mentagao que nos foi cometida, como 
diretor daquela Faculdade. 

A Faculdade ja vem tendo, desde o 
comego do presente ano, outro tipo de 
alunos pensionados pelo Estado; os 
professores publicos, admitidos em mi- 
mero de 50 apos previo concurso, no 



qual entraram 100 professores indicados 
por metodo selective), pela Secretaria 
da Educaqao. Cumpre acrescentar que a 
Faculdade ja havia recefbido antes, 
igualmente como comissionados, cerca 
de 30 professores recrutados por meio 
de exame vestibular. 

Esse processo nao devera vigorar no 
ano vindouro. O numero excessive de 
alunos pensionados, nao so da uma vida 
ficticia a Faculdade, como tambem rou- 
ba logares a outros que queiram dispu- 
ta-los Hvremente, e, mais ainda, nao 
constitue um censo alto, que deve ser o 
escopo maximo do pensionamento, 

A ajuda do gcverno devera ser um 
premio destinado as vocaqdes reais, pe- 
quenas como em toda a parte do mun- 
do, e que, per motivos materiais, nao 
possam crientar-se para a sua conve- 
niente formaqao intelectual. Fora disso 
sera uma inutilidade. E' preferivel que 
a Faculdade tenha um numero restrito 
de alunos, mas de comprovada aptidao, 
de pendor cientifico ipronunciado, a ter 
uma populaqao escolar excessiva, mas 
sem capacidade espjcifica para os cur- 
sos que nella se professam. 

Nesse intiiito, propomos, mantendo o 
principio de facilitar aos professores o 
ingresso nos cursos da Faculdade, uma 
seleqao mais rigorosa e, ao mesmo tem- 
po, exlensiva a todos os professores do 
Estado, independentemente de previa in- 
dicaqao governaroental. 

Como medida preliminar, estabelece- 
mos a seguinte distribuiqao das vagas 
pelos diferentes cursos da Faculdade, 
proporcionalmente as necessidades que 
tern os respectivos cursos de ser, mais 
ou menos, estimulados, e divididas, tam- 
bem proporcionalmente, as duas classes 
de candidates: 

SECCOES N.0 de bolsas N.0 de com 
Filosofia e Ciencias 

Sociaes   4 6 
Ciencias Matemati- 

cas   2 3 
Ciencias Fisicas  2 3 
Ciencias Quimicas.. 2 3 
Ciencias Naturais.. 4 6 
Geografia e Histo- 

ria   3 5 
Letras Classicas e 

Linguas Estran- 
geiras   3 7 

20 33 
O numero de vagas, portanto, para 

essa classe de alunos sobe a cincoenta 
e tres. 

Nao deve existir nenhuma diferenqa 
entre os professores comissionados e os 
alunos que receberao a bolsa de estudos 
proposta pelo Conselho Universitario. 
Uns e outros sao alunos sobre os quais 
a vigilancia da Directoria se deve exer- 
cer no sentido, nao so de agrupa-lbs de 
acordo com a natureza dos cursos da 
Faculdade, como tambem no de subor- 
dina-lcs a mais rigorosos metodos de 
seleqao. 

Entendemos, porisso, que esse nume- 
ro de 53 deve ser distribuido simulta- 
neamente entre essas duas classes die es- 
tudantes, mediante as mesmas provas 
de exames vestibularas. 

Os alunos que recebem bolsa serao 
em numero de vinte, segundo propoe o 
Conselho. Restam, portanto, 33 vagas 
para disputa entre os comissionados. 
Essas vagas, entretanto, nao serao obri- 
gatoriameste preenchidas. Existem vir- 
tualmente: cumpre aos candidates dis- 
puta-las, na sua totalidade ou parcial- 
mente. Propomos a media 7, tirada da 
soma das notaqoes obtidas nas cadeiras 
que constituem os reapectivos exames 
vestibulares, resalvando, porem ao alu- 
no que obtiver a media geral de 4 graus 
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no ccnjunto e 3 por disciplina, o direito 
de matricula na Faculdade, dentro das 
vagas existentes e de acordo com a sua 
respectiva classificagao no quadro geral 
dos demais candidates e com os limites 
de matricula, em-bora com perda dos 
direitos de comissionamento ou bolsa. 

A distribuiqao por cursos, que se pro- 
p5e, nao coincide exatamente com a das 
secqoes fundamentais da Faculdade. O 
curso de Filosofia, por exemplo, esta 
na 1.' Secqao e o de Ciencias Sociais 
Politicas, na 2." Secqao. Mas, entrosa- 
dos como se acham na organizaqao di- 
datica, podem figurar como um curso 
unico, que sera obrigatorio para os alu- 
nos pensionados. Nao sera exigir de- 
masiado. E' um curso quasi que comum, 
apesas diversificado nas cadeiras do 3.° 
ano. Assim tambem a Secqao de Letras 
Clissicas e Portugues e a de Linguas 
Estrangeiras constarao de um so curso 
para os alunos nestas condiqoes, obri- 
gando-se o candidato a escolha de uma 
lingua estrangeira, pelo menos, alem do 
curso basico de Letras Classicas e Por- 
tugues. Os candidates a Suib-secqao de 
Ciencias Naturais dbrigam-se a fre- 
qiiencia de todas as materias que a cons- 
tituem e cursos complementares. 

Dessas diversas observaqoes, podemos 
extrair os seguintes artigos para reger 
a concessao das bolsas de estudos e o 
comissionamente de professores: 

Art. 1.° — Na Faculdade de Filoso- 
fia, Ciencias e Letras serao reservados 
cincoenta e tres logares a alunos pobres 
que nela queiram ingressar, por meio de 
concurso, que constara de provas dos 
exames vestibulares na secqao a que 
esses alunos se destinem, desde que 
preencham os requisites para matricul'a 
efetiva exigidos pelo Regulamento. 

§ 1.° — As vagas serao em numero 
de 'vinte para os primeiros e de trinta 
e tres para os segundos. 

§ 2.° —' Os professores receberao o 
ordenado integral das respectivas cadei- 
ras do magisterio do Estado, enquanto 
se mantiverem, nos cursos da Faculda- 
de, e os «pensicnados» receberao a quan- 
tia de 250$000 mensais. 

Art. 2.° — A concessao de bolsas de 
estudos e o comissionamento de profes- 
sores, fazendo excepqao as normas, no 
tocante as notas dos exames vestibula- 
res, por ss exigir uma media acima da 
que se pede nos casos de matriculas 
-regulares, obrigam os candidates a acei- 
tar, como clausula contratual, esta, como 
as demais condiqoes deste Regimento. 

Art. 3.° — A distribuiqao dos cursos 
sera a seguinte, com a seguinte deter- 
minaqao do numero de logares: 

Filosofia e Ciencias 
Sociais   

Ciencias Matemati- 
cas   

Ciencias Fisicas... 
Ciencias Quimicas. 
Ciencias Naturais.. 
Geografia e Histo- 

ria   
Letras Classicas e 

Linguas Estran- 
geiras   

N.o de 
bolsa N.o de 

commission 
6 

3 
3 
3 

20 33 

Art. 4.° — As sub-secqoes de Filbso- 
fia e Ciencias Sociais e Politicas cons- 
tituirao um curso unico, com a obriga- 
toriedade de todas as cadeiras e mate- 
rias exaradas nos respeotivos progra- 
mas, exigindo-se, nos exames vestibu- 
lares, as materias correspondentes a 
ambos os cursos. 
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Art. 5.° —1 O estudo das Letras Clas- 
sicas e Linguas Estrangeiras impoe a 
freqilencia ao curso complete de Letras 
Classicas e Portugues e ao de uma lin- 
gua estrangeira, pelo menos, a escolha 
do candidate. 

Art. 6.° — Os candidates que se des- 
tinarem a Sub-secqao de Ciencias Na- 
turals ficam obrigados a cursar todas 
as cadeiras que compoem a mesma. 

Art. 7.° — A media minima de apro- 
vagao, para a concessao de bolsas ou 
comissicnamento, sera a de 7, tirada das 
somas obtidas nas cadeiras que consti- 
tuem os respectivos exames vestibula- 
res, respeitada a minima regulamentar 
por materia. 

Art. 8.° —1 Para continuar a fazer 
jus a bolsa ou ao comissionamento, o 
aluno devera, durante o curso, manter 
a media minima de 6 graus por cadeira. 

Art. 9.° — O concurso, mediante exa- 
mes vestibulares, constando embora do 
mesmo programma para os demais ald- 
nos da Faculdade, programas publica- 
dos no «Diario Oficiab do Estado, em 
data de 24 de agosto de 1935, e oportu- 
namente reproduzidos, sera feito em tur- 

no diferente para os candidates a bolsa 
e ao comissionamento. 

Art. 10.° — O governo abrira, para 
acudir as despesas decorrentes da crea- 
qao das bolsas de estudos, um credito 
de Rs. 60:000$000. 

§ unico — Caso o numero de alunos 
admitidos a matricula seja inferior a 
vinte, o governo elevara, de acordo com 
as sobras orgamentarias, a quota atri- 
buida aos «pensionados», que nunca ul- 
trapassara de 300$000 por mes. 

PROPOSTA DE REECRMA DO 
REGULAMENTO DA FACULDADE 

A vista das necessidades do ensino, 
demonstradas depois de um ano de apli- 
cagao do Regulamento, o Diretor da 
Faculdade de Filosofia, Ciencias e Le- 
tras propoz ao Conselho Universitario 
fosse modificado o Regulamento da 
mesma, na parte relativa a Sub-secgao 
de Ciencias Naturais. Pendendo de de- 
cisao desse Conselho, essa proposta 
sera incluida no volume do «Anuario» 
referente ao ano de 1936, ao lado do 
que tiver sido deliberado. 
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NECROLOGIOS 

PROF. DR. TEODORO AUQUSTO RAMOS 

Em 5 de dezembro ultimo S. Paulo recebia com profunda magua a 
noticia da morte de um dos seus mais ilustres filhos, o professor Teodoro 
Augusto Ramos, matematico ilustre, conhecido nos maiores centros uni- 
versitarios da Europa. 

Nascido nesta capital em 26 de junho de 1895, fez o curso secundario 
no Ginasio Anglo Brasileiro, indo depois para o Rio onde estudou na 
Escola Politecnica, formando-se em Engenharia Civil. Durante o curso 
ja se distinguiu pelos estudos de matematica, publicando em 1916 o seu 
primeiro trabalho original, «Nota sobre as curvas esfericas reversas», na 
Revista Didatica da Escola Politecnica e depois a tese «Sobre as funcgoes 
de variaveis reais», com a qual obteve na Escola Politecnica do Rio de 
Janeiro o grau de doutor em ciencias fisicas e matematicas, em 1918- 

Nesse mesmo ano foi designado pelo diretor da Escola Politecnica de 
S. Paulo para o cargo de professor substitute da l.a secgao (Matematica 
Elementar, Geometria Analitica e Calculo infinitesimal), entrando em con- 
curso para o mesmo cargo em fevereiro de 1919. Nesse concurso apre- 
sentou outro trabalho seu, «Questoes sobre as curvas reversas», sendo 
aprovado por unanimidade e nomeado interinamente. Foi efetivado no 
cargo em 1922. 

Regeu depois, successivamente, as cadeiras de «Vetores e Geometria 
Analitica, Geometria Projetiva e Nomografia», em 1926, e desde 1932 a de 
«Mecanica Racional e Calculo Vetoriab, a qual ocupou ate o seu falecimento. 

Aliava a competencia como matematico, demonstrada por numerosos 
trabalhos originals, uma extraordinaria clareza de exposigao, que mantinha 
constantemente vivo o interesse do auditorio. Lutou sempre para a ele- 
vagao maior do ensino de matematica, sendo o primeiro a introduzir no 
Brasil o ensino de Calculo Vetorial, como instrumento indispensavel ao 
estuda da Mecanica. Fez diversas viagens a Europa, tomando parte em 
varios congresses cientitificos. 

Ao lado da sua atividade didatica e cientifica, desenvolveu tambem 
grande atividade como profissional, sendo um dos nossos mais profundos 
conhecedores da tecnica do cimento armado. Foi quern dirigiu a construgao 
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do servigo de aguas e fontes luminosas do parque monumental do Ipiranga, 
em 1922. Chefiou a Comissao de Obras Novas, dirigindo a parte final da 
construgao da adutora do Rio Claro, e foi tambem o construtor da adutora 
de Santo Amaro, contribuindo assim para a resoluqao do problema da 
distribuigao de aguas nesta Capital- Representou o Brasil no 1° congresso 
de Estradas de Rodagem em Washington. Depots da revolugao de 1930, 
desenvolveu o professor Teodoro Ramos intensa atividade, colaborando na 
obra dificil de reorganizagao. Como Secretario da Educagao, no Governo 
Joao Alberto, influiu poderosamente na remodelagao do ensino superior e 
no estudo de problemas de saneamento rural. Exerceu tambem as fungoes 
de prefeito da cidade de S. Paulo, no governo do General Waldomiro Lima. 

Quando foi criada, em 1934, a Universidade de S. Paulo, o governo do 
Estado o incumbiu de escolher os professores estrangeiros que deviam ser 
contratados para a nova Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras, da qua) 
foi nomeado diretor. Esta missao desempenhou-a o professor Teodoro 
Ramos com grande brliho, demonstrando a sua notavel capacidade de 
organizagao. 

Em fins de 1934, quando ja se sentia fatigado e talvez com os prenun 
cios da molestia que o vitimou, mudou-se para o Rio, exercendo ainda, por 
pouco tempo, o cargo de Diretor do Departamento Nacional de Educagao, 
onde procurou dar uma orientagao criteriosa e justa ao nosso ensino 
superior. Apezar de toda a sua atividade profissional e administrativa, nao 
descurou nunca do estudo da matematica e, nos ultimos tempos, da 
mecanica racional e da fisica moderna. 

Foi, pois, o Prof. Teodoro Ramos, pela feigao filosofica do seu pensa- 
mento, pelo seu enorme saber profissional, pela cultura geral e pelo desa- 
sombro de acgao, uma das figuras culminantes do magisterio superior 
no pais. 

As suas obras mais importantes, alem dos trabalhos ja citados sao: 

MATEMATICA E MECANICA 

«Legons sur le Calcul Vectoriab (Paris, 1930). 
«Introdugao a Mecanica dos Quanta» (Curso de conferencias na Escola 

Politecnica do Rio de Janeiro, publicado no Boletim do Inst. 
Engen. de Sao Paulo em 1931-1932). 

clntegrais definidas das fungoes descontinuas» (S. Paulo, 1926). 
«A Teoria da Relatividade e as raias espectrais do hidrogenio» 1923. 
«Estudos» (Ensino, Ciencias Fisicas e Matematicas) Edigao das Esc. 

Prof, do Liceu Coragao de Jesus, S. Paulo, 1933. 
«Representagao aproximada de uma integral, hipereliptica (1933). 



TRABALHOS TfiCNICOS 

«Sobre um problema de estabiildade» (Revista Brasileira de Enge- 
nharia, 1922). 

«Ca!culo de um sistema continue de arcos» (Bol. do Inst. Eng. Sao 
Paulo, 1936). 

«A estabilidade de uma secgao de aqueducto em concrete armado» (Bol. 
do Inst. de Engenharia S. Paulo, 1929). 

«A estabilidade dos tubos de grande diametro» (Revista Polytechnica, S. 
Paulo, 1926). 

ccObservaqoes sobre a escolha de tipos de secQoes de aqueductos em con- 
creto armado» (Boletim do Institute de Engenharia de Sao 
Paulo 1929). 

«0 abastecimento d'agua a cidade de S. Paulo. Inauguragao dos servigos 
de adugao d'agua do Guarapiranga» (Rev. Bras, de Eng. 1929). 

«Relatorio da Comissao de Saneamento da Capital de S. Paulo, referente 
aos anos de 1926, 1927 e 1928, apresentado ao Governo do Estado 
pelo Engenheiro-Chefe da Comissao». 
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PROF. DR. ERNST BRESSLAU 
TRACOS BIOGRAPHICOS 

A personalidade e a obra do Prof. ERNST BRESSLAU tem sido 
analisadas sob diversos aspectos, principalmente apos o seu doloroso desa- 
parecimento, tao premature, o qual deixou largo vazio no corpo docente 
da Universidade de Sao Paulo. 

Convidado para dirigir o Instkuto de Zoologia da Eaculdade de Eilo- 
sofia, Ciencias e Letras, foi com intenso e ardente zelo que se entregou 
ao novo ministerio, no firme proposito de erguer entre nos um grande 
Instituto de pesquisas zoologicas, que viesse formar corpo, no conjuncto 
harmonioso da referida Eaculdade. 

Sobre o trabalho realisado em Sao Paulo nos meses que aqui viveu, 
damos nota em outro lugar desta revista. 

O seu passado de cientista e de grande organizador, o seu renome 
mundial e a notoria amizade votada ao Brasil e aos brasileiros foram 
credenciais seguras que o acreditavam junto a Universidade, da qual chegou 
a ser uma das colunas mestras. 

Nasceu o Prof. ERNST BRESSLAU a 10 de julho de 1877 em 
Berlim, epoca em que seu pai, Dr. Phil. Dr. Juris, «honoris causa.» HARRY 
BRESSLAU, era professor catedratico da cadeira de «Hist6ria da Idade 
Media» na Universidade de Berlim. Em 1890, a familia mudou-se para 
Strassburgo, na Alsacia, sendo HARRY BRESSLAU convidado para reger 
uma cadeira na Universidade dessa cidade, fato que, naquele tempo, era 
considerado grande honra, pois o governo alemao procurava dotar a Uni- 
versidade de Strassburgo dos melhores professores do pais. HARRY 
BRESSLAU possuia grande entusiasmo pela ciencia e dotes espeoiais de 
prrfessor, o que Ihe valeu grande autoridade e prestigio no magisterio- 
Foi entao, num ambiente culto e sob a influencia direta de seu pai, que 
ERNST BRESSLAU aprendeu a amar a ciencia e devotar-se ao trabalho 
cientifico. Assim, desde a sua infancia veio recebendo estimulos e exemplos 
numa atmosfera intelectual, onde privavam cientistas, amigos de seu pai. 

Depois do curso ginasial passou a freqiientar a Eaculdade de Medicina 
e Cienoias Natura-s em Strasburgo, e depois a de Munich. Nesta ultima 
cidade, ERNST BRESSLAU, alem de fazer o curso de Medicina, dedicou-se 
ao estudo da arte. Copiou obras de pintores celebres, e pode adquirir 
muitos conhecimentos, apurando assim as suas tendencias naturais e gosto 
artisticos. 

Ja desde os seus estudos medicos ERNST BRESSLAU manifestou 
vivo interesse pelas Ciencias Naturais. Tomou parte num concurso rea- 
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lisado pela Faculdade de Ciencias Naturais de Strassburgo, fazendo um 
trabalho sob o tema: «NADA MAIS COMUM DO QUE V£R, MAS 
NADA MAIS RARO QUE SABER V£R». («Es gibt nichts Gemeineres 
als Augen zu haben und nichts Seltneres als sehen zu kbnnen»). Esta 
frase tornou-se celebre no meio universitario que freqiientava, mostrando 
a importancia que atribuia a observagao minuciosa, e isto' no imcio da sua 
vida cientifica. O referido trabalho obteve o premio do Concurso. 

Ainda nesse tempo de estudante, desempenhou outra tarefa de certo 
folego. O grande industrial Alfred Krupp, de Essen s/Ruhr, muito se 
interessava pela Zoologia, e necessitou de um dicionario de termos tecnicos 
zoologicos. O joven candidate a medico foi recomendado a Krupp, e em 
Essen, escreveu o «Dicionario Zool6gico», nao destinado, em imcio, a 
publicaQao. Mais tarde constituiu esse trabalho o fundamento do «Dicio= 
nario de Zoologia» («Zoologisches Worterbuch») de Bresslau-Ziegler — 
editado em 1912, e reimpresso em S." edigao em 1927. Bresslau conseguiu 
desse modo, uma ideia geral de toda a Zoologia, a qual, terminado o curso 
de Medicina havia de dedicar toda a sua vida. 

A 6 de Fevereiro de 1902 colou grau em Medicina defendendo tese a 
14 do mesmo mes, sobre «Desenvolvimento dos orgaos mamarios nos 
Marsupiais» — («Beitrage zur Entwicklungsgeschichte der Mammarorgane 
bei den Beutelthieren»), o qual, como se ve, constitue antes um tema de 
Zoologia. 

De 1901-1907, foi assistente do Prof. Dr. Alexander Goette no Institute 
Zoologico de Strassburgo. Durante esse tempo, habilitou-se a livre docen- 
cia da catedra de Zoologia, apresentando um trabalho sobre a «Evolugao 
dos Turbelarios», obtendo o titulo a 6i/V/903. Ja nessa epoca, vinha 
demonstrando qualidades excepcionais para o ensino, entusiasmando e 
interessando seus alunos nos estudos zoologicos. Na tarefa a que se en- 
tregou com ardor, foi pouco a pouco aprimorando as qualidades excepcio- 
nais que possuia para o magisterio. Dotado de uma amabilidade e na- 
tural gentileza no trato das pessoas, de otimismo alegre e de franqueza 
peculiar, cultivava com carinho o sentimento do dever no trabalho arduo 
a que se consagrava inteiramente, ficando assim provido de energia e capa- 
cidade extraordinarias de realisagao, o que Ihe valeu. mais tarde, nas 
epocas aziagas, a preservaQao de seu animo) tomando-se ^pto a atuar 
sempre corajosamente, com muito esforgo e muita fe. 

Durante o periodo de Assistencia a Catedra de Zoologia, fez, como 
medico naval, sua l.a viagem ao Brasil, levando daqui inapagaveis impres- 
soes das nossas plagas. 

A 13 de Julho de 1907, prestou «os exames de estaden) que o qualifi- 
caram «professor de ginasio», obtendo nota distinta. 

Retornando ao estudo do aparelho mamario nos Mamiferos, em Marco 
de 1913 publicou o trabalho «Die Entwicklung des Mammaraparates der 
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Monotremata, Marsupialier und eintger Placentalier, ein Beitrag zur Phy- 
Icgenie der Saugctiere. I. Entwicklung und Ursprung des Mammarappa- 
rates von Echidna, Semon Zool. Forschungsreisen, Bd. 4, S. 455-518, 1907. 
& II. Der Mammarapparat des erwachsenen Echidna Weibchens, III. 
Entwicklung des Mammarapparates der Marsupialier, Insektivoren, Nage- 
tiere. Camivoren und Wiederkaeuer, Semon Forschungsreisen, Bd. 4, S. 
631-874, 1912 com o qual concorreu ao premio «IMPERADOR NICOLAU 
II», a Rresslau concedido no Gongresso Internacional de Zoologia de 
Monaco. 

No mesmo ano, a convite da Universidade de Londres, fez 3 prelcqoes 
sobre o mesmo assunto no «University College», sendo editadas em ingles 
as respectivas conferencias. 

De .Tunho de 1913 a Julho de 1914, a Academia de Ciencias de Berlim 
e a Universidade de Strasburgo confiaram-lhe a missao de estudar no 
Brasil, durante um ano, a Embriologia dos Mamiferos Marsupiais e das 
Planarias terrestres. A sua viagem se destinava nao somente a coleta de 
material, mas precisamente a observagao de determinadas fases da vida 
desses animals, como os Gambas durante a propagagao, e as Planarias no 
periodo da desova. Pela deficiencia de informagoes a sua tarefa foi bas- 
tante dificil no principio. Bresslau atravessou os Estados do Espirito 
Santo, Minas, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraiba, obtendo 
excelentes resultados de sua viagem. Chegou a Alemanha em 1914, ja no 
inicio da Grande Guerra, conseguindo levar pelo ultimo vapor alemao saido, 
todo o material recolhido. 

Tomou parte na Guerra como Capitao-medico. Evidenciada a sua 
grande capacidade de organizador, foi nomeado medico chefe de varies 
lazaretos em Friburgo em Breisgau. Nesse tempo, teve a oportunidade de 
substituir o Diretor demissionario de Zoologia, Prof. Doflein. Zoologo 
que era, encarregou-se da luta contra Mosquitos, tendo ocasiao de 
fazer intimeras observagoes e pesquisas cientificas, publicadas nos trabalhos: 
«Die Sommerbekampfung der Stechmiicken (em colaboragao com Fr. 
Glaser) Zeit. f. angew. Entomol., Bd. 4, S. 290-29i6, 1917; Die Winter- 
bekampfung der Stechmiicken. Ibidem, S. 327-3'31, 1917; Beitrage zur 
Kenntnis der Lebensweise unserer Stechmiicken. I Uber die EiablagC der 
Schnacken. Biol. Zentrabl. Bd. 37, S. 507-531, 1917. 

Logo depois, em 1918, foi convidado para a cadeira de Zoologia na 
Universidade de Constantinopla. Em virtude das condigoes decorrentes da 
grande guerra, nao pode aceitar o convite. 

Com a perda da Alsacia, os professores alemaes, de Strassburgo, obti- 
veram cargos nas diversas localidades da Alemanha. 

Em 1919, foi removido para o «Georg-Speyer-Hauss' de Francfort 
S/Meno, antes dirigido por Paul Ehrlich, o grande Instituto de Pesquisas 
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Clinico-Terapeuticas. Em 1920, to,mou-se membro cientifico desse Institute 
e chefe da Segao de Zoologia, por ele ali instalada. Em estreita colabo- 
ragao com os pesquisadores do mesmo estabelecimento, fez investigagoes 
sobre «Formasao de Envolt6rios» («Hullenbildung»), «Concentrasao do 
Ph» e «Luta contra os Insetos», que se encontram em numerosas de suas 
publicagoes. 

Seus estudos sobre a «Concentragao de Ph na biologia», valeram-lhe 
o convite para fazer duas conferencias no Congress© Internacional de Lim- 
nologia, que se realisou em Moscou em 1926. Em Mango desse mesmo ano 
foi chamado a Universidade de Colonia como Professor Catedratico e diretor 
do Instituto Zoologico, a ser novamente instalado, sendo promovido, nessa 
ocaaiao, a Doutor em Filosofia. Nessa epoca. desenvolveu igrande atividade 
no ensino e na organizagao do Instituto Zoologico, sendo eleito tnais tarde 
em 1926/1927 decano da referida Faculdade. A vista dessas inumeras ocupa- 
g5es, foi forgado a deixar de lado as suas pesquisas cientificas. 

De Fevereiro a Julho de 1929, empreendeu a sua terceira viagem ao 
Brasil a fim de ccmpletar o material para as suas investigagoes iniciadas 
em 1913 e 1914. Oonhecendo ja as regioes brasileiras, escolheu epoca e 
lugares certos, achando em pouco tempo o material adequado. Assim e que 
veio logo a Teresopolis, visitando longamente a Serra dos 6rgaas. Esta 
nova viagem pode ser tida como uma demonstragao de grande amizade 
que dedicava ao Brasil. Veio em companhia de sua esposa, e aqui fez 
conferencias, no Rio e em Sao Paulo, publicadas nos Arquivos do Instituto 
Biologico: «A secregao de substancias desintoxicantes de defeza nos Pro- 
tozoarios», 1930, 3, 69. 

De volta a Alemanha, trabalhou no Instituto de Zoologia, de Colonia, 
na confecgao da «Mikrozeitlupe», construida sob a sua diregao. Com este 
excelente aparelho pode verificar aspectos novos dos movimentos dos cilios 
dos Infusorios. No Congress© da «Deut|Sche Zoologische Gesellschaft» reiini- 
do em Pentecostes de 1933 ^em Colonia, conseguiu demonstrar com grande 
satisfagao e aplausos, o novo aparelho da Zeiss-Ikon. 

Em 29 de Setembro, Bresslau como nao-ariano e em consequencia das 
«Ieis da raga» recem-decretadas na Alemanha, foi suspense de seu cargo, 
noticia que seus amigos, colegas e alunos receberam com muita tristeza. 
Estes revezes, porem, nao abateram o seu animo. extraordinariamente forte. 
Consagrou-se inteiramente ao trabalho cientifico, e pode terminar o artigo 
de grande vulto «Turbellaria» para o classico e monumental tratado de 
Zoologia de W. Kukenthal (Handbuch der Zoologie). 

Em principios de 1934, convidado a fazer parte do corpo docente 'da 
Universidade de Sao Paulo, aceitou a proposta com imensa alegria. Afigu- 
rava-se-lhe como providencial o fato de ter sempre sentido e cedido a 
grande atragao que este pais exercia sobre ele, pois aqui ja havia estaclo 
3 vezes (1904, 1913, 1929) e ao qual, agora, ia dedicar as suas forgas, toda 
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a sua capacidade cientifica, o sen talento como organizador, e suas expe- 
riencias como pedagogo. Todos que dele se acercavam, puderam apreciar 
sua intensa atividade, entregando-se com alma ao seu mister. 

A tragedia dolorosa, que desde a Europa o vinha cobrindo com a sua 
sombra, parecia atenuar-se, encontrando ele aqui a missao que o fazia 
feliz, num pais que com as suas riquezas entusiasma o cientista naturalista, 
secundado amavelmente por colegas e amigos brasileiros e alemaes, tendo 
como estlmulo o acentuado interesse que os alunos mostravam pelo estudo 
da Zoologia. Essa dedicaqao, porem, sem treguas a tarefa que Ihe tinha 
sido designada, as grandes emoqoes espirituais dos ultimos anos, a mu- 
danqa de clima talvez, foram dizimando as suas forqas, que ele, porem, 
nao deixava transparecer na sua fisionomia. A 9 de Maio de 1935, ter- 
minava» com a sua habitual exatidao e interesse, os desenhos sobre 
Protozoarios para a prelegao a ser realizada no dia seguinte  as 17 1/2 
horas deixava com o seu auto, o Institute... e as 19 1/4 horas sucumbia, 
em sua casa, em conseqiiencia de uma trombose cardiaca. 

Sua vida, subitamente interrompida, foi movimentada, — uma vida rica 
— se os trabalhos foram exaustivos e enorme a responsabilidade, tambem 
foi grande a satisfagao que encontrou em sua profissao, de cientista e 
apezar de todos os sofrimentos, sentia palpitar o coragao pelo bem da 
humanidade. 

Os colegas brasileiros prantearam o seu desaparecimento e o honraram 
como um verdadeiro amigo da querida patria adotiva, e os alemaes, em 
cartas cheias de emogao, provaram ter compreendido o sacrificio de Ernst 
Brbsslau. A Universidade de S. Paulo, pelas honras excepcionais que Ihe 
foram prestadas, demonstrou o seu reconhecimento ao eminente zoologo que 
aqui havia langado a semente de uma grande escola de Zoologia. Paulo Sawaya. 

* * * 

Foram especiais as homenagens prestadas a memoria do Prof Bresslau. 
No dia 30-V-35, na reiiniao semanal do Instituto Biologico, o Prof. Rocha 
Lima comentou a vida do pranteado Professor; o Dr. Clemente PerEIRa falou 
sobre os trabalhos cientificos (pubh no Boletim Biologico, Vol. II, n. 3); e o 
Dr. Paulo Sawaya relatou a atividade de Bresslau entre nos (publ. no 
Diario de S. Paulo de 31-V-35). 

No dia 31-5-35 o Club Zoologico do Brasil efetuou uma sessao em homena- 
gem ao ilustre zoologo com o seguinte programa: 

a) Dr. Flavio da Fonseca — comunicagao sobre um novo genero 
dedicado a BRESSLAU, de um micro-acariano parasita da Prea 
da Argentina. 

b) Dr. Paulo Sawaya — observagoes do Prof. BRESSLAU sobre o 
desenvolvimento dos Temnocefalida, parasitas de Quelonios e 
Crustaceos. 
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c) Dr. Tales Martins — A vida cientifica do Prof, BRESSLAU   
comentarios. 

d) Dr. Afranio do Amaral — Ernst Br^sslau e a Zoo-Filogenia, home- 
nageando a sua memoria com a dedicatoria de nova especie de 
Lagarto: Apathelus bresslaui. 

Todas estas comunicagoes, exceto b) e c) se acham publicadas no 
Boletim Biologico, Vol. II, n. 3, IPS'S. 

Ainda a S-V-SS a Sociedade de Biologia de S. Paulo, da qual Bresslau 
era membro, realisou uma sessao comemorativa, tendo feito a sintese de 
seus trabalhos cientificos o Dr. Paulo Sawaya, e relatado alguns aspectos de 
sm vida na Alemanha a Sra. Dra. Gertrud von Ubisch. Ambos estes traba- 
lhos se acham publicados na Revista de Biologia e Higiene, Vol. VI, n. 1, 
1935, S. Paulo. 

Finalmente o Prof. E. BRESSLAU recebeu da parte do governo do 
Estado e da Diretoria e do corpo docente d'a Faculdade de Filosofia, Ciencias 
e Letras todas as homenagens a que fazia jiis. O seu enterramento foi feito 
a expensas do Governo, que se fez tambem representar pelo secretario da 
Educaqao, prof. CANTIDIO DE MOURA CAMPOS. 

A beira de sua campa, em nome do corpo docente da Faculdade e no seu 
propro. o director Prof. Dr. A. DE ALMEIDA PRADO pronunciou as 
seguintes palavras de despedida. 

«A Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras experimenta, com a morte 
do professor BRESSLAU, a maior provagao de sua curta existencia. 

Ate aqui tinham sido as lutas para a implantaqao definitiva de uma 
escola nova, que nao suscitara ainda na imaginaqao do povo uma representagao 
utilitaria palpavel e os mil obstaculos logicamente decorrentes da criagao de 
um instituto de tamanho porte. Agora, e a morte, o inimigo implacavel e 
traigoeiro, ante o qua! toda a resistencia e va, todo o protesto inoouo. 

Curvemos as cabegas diante do irreparavel, mas exalcemos a vida daquele 
que se foi. 

ERNST BRESSLAU, alem de ter sido um homem de ciencia, na mais 
rigorosa acepgao do termo, um espirito que viveu absorvido pelo estudo, embe- 
vecido pelo espetaculo das incognitas da natureza e pelos misterios do universe, 
foi, tambem, um grande e sincero amigo do Brasil. Lembro-o aqui, porque 
nenhum elogio Ihe seria mais agradavel ao ouvido do que esse — grande e 
sincero amigo nosso, das nossas coisas, da nossa gente, da nossa terra. Antes 
de ocupar a catedra na nossa Faculdade, ja tinha estado aqui por duas vezes, 
em viagem de estudos. A nossa natureza, a nossa fauna, a nossa flora o 
fascinavam literalmente. Vivia empolgado pelos numerosos problemas diaria- 
mente oferecidos a sua insaciavel curiosidade de estudioso, que tudo queria 
saber, conhecer e comipreendier. Lamentava que os labores didaticos — aos 
quais se entregava com probid'oso afa — o impedissem de dedicar maior tempo 
as pesquisas cientificas, ao estudo de novas especies zoologicas, que surgiam 
a todo momento, em perpetuo desafio, a seus olhos encantados. 
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Era um grande coragao, uma grande allna e uma grande inteligencia. 
Eu que o conheci bem sob esses tres aspectos, guardo fundo a impressao de 

sua possante personalidade. Mais de uma vez, em face de uma situaQao moral 
delicada ou em um transe sentimental fugaz, vi-lhe as lagrimas brotarem do 
imo do peito, a palavra tomar-se-lhe hesitante e presa, o coragao precipite, 
a respiragao opressa. 

Hoje tomba o gigante. 
E' da contingencia Humana, e o onus que a nossa especie paga a supre- 

macia que gosa na escala zoologica. A imortalidade e atributo so concedido aos 
organismos inferiores — em perenes transformagoes, geragdes que se sucedem 
e se multiplicam ao infinite sem que «se verifique jamais a corrupgao de um 
cadaver». E' forga que «nos abeiremos do ttimulo, sem maldizer da morte, 
que nao tern a culpa de havermos nascido mais perfeitos do que um cogumelo, 
mais sensiveis do que uma ameba, mais inteligentes do que um infus6rio» — 
como escreveu algures MIGUEL PEREIRA. 

A Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras diz, pela minha voz, que 
tambem e a do seu corpo dbcente, o ultimo adeus ao amigo que desaparece 
para sempre. Mas sua passagem pelas nossas fileiras foi indelevel. Enquanto 
houver a Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras, o nome do prof. BRESSLAU 
ressoara indestruivelmente no nosso meio, e a sua figura serena sera sempre 
familiar aos nossos estudantes. como a do fundador da ciencia zoologica entre 
nos, de que foi mestre e guia insuperavel». 

Pronunciaram ainda discursos em homenagem ao emerito Prof., o Dr. 
FLAVIO DA FONSECA em nome dos alunos do Institute de Zoologia, 
e o Prof. Dr. SAMUEL B. PESSOA representando a Faculdade de Medicina 
da Universidade. 

TRABALHOS DO PROF. BRESSLAU 

1. Zur Entimckinngsgeschichte dcr Rhabdocoelen (vorl. Mitt.) — Zool. 
Anzeiger, Bd. 32, S. 422-42, 4 Textfig., 1899. 

2. Beitrdge sur Entiviklungsgeschichte der Mammarorgane bet den Beutel- 
tieren. — Zeitschr. f. Morph. u. Anthrop., Bd. 4, S. 261-317, Taf. 
10-11, 14 Textfig., 1902. 

3. Weitere Untcrsuchungen it her O.ntogenie und Phylogenie des Mamtnar — 
apparates der Sdugctiere. I. Die Bedeutung der Milchlinie. —1 Anat. 

Anzeiger Bd. 21, S. 178-189, 4 Textfig., 1902. 
4. Die Sommer-und Wintereier der Rhaibd^icoelen des siissen Wassers und 

Hire btologische Bedeutung. — Verhdl. Deutsch. Zool. Ges., S. 126-139, 
2 Textfig., 1903. 

5. Beitrdge sur Entzricklungsgeschichte der Turbellarien. I. Die Entsvicklung 
der Rhabdocoelen und Alloiocoelen. — Ztschr. wiss. Zool., Bd. 76, S. 
203-332, Taf. 14.20, 3 Textfig., 1904 (Habilitationsschrift). 

6. Zur Entu'icklung des Beutels der Marsupialier. — Verhdl. Deutsch. Zool. 
Ges., S. 212-224, 12 Textfig., 1904. 
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7. Dcr Samenhlasengang der Bicnenkdnigin. (Studien iiber den Geschlechts- 
apparat und die Fortpflansung der Bienen I). — Zcol. Anzeiger, 
Bd. 29, S. 299-323, 7 Textfig., 1905. 

8. Eine neue Art der mar men Tnrbcllariengattung Polycystis (Macrorynchus) 
cms dem Susswasser. — Zool, Anzeiger, Bd. 30, S. 415-422, 5 Text- 
fig., 1906. 

9. Eine Ansahl Tintinnen aus dem Plankton der Bucht von Rio de Janeird. 
— Verh. Deutsch. Zool. Ges., S. 260-261, 2 Textfig., 1906. 

10. Die Entwicklung des Mammarapparatcs der Monotremen, Marsupialier und 
einiger Placentalier, ein Beitrag zur Phylogenie der Sdugetiere. I. 
Entwicklung und Ursprung des Mammarapparates von Echidna. — 
Semon. Zool. Forschungsreisen, Bd. 4, S. 455-518, Taf. 28-30, ,14 

Textfig., 1907. 
11. Das IVachs und die Organe der Wachybcreitung der Honighiene. — 

Kosmos, Bd. 4, S. 119-123, 4 Textfig., 1907. 
12. Die Dickelschen Bienenexperimente {Studien iiber den Geschlechtsapparat 

und die Fortpflansung der Bienen II). — Zool. Anzeiger Bd. 32, S. 
722-741, 2 Textfig., 1908. 

13. Ober die Versuche sur Gcschlechfybestimmung der Honighiene. Zu Dickels, 
v. Buttels und m ein en Bienenexperimenten. — Zool. Anzeiger, Bd. 
33, S. 727-737, 1908. 

14. Die Entwicklung der Acoelen. — Vierh. Deutsch. Zool. Ges., S. 314-323, 
1 Tafel, 1909. 

15. Uhcr die Sichtbarkcit der Centrosomen in lebenden Z ell en, ein Hinweis 
aus Mesostoma ehrenbcrgi als Objekt su cytologischen Untersuchun- 
gen. — Zool. Anzeiger, Bd. 35, S. 141-145, 2 Textfig., 1909. 

16. Die Verbreitung der Alpenplanarien und ihr Vorkommen in den Vogesen. 
— Mitt. d. Philomath. Gesellsch. in El'sass-Lothringen, Bd. 4, S. 
303-319, 4 Textfig., 1910. 

17. Der Mammarapparat {Entwicklung und Stammesgeschichte). — Ergebn. 
d. Anat. u. Entwicklungsgesch., Bd. 19, S. 275-349, 11 Textfig., 1910. 

18. Dher physiologische Verdopphing von Organen. —■ Verh. Deutsch. Zool. 
Ges., S. 174-186, 1 Tafel, 1911. 

19. Artikel «Plathelrriinthes» im Handworterbuch der Naturwissenschaften, 
Bd. 7, S. 591-993, 38 Textfig., 1912, Jena, G. Fischer. 

20. Die ventralen Tasthaare der Eichhornchen, ihre Funktion und ihre 
Verbreitung. — Zool. Jahrb., Suppb 15, Bd. 3, S. 479-492, 5 Textfig., 
1912. 

20a. Ober bis her unbekannie Spiirhaare an der Bauchseite der Eichhornchen. — 
Mitt. d. Philomath. Gesellsch. in Elsass-Lothringen, Bd. 4, S. 

543-547, 1912. 
20b. Ober riickenstdndige Milchdriisen. — Kosmos, Jahrg. 1913, S. 306-308. 
21. Die Entwicklung des Mammarapparates der Monotremen, Marsupialier und 

einiger Placentalier, ein Beitrag zur Phylogenie der Sdugetiere. II. 
Der Mammarapparat des erwachsenen Echidna — Weibchens; III. 
Entwicklung des Mammarapparates der Marsupialier, Insektivoren, 
Nagetiere, Camivoren und Wiederkduer. — Semon Zool. Forschungs- 
reisen, Bd. 4, S. 631-874, Taf. 36-48 8, 122 Textfig., 1912. 

22. H. E. Ziegler u. E. Bresslau. Zoologisches Wdrterbuch, II. Aufl., 735 
S., 595 Textfig., Jena, G. Fischer, 1912. 

23. (Gemeinsam mit P. Steinman'n). Die Strudelwiirmer {Turbellarien), 
Monographien einheimischer Tiere, Bd. 5, 380, S., 2 Taf., 156 Textfig,, 
Leipzig, W. Klinkhardt, 1913. 
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24. Cher das spczijische Cewicht des Protoplasmas und die Wimperkraft dcr 
Turbellaricn und Infusorien. — Verb. Deutsch. Zool. Ges., S. 226- 

232, 1913, 
25. (Gemeinsam mit H. v. Voss). Das Nervensystem von Mesostoma 

ehrenbergi (Focke). — Zool. Anzeiger, Bd. 43, S. 260-263, 2 Text- 
fig'., 1913 

26. (Gemeinsam mit Fr. Glaser). Die Sommcrbekdmpfung dcr Stechmucken. 
— Zeitschr. f. angew. Entomologie, Bd. 4, S. 290-296, 2 Textfig., 1917. 

27. Die Winterbekdmpfung der Stechmiicken. — Zeitschr. f. angew. Entomo- 
logie, Bd. 4, S. 327-331, 1917. 

28. Beitrdge our Kenntnis der Lehensweise unserer Stechmiicken. I. Cber 
die Eiablage der Schnacken. — Biol. Zentralbl. Bd. 37, S. 507-531, 
1 Textfig. 1917. 

29. (Gemeinsan mit Dr. Schluter). Die gemeine Stechmiicke und die 
Bekdmpfung der Miickenplage. — Merkblatter d. Deutsch. Ges. f. 
angew. Entomol., N.0 3 (Serie 1), 8 S., Halle S., Dr. Schluter, u. 
Mass., 1919. 

30. Systylis Hoffi n. gen., n. sp., eine neue Vorticellide. — Biol. Zenibral., 
Bd. 39, S. 41-59, 7 Textfig., 1919. 

31. Beitrdge our Kenntnis der Lebensweise unserer Stechmiicken. IV. 
(gemeinsam mit M. Buschkiel) ; Die Parasitender Stechmiicken- 

larven. — Biol. Zentralbl., Bd. 39, S. 101-111, 3 Textfig., 1919. 
32. Beitrdge sur Kenntnis der Lebensweise unserer Stechmucken. V. Eier 

und Eisahn der einheimischen Stechmiicken. —■ Biol. Zentralbl., Bd. 
40, S. 337-354, 22 Fig., 1920. 

33. The Mammary Apparatus of the Mammalia in the light of Ontogenesis 
and Phylogenesis. — 145 S., 47 Textfig., Methuen & Co., London, 
1920. 

34. Die e.rperimentelle Erzcugung Von Hiillen bei Infusorien als Parallele our 
Membranbildung bei der kiinstlichen Parthenogenese. — Naturwissens- 
chaften, H. 4, S. 1-6, 1921. 

35. Neue Versuche und Beobachtungen iiber die Hiillenbildung und Hiillsubstans 
der Infusorien. — Verb. Deutsch. Zool. Ges., Bd. 26, S. 35/36, 192il. 

36. Die Gelatinierbarkeit des Protoplasmas als Grundlage eines Vcrfahrens 
our Schnellanfertigung gefdrbtcr Danerprdparate von Infusorien. 
— Arch. f. Prort., Bd' 43, S. 467-480, 1 Textfig., 20 Taf., 1921. 

36a. Ein Verfahrcn our Schnellanfertigung usw. — Verb. Deutsch. Zool. Ges., 
Bd. 26, S. 39, 1921. 

37. Cber ein angebliches Fliegenbekdmpfungsmittel. — Zeitschr. f. angew. 
Entomol., Bd. 8, S. 176-178, 1921. 

38. Die Obstmade und Hire Bekdmpfung. — Umschau, 26. Jahrgang, S. 
358-361, 1922. 

39. Zur Systematik dcr CHiatengattung Colpidium. — Zool. Anzeiger, Bd. 
55, S. 21-28, 1922. 

40. Die Bcdeutung der Wasserstoffionenkenoentration fiir soologische Ver- 
suche- — Verb. Deutsch. Zool. Ges., Bd. 27, S. 81-82, 1922. 

41. Cber Protoooen aus Rascnaufgiissen. — Verb. Deutsch. Zool. Ges., Bd. 
27, S. 88-90, 1922. 

42. Versuche mit schwefliger Sdure our Vernichtung iiberzcinlerndcr Stech- 
miicken. — Arb, a. d Staatsinst. f. exper. Therapie u. d. Georg 
Speyer-Haus, Frankfurt/M., Heft 15, S. 37-45, 1922. 

43. Die Ausscheidung entgiftender Schutostoffe bei Ciliaten. — Centralbl. 
Bakt. Parasitenk., I. Abt. Orig., Bd. 89, S. 87-90, 1922. 
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44. Hiillenbildung und Gehdusebau bei Protosocn. — Mikrokosmos, Bd. 16, 
Heft 6, S. 97-104, 1923. 

45. Methodologisches zur Untersuchung der Galvanotaxif bei Infusorien. — 
Biol. ZentraM, Bd. 43, H. 5, S. 494-496, 1923. 

46. Ein einfacher, insbesondere fiir kleine Fliissigkeitsmengen geeigneter 
A p par at stir Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration (Hy- 
drionometer) mit den Michaelisschen Indikatoren. — Deutsch. Med, 
Wochenschr., Nr. 6, S. 164-166, 1924. 

47. Die Ausscheidung von Schutsstoffen bei einzelligen Lebewesen. —1 54. 
Ber. d. Senck. Naturf. Ges., H. 3, S. 49-66, 1924. 

48. Die Kerne der Trypanosomen und ihr Verhalten zur Nuclealreaktion. — 
Arch. f. Protistenkunde, Bd. 48, S. 509, 1924. 

49. Neues iiber das Tektin. — Verh. Deutsch. Zool. Ges., Bd. 29, S. 91, 1924. 
50. Die Erforschung des Meeresplanktons. — 55. Bericht d. Senck. Naturf. 

Ges.. H. 4, S. 121, 1925. 
51. Ein einfacher, fiir hydrobiologische, zoologische und botanische Zwecke 

geeigneter Apparat zur Messung der IVasserstoffionenkonzentration. 
— Arch. f. Hydrobiologie, Bd. IS, S. 585-605, 1925. 

52. Neue Mittel zur Ungeziefer-Bekdmpfung. — Zeitschr. f. Desinf. u. Ge- 
sundheitswesen., H. 6, 44, S., 1925. 

53. Die Bedcutung der Wasserstoffionenkonzentration fiir die Hydrobiologie. 
■— Verh. d. Intern. Vereinigung f. theor. u. angew. Limnologie, Bd. 
3 S 56, 1926. 

54. (Gemeinsam mit O. HarnIsch). Zahl der Chromosomen bei den Tier en. 
— Tabulae Biologicae, Bd. 4, S. 83-113, 1927. 

55. Ergebnisse einer zoologischen Forschungsretse in Brasilien 1913-1914. 
(Reisebericht). —1 Abhandl. d. Senck. Naturf. Ges., Bd. 40, H. 3, 
S. 181-235, 1927. 

56. Zum Problem der Fibrillenbildung. Entstehung von Fajern durch Zug im 
lebenden Organismus. — Zool. Jahrb., Abt. f. Zcol. u. Phys. d. Tiere, 
Bd. 45, S. 707-716, 1928. 

57. (Gemeinsam mit. E. Reisinger). Plathelminthes, allgemeine Einleitung 
zur Naturgeschichte der Plathelminthes. — KukenThal, Handb. der 
Zoologie, Bd. 58 II. 1, S. 34-51, 1928. 

58. Die Stdbchenstruktur der Tektinhiillen. —- Arb. a. d. Inst. f. exper. The- 
rapie u. d. Georg Speyer Haus, Frankfurt a/M., H. 21, S. 26-31, 1928. 

59. Die pH-Bestimmung mit dem Hydrionometer. — Handb. d. biol.- Arbeits- 
meth. Abt. IX, S. 1551-1562, 1930. 

60. A secrepdo de subslancias desintoxicantes de defeza nos protozodrios. — 
Arch, do Inst. Biologico, Sao Paulo, Vol. 3, Pg. 69-76, 1930. 

61. Plathelminthes. — Handworterbuch. d. Naturwiss., 2. Aufl., Bd. 7, S. 
1105-1138, 1932. 

62. Die neue Mikrozeitlupe zur mikroskopischen Analyse schneller Bewe- 
gungsvorgdnge. — Verh. d. Deutsch. Zool. Gas. 35, Zool. Anz. Suppl., 
Bd. 6, S. 232-243, 1933. 

63. Turbellaria — Kukenthal, Handb. d. Zoologie, Bd., II, 1, S. 52-293, 
1928-1933. 

64. (Gemeinsam mit E. Reisinger) Temnocephalida. — KukEnthal, Handb. 
d. Zoologie, Bd. II, 1, S. 294-320, 1933. 

65. Zur Autotomie des Eidechsenschwanzes. —' Biol. Zentralbl. 54, 1934. 
-66. A O-rigem dos Mammifcros —' Annaes da Academia Brasileira de Scien- 

cias — Tomo VII, N.0 1, Pg. 33, 1935. 



PROGRAMAS DE 1934=35 

l.1 SECCAO — FILOSOFIA 
SERIACAO 

1.° ano — Filosofia geral e Psicologia. 
Sociologia. 

2.° ano — Filosofia geral e Historia da Filosofia. 
Filosofia moral e social. 
Sociologia. 

3.° ano — Filosofia geral e Historia da Filosofia. 
Logica e filosofia das ciencias. 
Sociologia. 

PROGRAMA DE FILOSOFIA E PSICOLOGIA 

1.° anno — PSICOLOGIA — Os metodos, o objeto, os problemas. 
FILOSOFIA GERAL — Os grandes problemas da materia, 

da vida, do espirito. 
2.° anno — FILOSOFIA GERAL — Os metodos: metafisicos, dogmati- 

cos, criticismo; filosofia da induqao. 
FILOSOFIA MORAL E SOCIAL — Historia das ideas mo- 

ral's; o problema da natureza da sociedade. 
HISTORIA DA FILOSOFIA — Estudo de um grande autor 

(Platonismo, cartesianismo). 
3.° anno — FILOSOFIA GERAL — Estudo especial sobre um grande 

problema. 
HISTORIA DA FILOSOFIA — Estudo sobre um grande 

autor e sobre um grande texto. (Ex.: Descartes e «Cri- 
tica da Razao Pura»). 

LOGICA E FILOSOFIA DAS CIENCIAS — Historia dos 
metodos cientificos; o problema do valor da ciencia. 

PROGRAMA DA CADEIRA DE SOCIOLOGIA 

l.o anno — SOCIOLOGIA GERAL: 
Filosofia Social. 
Metodologia Social. 
Monologia Social- 
Historia da Sodiologia. 

2o anno — SOCIOLOGIA ESPECIAL: 
Sociologia mental e inter-mental. 
Ciencia dos costumes. 
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Sociologia juridica. 
Sociolo^ia crimiinal. 
Sociologlia economic a, 

3.o anno — SOCIOLOGIA ESPECIAL: 
Sociologia domesttica. 
Sociologia politica. 
Sociologia estetica. 
Sociologia religiosa. 
Sociologtia) linguistica. 
Sociologia normativa. 
Sociologia aplicada. 
Nog5es de etnologia. 

2/ SECCAO — CIENCIAS 
l.a Sub-Secgao — Ciencias Matematicas 

SERIAQAO 
1.° ano — Geometria (analitica e projectiva). 

Analise Matematica (l.1 parte). 
Fisica Geral e Experimental (1.° parte). 
Calculo Vectorial. 

2.° ano — Analise Matematica parte). 
Mecanica Racional. 
Fisica Geral e Experimental (2.' parte). 

3.° ano — Analise Matematica (3.11 parte) Geometria. 
Historia da Matematica. 

l." anno 

GEOMETRIA ANALITICA E PROJETIVA 

GEOMETRIA ANALITICA NO ESPACO: 

— Goordenadas cartezianas no espago 
— Equagdes da reta e do piano 
— Distanoia de dois pontos 
— Angulo de duas retas 
— Equagao normal de um piano e distancia de um ponto a um piano 
— Volume do tetraedro 
— Minima distancia de duas retas 
— Transformagao de coordenadas cartezianas 
— Coordenadas polares 
— Representagao das superficies e das linhals no espago; intersecgoes 
— Superficies algebricas e sua ordem 
— Equagdes da esfera, dos cilindros, cones e superficies de revolugao 
— Equagdes parametricals das curvas e das superficies. 
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GEOMETRIA PROJfiTIVA: 
— Elementos improprios 
— Lei de dualidade no piano e no espago 
— Coordenadas projetivas homogeneas 
— Razao anharmonfica de quatro elementos e suas propriedades 
— Grupos hatmonicos 
— Coordenadasi projectivas homogeneas 
— Projetividade entre formas de primeira especie 
— Elementos unidos e sua construcgao 
— Involugao em uma forma de primeira especie 
— Par comum a duas involugoes superpostas 
— Projetividade entre formas de segunda e terceira especie 
— Projetividade entre formas superpostas; elementos unidos; varios 

tipos 
TEORIA DAS CONICAS: 

— Polaridade definida por uma conica 
— Geragao de uma conica; construcgao 
— Teoremas de Pascal, Brianchon, Desargues 
— Propriedades diametrais de uma conica; centro, asintotas, eixos 
— Formas reduzidas da!s equagoes das conicas 
— Focos e diretrizes das conicas 
— Tranformagoes projetivas das conicas. 

TEORIA DAS QUADRICAS: 
— Polaridade definida por uma quadrica 
— Retas de uma quadrica e quadricas regradas 
— Propriedade diametrais de uma quadrica; centro, diametros, cone 

asintotico, pianos principais 
— Equagoes reduzidas das quadricas 
— Secgoes circulares de uma quadrica 
— Quadricas homofocais. 

TEORIA DA CtJBICA REVERSA: 
— Definigao projetiva da ciibica reversa 
— Construcgao de uma ourva medfente seis ipontos 
— Corda, tangente, superfiaie desenvolvuvel das tangentes 
— Propriedades projetivas e metricas. 

PROGR'AMA DE ANALISE MATEMATICA 
1.° ano 

1 — Recapitulagao da teoria dos determinantes 
2 — Equagoes e formas lineares; carateristica de uma matriz e teo- 

rema de Rouche-Capelli 
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3 — Complementos sobre os numeros reais e sobre os conjuntos li- 
neares 

4 — Extremes de um conjunto 
5 — Pontos de acumulacao 
6 —■ Fungoes, sucessoes, limites (definigoes e recapitulagao dos teo- 

remas fundamentais) 
7 — Extremes de uma fungao 
8 — Criterio geral de convergencia 
9 — Fungoes continuas (teoremas e definigoes principals); continui- 

dade uniforme 
10 — Conceito de derivada e regras de derivagao 
11 —• Infinttesimos e infinite 
12 — Diferenciais 
13 — Regra de L'Hosipital 
14 — Theoremas fundamentaes sobre derivadas 
15 — Raizes e extremantes das fungoes de uma variavel 
16 — Contato de curvas planas 
17 — Formulas de Taylor e Mac-Laurin 
18 — Numeros complexos; definigoes e operagoes fundamentais; raizes 
19 — Serie, conceitos gerais e recapitulagao dos criterios de convergencia 
20 — Convergencia absoluta das series; teorema de Riemann-Dini e de 

Dirichlet 
21 — Series duplas 
22 — Series de fungoes; convergencia uniforme e total; teorema do 

limite 
23 — Serie de potencias; circulo de convergencia; serie derivada 
24 — Transcendentes elementares e formulas de Euler 
25 — Derivadas e diferenciais das fungoes de varias variaveis 
26. — Derivagao das fungoes compostas 
27 — Fungoes homogeneas 
28 — Fungoes implicitas 
29 — Desenvolvimento de Taylor para as fungoes de varias variaveis 
30 — Maximos e minimos para as fungoes de varias variaveis 
31 — Asintotas das curvas planas 
32 — Pontos singulares das curvas planas 
33 — Envoltorias das curvas planas 
34 — Definigoes e propriedades das integrals definidas 
35 — Fungoes integraveis 
36 — Teoremas da media; derivada da integral, relativamente ao ex- 

treme superior 
37 — Regras de integragao 
38 — Integrais improprias 
39 — Integragao das fungoes racionais e de outras classes de fungoes 
40 — Integrais curvilineas 
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41 — Integrais dependentes de um parametro 
42 — Integrais duplas; definigoes e calculo 
43 — Formulas de Green; mudanga de variaveis" 
44 — Nogoes sobre as integrais multiplas 
45 — Quadratura das areas planas 
46 — Quadraturas aproximadas 
47 — Retificagao das curvas planas e reversas 
48 — Trtiedro fundamental e curvatura das curvas reversas 
49 — Normal e piano tangente ar uma superficie 
50 — Calculo dos volumes 
51— Area de uma superficie curva 
52 — Conceitos gerais e teoremas de existencia das equagoes diferenciais 
53 — Tipos integraveis das equagoes diferenciais de 1.* ordem 
54 — Equagoes de ordem superior; equagoes lineares gerais; equagoes 

lineares com coeficinte constante 
55 — Nogoes sobre as equagoes de derivadas parciais. 

PROGRAMA DE ANALISE MATEMATICA PARA O 2° ANO 

— Nog5es sobre a teoria das fungoes analiticas 
— Complementos sobre as equagoes diferenciais 
— Elementos de teoria dos numeros (congruencias) 
— Nogoes sobre a teoria dos grupos de substituigoes e das equa- 

goes algebricas segundo Galois. 

PROGRAMA DE ANALISE MATEMATICA PARA O 3.° ANO 

— A ser estabelecido em cada ano, desenvolvendo com carater mono- 
grafico uma das mais importantes teorias da Analise Matematica, 
formando um ciclo de 5 ou 6 anos pelo menos, de modo a expor 
em cada ciclo a parte mais interessante e viva de toda esta ciencia. 

PROGRAMA DE FISICA 
1.° anno 

METROLOGIA E MECANICA: 
1 — Medidas absolutas e relativas 

Erros acidentais e sistematicos 
Lei de Gauss 
Medidas de comprimento 
Medidas de angulos 

2 — Medida do tempo 
Cronographos 
Angulos sdlidos 
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3 — Elementos de cinematica 
Velocidade e aceleragao no movimento variado de um ponto 
material 
Lei fundamental de Newton 
Medida dinamica das massas e das forgas 
Teorema das quantidades do movimento 

4 — Trabalho e energia 
Teorema das for^as vivas 
Principio da conservaqao da energia 
Nogoes sobre centro de gravidade e momento de energia 

5 — Elementos de estatica 
Principio dos trabalhos virtuais 

6 — Sistemas de refereticias inerciais 
Grarwitagao 
Balanga 
Medida estatica da massa e dai forga 

7 — Verificaqao da lei de gravitaqao 
DeterminaQao da massa da terra 

8 — Sistemas absolutes de unidades de medidas 
Elementos de calculo dimensional 

MECANICA DOS FLUIDOS: 

9 — Noqoes sobre a constituiqao atomica dos elementos 
Isotopos 
Sistema periodico dos elementos 

10 — Propriedades caracteristicas dais particulas) elemtntares 
Raio de agao molecular 
Nogoes sobre estructura molecular dos cristaes 
Classificagao dos estados de agregagao 

11 — Equagao da estatica dos fluidos perfeitos 
Manometros 
Proveta de Mac Leod 

12 — Lei de Stevino 
Principio de Arquimedes 
Medida das pressoes elevadas 
Efeito piezoeletrico 

13 — Elementos da dinamica dos fluidos 
Movimento permanente dos fluidos perfeitos 
Equagao da continuidade 

14 — Teorema de Bernouilli 
15 — Medida de vazao com o tubo de Venturi 

Formula de Torricelli 
Id — Tubo de Pitot 

Bombas d'agua aspirantes 
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17 — Deformagoes elasticas 
Modulo de Young 
Modulo de torsao e de compressao 
Histerese elastica 

ATRITO: 

18 — Atrito de escorregamento 
Angulo de atrito 
Atrito de rolamento 

19 — Viscosidade 
Viscosimetros 
Lei de Poiseuille 

20 — Atrito do meio 
Lei de Stokes 
Nogoes sobre a sustentacao aerodinamica 

ALTO VACUO: 

21 — Difusao dos fluidos 
Bombas a difusao para o alto vacuo e bombas moleculares 

MOVIMENTO HARMONICO 

22 — Cinematica e dinamica do movimento harmonico simples 
Movimento harmonico amortecido 

23 — Composiqao dos movtimientos harmonicos 
Energia das oscilagoes harmonicas 

24 — Oscilagoes for^adas 
Resonancia 
Conjugagao dos sistemas oscilantes 

25 — For^as de inercia 
Forga centrifuga e aplicagoes 

26 — Cheque elastico e anelastico 

ACUSTICA: 

27 — Propagagao de umla onda em uma corda vibrante 
Equagao da onda 

2S — Velocidade das ondas elastlicas 
Nogoes gerais sobre os sons 

29 — Nogoes sobre alguns aparelhos acusticos e eletro-acusticos 
Analises dos sons 

30 — Principio de fonotelemetria 
Ultra-sons 
Fonotelemetria sobre a agua 



— 262 — 

OTICA GEOM£TRICA: 
31 — Leis elementares da otica 

Reflexao total 
Laminas e prismas 

32 — Teoria geometria de Gauss dos sistemas dioptricos ideals 
33 — Aumento linear e angular de um sistema dioptrico 

Pontos nodais 
34 — Sistemas afocais 

Aberra^oes dos sistemas opticos 
Aumento visual 
Microscoplio 

35 — Luneta • 
Binoculo 
Periscopio 

36 — Telemetro e coincidencia e telemetro estereoscopico 
37 — Principio de Fermat 
38 — Velocidade da luz e sua medida 

Medida do indice de refra^ao com o metodo do prisma e com c* 
metodo do refratamento total 

METEOROLOGIA 

39 — Constituigao da atmosfera 
Eletricidade atmosferica 
Raios cosmfcos. 

PROGRAMA DE FISICA 

2.o ano 

CALOR E TERMODINAMIGA: 

1 — Temperatura e sua medida 
Termometros a gaz e electricos 
Pirometros termoeletricos e de filamento evanescente 

2 — Medida das quantHades de calor 
Calorimetro de Bunsen e calorimetro de agua 
Definigao da energia termica 

3 — Transformagoes e ciclos 
Estado de equilibrio termico 
Trabalho externo produzido por um gaz 
Capacidade termicas e calores especificos 

4 — Primeiro principio de terminodinamica 
Energia interna e principio de conservagao da energia 
Equivalente mecanico do calor 
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5 — Propagagao do calor em um meio homogeneo 
Problema da barra 

6 — Gazes perfeitos 
Aplicaqao do primciro principio aos gazes perfeitos 
Equa^ao da adiabatica dos gazes perfeitos 

7 — Nogao sobre a teoria cinetica dos gazes perfeitos 
Caminho livre medlia 
Leis de Maxwvell e Boltzmann 
Significado cinetico da temperatura 

8 — Dedu^ao da equagao de estado dos gazes perfeitos 
Galores especificos dos gazes mono e pluriatomicos 
Nogoes sobre a theoria cinellica da evapora^ao e ebulicao 

9 — Machinas termicas 
Ciclo de Carnot com gazes perfeitos 
TransformaQoes reversiveis e irreversiveis 
Principio de Clausius 

10 — Escala termodinamica da temperatura 
Entropia 

11 — Segundo principio da termodinamica 
Desigualdade de Clausius 

12 — Aplicagoes do segundo principio da termodinamica 
Rendimento maximo de um ciclo de Carnot 

13 — Rendimento maximo de uma maquina termica qualquer 
Diagramas entropicos 

14 — Gazes reals 
Experiencias com os gazes moleculares 
Equagao de Van der Waal's 

15 — Isotermas dos gazes reais 
Equagao reduzida de Van der Waal's 

16 — Experiencia de Joule-Thomson 
Liquefagao dos gazes 
Maquinas frigorificas 

ELfiTRICIDADE E MAGNETISMO: 

17 — Campo de forga e potencial 
Equagoes das llinhas de forgas 
Trabalho em um campo de forga 
Campo gravitatorio uniforme 

18 — Campos newtonianos 
Potencial de uma carga ou massa puntiforme 

19 — Teorema de Gauss (dedugao) 
20 — Principios de eletrotastica 

Propriedades dos condutores 



— 264 — 

Teorema de Coulomb 
Descontinuidade do campo eletrico atratves de um folheto simples 

21 — Teoremas das superficies correspondenies 
Campo e capacidade de um condutor esferico 
Problema geral da eletrostatica 

22 — Condensadores 
Capacidade de um condensador esferico 
Ligagao em serie e em paralelo 

23 — Energia eletrostatica de um sistema de condiitores 
Energia do campo eletrostatico 
Constante dieletrica 
Eletrometro 

24 — Dipolos eletrioos e magneticos 
Iman em campo uniforme 
Momento magnetico 
Corpos para — dia — e ferro-magneticos 
Introdugao das massas magneticas ficticias 
Suceptividade 

25 — Propriedades dos corpos ferro-magneticos 
Histerese 
Duplos folhetos eletricos e magneticos 

26 — Lei de Biot e Savart 
Campo magnetico produzido por um condutor retilineo e por um 
condutor circular 

27 — Principio de equivaleneia 
Primdira equagao de Maxwell 
Forga magneto-motriz de um enrolamiento toroidal 
Circuitos magneticosi 
Lei de Laplace 
Regra de Fleming 
Galvanometro de quadro movel 

28 — Ag5es eletrodinamicas entre as correntes 
Lei de Lorentz 
Oscilographo de raios catodicos 

29 —■ Movimento dos eletrons nos campos eletrico e magnetico 
Aplicagao ao oscilografo 

20 — Lei de Ohm 
Propriedades da resistencia eletrica 
Lei de Ohm generalizada 

21 — Regra de Kirchhoff 
Ponte de Wheatstone 

22 — Energia de uma corrente eletrica 
Lei de JonAe 
Efeito Peltier 
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33 — Teoria1 eletronica dos metais 
Efeito termotonico 
Lei de Richardson 

34 — Diodos termoionicos 
Lei de Langmuir 

35 — Efeito fotoeletrico externo 
Lei de Einstein 
Celulas fotoeletricas a resistencia variavel 

36 — Efeito fotoeletrico de contato e efeito fotoeletrico interne 
Rendimento do efeito fotoeletrico 

37 — InduQao eletromagnetica 
I.ei de Faraday e Neumann 
Coeficiente de indugao mutua e de auto indugao 
Energia magnetica de uma corrente 

38 — Circuitos eletricos oscilantes 
Descarga de um condensador 
Formula de Thompson 

39 — Oscilagoes eletricas forgadas 
Nogoes sobre as correntes alternativas 
Impedancia 
Resonancia eletrica 

40 — Corrente de deslocamento 
Segunda equagao de Maxwell 
Sistemas de equagao de Maxwell 
Massa eletromagnetica de uma carga 

41 — Circuitos oscilantes abertos 
Produgao de ondas eletromagneticas 
EquagSes de uma onda eletromagnetica plana 

42 — Valvula termoionica 
Equa'gao do diodo 
Definigao das constantes caraicteristicafe de um triodo 

43 — Amplifioagao com resistencia e com transformadores 
Triodo gerador de oscilagoes continuas 

44 — Eletrolise 
Lei de Ohm para os eletrolitos 
Dedugao das leas de Faraday 

45 — Pilhas e acumuladores 
Forga eletromotriz na camada limite entre os dois meioc 

OTICA FISICA 
46 — Teoria eletromagnetica da luz 

Principles de Huyghenss 
Interferencias 
Espelhos de Fresnel 
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47 — Equagoes de uma onda plana 
Caminho otico 
Interferencia nas laminas delgadas 
Aplicagoes a metrologia e ao trabalho das superficies 

48 — Interferometro de Michelson 
Difragao 
Reticulo de difragao 
Medidas de comprimento de onda 

49 — Raios X 
Produgao de raios X com os tubos Coolidge 
Lei de absorgao 
Aplicagoes 
Interferencia com os raios X 

50 — Nogoes sobre a teoria dos espetros 
Fotometria 
Fotometros de celulas fotoeletricas 
Leis da radiagao termica (Kirchhoff, Planck) 

PROGRAMA DE MECANICA RACIONAL PRECEDIDA DE 
CALCULO VETORIAL 

Calculo vetorial 

1.' parte (1.° ano) 

A) ELEMENTOS DE ALGEBRA VETORIAL 

1 — Grandezas escalares e vetoriais. Grandezas vetoriais 
Livres e localizadas. Vetores livres. Convengoes sobre vetores 

2 — Soma de vetores. Produto de um numero real por um vetor, 
3 — Vetores coplanares. Vetores nao coplanares. 
4 — Produto escalar. Produto vetorial. 
5 — Produto mixto. Duplo produto vetorial. 
6 — Aplicagao das operagoes vetoriais elementares e algumas ques- 

toes de Geometria, 
7 — Grandezas polares e grandezas axiais. Generalidades e exemplos. 
8 — Rotagao de um vtor. Caso do piano. Operador i. Exponen 

ciais. Representagao de um vetor no piano. 

B) ELEMENTOS DE ANALISE VETORIAL: 

9 — Vetores fungoes de um escalar. Limites e continuidade. Hodo- 
grafo. Proposigoes mais importante sobre as fungoes vetoriais 
continuas. 
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10 — Derivada a derifencial de um vetor. Regras de derivacao. Pro- 
priedades das derivadas vetoriais. Derivadas sucessivas. Aplicagoes. 

11 — Estudo vetorial das curvas; a) Tangente. Normals. Piano nor- 
mal. Piano osculador. Piano retificante. b) Curvatura e torsao. 
Formulas de Frenet. Aplicagoes- c) Estudo das curvas planas. 

12 — FunQoes vetoriais de dois escalares. Limites e continuidade. 
Derivadas parciais. Diferencial total. 

13— Estudo vetorial das superficies; a) Piano tangente. Normal, 
b) Curvatura de uma linha tragada sobre uma superficie. Curva- 

tura de uma superficie. c) Aplicaqao as linhas particulares 
tragadas sobre uma superficie. 

14 — FunQoes escalares de ponto. Derivadas em uma direQao e suas 
propriedades. 

15 — Campo vetorial. Fungoes vetoriaes de ponto. Derivada em 
uma diregao e suas propriedades. 

16 — Integrais das fungoes escalares e vetoriais de ponto, extendidas 
a uma regiao do espago. 

2." Parte (2.° ano) 

A) COMPLEMENTOS DE ALGEBRA VETORIAL: 

17 — Sistemas de vetores localizados: a) Generalidade. b) Sistemas 
equivalentes de vetores. c) Redugao de um sistema de vetores. 

18 — Nogoes sobre os operadores vetoriais lineares. 

B) COMPLEMENTOS DE ANALISE VETORIAL; 

19 — Grandiente de uma fungao escalar de ponto e suas propriedades. 
20 — Rotor de uma fungao vetorial de ponto e suas propriedades. 
21 — Divergencia de uma fungao vetorial de ponto e suas propriedades. 
22 — Teoremas sobre o grandiente, sobre a divergencia e sobre o rotor. 

Aplicagoes. 
23 — Teorema de Stokes e suas aplicagSes. 

Observagao: — O programa do curso de Calculo Vetorial no 1.° Ano 
correspondente a 24 ligoes do professor catedratico. 

Mecanica Racional 

1." Parte (2.° ano) 

CINEMATICA 
1 — Consideragoes prelirminares. 
2 — Movimento de um ponto: a) Gcneralidades. b) Velocidade e 

aceleragao. c) Estudo de alguns movimentos simples. 
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Generalidades sob re o movimento de um solido 
Movimentos simples de um solido; estudo de movimento instan- 

taneo: a) DistribuiQao das velocidades. b) DlstribuiQao das 
aceleraqoes. c) Casos particulares: movimento em torno de um 
ponto fixo e movimento paralelamente a um piano fixo. 
Composigao de movimentos simultaneos: a) Generalidades. b) 
Teorema fundamental sobre a composigao de velocidade. c) 
Composigao de aceleragoes; teorema de Coriolis. d) Composi- 
53,0 de movimento em numero qualquer; casos mais importantes. 
e) Aplicagoes. 
Movimento continue geral de um solido. Casos particulares. 
Estudo especial do movimento de uma figura plana em seu piano. 

Aplicagoes. 

2." Parte 

INTRODUCAO A' ESTATICA E A' DINAMICA 

Conceito e prinoipios fundamentaes dal Mecanica. A Estaticat A 
Dinamica. 
Trabalho das forgas. Fungao de forgas e suas condigoes de exis- 
tencia. 
Geometria das massas: a) Centro da gravidade. b) Momen- 
tos de inercia. 
Cinetica: a) Quantidades de movimento e momentos cineticos. b) 
Forgas vlivas. c) Forgas de inercia. 
As unidades em mecanica. Homogeneidade e semelhanga em Me- 
canica. 
Atragao universal. Equagoes da Laplace e de Poisson. Atra- 
gao sobre um ponto material distante. 

3.* Parte 

ESTATICA 

Equilibrio de uim ponto materJal: a) Ponto livre. b) Ponto 
sobre uma superficie fixa. c) Ponto sobre uma curva fixa. 
Equilibrio de um sistema de pontos materiais: a) Generalida- 
das. b) Condigoes necessarias de equilibrio. 
Equilibrio de um solido livre. Casos particulares de distribuigao 
de forgas. 
Equlslibrio de um solido sujeito a ligagoes. 
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19 — Equilibrio de sistemas deformaveis: a) Grupos die solidos su- 
jeitos a ligagoes. b) Poligonos funiculares. c) Sistemas ar- 
ticulados^ d) Fio flexivel; catenaria. 

4.° Parte 

DINAMICA DO PONTO 

A) DINAMICA DO PONTO LIVRE: 

20 — Equagoes diferenciais do movimento de um ponto material. 
Teoremas gerais. 

21 — Movimento retilineo: a) A forga e proportional a distancia a 
um ponto fixo. Movimento vibratorio simples e amortecido. b) 
A forga e inversamente proporcional ao quadrado da distancia^ c) 
Moviiroento dos graves no vasio e no ar. 

22 — Movimento dos projetis: a) Movimento dos projetis no vasio. b) 
Movimento dos projetis no ar; curva balistica. 

23 — Movimento devido a forga central; a) Propriedades do movi- 
mento. b) A forga e fungao da distancia ao centro fixo- c) A 
forga e fungao da distancia ao centro fixo. c) Caso da attagao 
newtoniana; movinmento dos plan etas; Leis de Kepler. 

24 — Questoes elementares de Mecanica Celeste. 

B) DINAMICA DO PONTO SUJEITO A LIGACOES: 

25   Movimento de um ponto sobre uma curva; a) Equagoes dife- 
renciais. b) Pendulo simples, c) Pendulo cicloidal. 

26 — Movimento de um ponto sobre uma superficie. a) Equagoes di- 
ferenciais. b) Pendulo esferico. 

5.a Parte 

DINAMICA DOS SISTEMAS 

A) TEOREMAS GERAIS: 
27 — Teorema das quantidades de movimento ou do movimento do 

-centro de gravidade. 
28 — Teorema do momento cinetico. Casos particulares. Teorema das 

areas. 
29 — Teorema das forgas vivas. Teorema da energia. 
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B) DINAMICA DOS SOLIDOS: 

30 — Movimento de um solido em torno de um eixo fixo. Pendulo 
composto. 

31 — Movimento de um solido em torno de um ponto fixo. 
32 — Teoria do giroscopo. Aplicacoes. 
33 — Movimento de um solido livre. 

C) MOVIMENTO E EQUILIBRIO RELATIVOS : 

34 — Teoremas gerais: a) Caso de um ponto. b) Caso dos sistemas. 
35 Movimento e equilibrio relatives na superfidie da terra: 

a) Generalidades. 
b) Movimento dos graves. 
c) Pendulo de Foucault. 

6.' Parte 

ESTUDO GERAL DO MOVIMENTO E DO EQUILIBRIO DOS 
SISTEMAS SUJEITOS A LIGAgOES 

36 — Nogoes gerais sobre as ligagoes dos sistemas. 
37 — Principio de D'Alembert. 
38 — Teorema dos trabalhos virtuais. Equagao geral da Dinamica. 

Equagao geral da Estatica. 
39 — Calculo das reagoes pelo metodo de Lagrange. 
40 — Aplicagao do teorema dos trabalhos virtuais a problemas de 

Estatica. 
41 — Equagoes da Lagrange. Aplicagoes. 
^ Estabilidade do equilibrio e pequenos movimentos de um sistema 

material, 
43 Equagoes canonicas do movimento dos sistemas. 
44 — Principio de Hamilton; a) Introdugao matematica. b) Justifi- 

cagao do Principio Hamilton. 
45 — Teoria das percussoes. 

7." Parte 

MECANICA DOS FLUIDOS PERFEITOS 

A) EQUILIBRIO DOS FLUIDOS; 
46 — Equagoes gerais do equilibrio dos fluidos. 
47 Equilibrio relatlivo de um fluido animado de movimento de rotagao. 
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B) DINAMICA DOS FLUIDOS: 

48 — Equagoes gerais do movimento dos fluidos. Propriedades gerais 
do movimento. 

49 — Movimento oermanente. Teorema de Bernoulli. 

2.a SUB-SECCAO — ClfiNCIAS FlSICAS 
SERIAQAO 

Fisica Geral e Experimental (l.» parte) 
Calculo Vetorial. 
Geometria Analitica e Projetiva. 
Analise Matematica (2a parte). 
Fisica Geral e Experimental (2.a parte). 
Mecanica racional. 
Analise Matematica (2.a parte). 
Teorias Pisicas e Historia da Fisica. 
Fisica Geral e Experimental (Exercicios 
de Fisica). 
Analise Matematica. 

Os programas das materias do 1.° e 2.° anos, unicos que funcionaram 
em 1934 e 1935, sao identicos aos da Sub-Secgao de Ciencias Matematicas. 

3." SUB-SECCAO — CIENCIAS QUIMICAS 
SERIACAO 

Elementos de Geometria Analitica e Ana- 
lise Matematica. 
Fisica Geral e Experimental. 
Mineralogia. 
Quimica Inorganica ou Quinvica Organica. 
Quimica Organica ou Quimica Inorganica. 
Fisico-quimica ou Bioquimica. 
Quimica Superior. 
Bioquimica ou Fisico-quimica. 
Historia da Quimica. 

NOTA: — A Historia da Quimica sera dada conjun- 
tamente com as demais cadeiras, ^ medids do desenvolvimento do curso. 

ELEMENTOS DE GEOMETRIA ANALITICA 

1 — Generalidades sobre as coordenadas. Eixos coordenados em um 
piano. Medida das distancias. Equagao da Hnha reta. Genera- 
lidades sobre a representagao das linhas curvas. 

2 — Varias formas da equagao da reta (equagao normal, equagoes para- 
metricas). Angulo entre duas retas. Condigoes de paralelismo e 
de ortogonalidade. Distancia entre um ponto e uma reta. 

3 — Circulo. Equagao da reta tangente a um circulo. Circulo passan- 
do por tres pontos dados. 

4 — Transformagoes das cordenadas. Invariantes das transformagoes. 
Coordenadas polares. 

5 — Conicas. Teoria elementar das conicas como lugares geometricos. 
Equagoes canonicas da elipse, hiperbole e parabola. Propriedades 
dos focos, diretrizes e asintotas, 

i 

1.° ano — 

2.° ano — 

3.° ano — 

1.° ano — 

2.° ano — 
3.° ano — 
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ELEMENTOS DE CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 

6 — Numeros reais e classes contiguas. Conceito de fungao. Exem- 
plos de fungoes elementares e sua representagao grafica (fun- 
goes inteiras e racionais, fungoes circulares e circulares inversas 
fungoes exponencial e logaritmica). 

7 — Limite superior e inferior de um conjuncto. Theoria dos limites. 
Alguns limites fundamentais (lim- —* y Definigao das fun- X/- >■ o X 
goes contlinuas. x 

8 — Numero E Estudo do limite Un\ e da fungao ox 
X —O X 

9 —• Definigao de derivada. Derivadas das fungoes elementares. De- 
rivagao das fungoes composta e fungoes inversas. Derivada do 
produto e do quociente de duas fungoes. 

10 — Interpretagao geometrica das derivadas. Equagao da reta tan- 
gente a uma curva. 

11 — Teorema de Rolle e teorema da media. Maximos e minimos. 
12 — Integrals indefinidas. Formulas fundamentais do calculo integral. 
13 — Integragao por partes e por substituigao. 
14 — Integrals definidas. Calculo das areas. 
15 — Series. Criterios de convergencia. Serie de fungoe'si. 
16 —• Serie Taylor e desenvolvimento em serie das fungoes e x, sen x. 

17 — Equagoes differencials a derivadas ordinarias de 1." ordem. 
Exemplos de integragao. 

18 — Termometria. Termometros eletricos e oticos. 
19 — Calorimetria. Calores especificos. Condugao do calor. 
20 — Estado e transformagoes de um sistema de corpos. Trabalho ex- 

terno. 1.° principio da termodinamica. Equivalencia entre o ca- 
lor e o trabalho. 

21 — Teoria cinetica dos gazes perfeitos. Aplicagoes do principio. 
22 — Maquinas termicas. Ciclo de Carnot. 
23 — Principio de Clausius. Entropia. Irreversibilidade. RendSmiento- 

maximo das maquicas termicas. 
24 — Gazes reais. Equagao de Van der Waal's. 

(1 + x) (1 + x). 

FISICA 

TERMODINAMICA 

ELETRICIDADE E MAGNETISMO 

25 — Campos de forga e potencial. 
Campos newtonianos. 
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26 — Lei de Colomb e potendial de uma carga puntiforme. Principios 
da eletrostatica. Propriedade dos condutores. 

27 — Capacidade de um condutor e de um condensador. Baterias de 
condensadores. Energia eletrostatica de um sistema de condu- 
tores. 

28 — Eletrometros. Unidade de medida. Constante dieletrica. 
29 — Princiipio de magnetostatica. Momento magnetico de um dipolo 

magnetico. Corpos para — dia — e ferro magneticos. 
30 — Lei de Biot e Savart e aplicagoes. Lei de Laplace. Galvano- 

metro de quadro movel. 
31 — Aqocs eletrodinamicas. Lei de Lorenz. Movimento dos eletrons 

nos capos eletricos e magneticos. Oscilographo de raios catodicos. 
32 — Lei de Ohm- Propriedades da resistencia eletrica. Regra de 

Kirchhoff. Ponte de Wheatstone. Lei de Joule e energia ter- 
moionico. Diodos. Efeito fotoeletrico externo. Celulas fotoeletrica. 

34 — Induqao eletromagnetica. Lei de Faraday. Coeficiente de induqao 
mutua e de auto indugao. 

35 —• Circuitos eletricos oscilantes. Nogoes sobre as correntes alter- 
natiivas. Impedancia. 

36 — Circuito oscilantes abertos- Teorias das ondas eletro-magneticas. 
37 — Eletrolise. Lei de Ohm para os eletrolitos. Dedugao das leis 

de Faraday. 
38 — Pilhas e acumuladores. 

OTICA FISICA 

39 — Teoria eletromagnetica da luz. Principio de Huyghens. Inter- 
ferencias. Espelho's de Fresnel. 

40 — Equagoes de uma onda plana. Caminho otico. Interferencia nas 
laminas delgadas. 

41 — Interferometro de Michelson. Difragao. Reticulo de difragao. Me- 
didas do comprimento de onda. 

42 — Raios X. Produgao dos Raios X com os tubos Coolidge. Lei 
de absorgao. Aplicagoes. Interferencia com os raios X. 

43 — Nogoes sobre a teoria dos espectros. Fotometria. Fotometros de 
celulas fotoeletricas. Leis da radiagao termica. (Kirchnoff, Planck). 

Planck). 

PROGRAMA DE MINERALOGIA 

O programa de mineralogia a ser desenvolvido durante o anno acade- 
nv'co de 1935. compreendera dols cursos: um teorico, outro pratico. 

No curso teorico serao estudadas; 



MINERALOGIA GERAL 

Propriedades morfologicas dos minerais. 
Propriedades fisicas dos minerais. 
Propriedades quimicas dos minerais. 
Genese. 
Paragenese. 

MINERALOGIA ESPECIAL OU DESCRITIVA 

Estudo detalhado dos minerais mais importantes entre os da classe dos 
elementos natives dos sulfuretos, arseniatos, etc., dos sulfosais, dos aloides, 
dos oxidos, dos sais oxigenados, tendo-se sempre em vista os mais impor- 
tantes existentes no Brasil. 

No curso pratico, se realizara o seguinte grupo de exercicios: 

MORFOLOGIA 

Orienta^ao dos cristais determinagao das formas simples e com- 
postas projegao estereografica; calculo cristalografico. 

OTICA 

Goniometria; microscopia, determinagao pratica dos minerais mais co- 
muns, por intermedio de suas propriedades fisicas e quimicas; 

Identificagao das principals pedras preciosas lapidadas e das mais 
comuns imitagoes. 

Para habituar o estudante a linguagem e a discussao cientificas e para 
facilitar o estudo da materia estabelecer-se-a o sistema, do coloquio, isto e o 
estudante ou grupo de estudantes, de acordo com o professor, estabelece- 
rao um ou mais dias por mez, em bora que nao sejam as das ligoes teori- 
oas cu praticas, para que se realizem eventuais esclarecimentos das ques- 
toes da materia dada, com ampla liberdade de discussao sobre o assunto 
que houver sucitado o coloquio. 

PROGRAMA DE QUIMICA 

I 

1 — QUIMICA EXPERIMENTAL GERAL E INORGANICA 

Serao ministradas ligoes versando sobre as leis fundamentais da Qui- 
mica, sobre os elementos quimicos e suas combinagoes mais importantes, 
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baseadas em experiencias demonstrativas. O principal objetivo de tais 
ligoes sera o de levar os fatos quimicos. Nao manipulagao dos elementos 
seguir-se-a o sistema periodico, procurando-se realgar, resumir e comparar 
as qualidades carateristicas das diversas familias dos elementos. Os va- 
ries elementos, serao considerados, conforme a sua importancia para a 
vida, a cultura e a industria, sendo expostos os processes tecnicos mats 
importantes, cuja explicagao se fara por meio de experiencias carateristi- 
cas a cada um deles. 

2 — QUIMICA EXPERIMENTAL ORGANICA 

As ligoes versarao, em resumo, sobre as classes de compostos de car- 
bono mais importantes, cuja explanagao se fara por meio de experiencias 
demonstrativas. Serao tornados por base, os grupos funcionais para a di- 
visao da materia, considerando-se simultaneamente as combinagoes alifa- 
ticas, aromaticas e heterociclicas, de modo que os estudantes possam ter 
um apanhado geral sobre as combinagoes organicas. Serao tratados a 
parte os grupos de importancia capital para as fungoes vitais, como. as 
gorduras, os albuminoides e carbohidratos, bem como os processes prin- 
cipals referentes a industria. 

3 — QUIMICA ESPECIAL SUPERIOR 

Terao um carater tecnico as aulas constantes desta parte, em opo- 
sigao as dos itens 1 e 2. Dividir-se-ao elas em duas partes; 

a) Teorias de Quimica: Considerar-se-ao as teorias quimicas, se- 
guindo a historia, o desenvolvimentos das teorias sobre a estru- 
tura da materia e a essencia das combinagoes quimicas; atomos, 
moleculas, combinagoes primarias e de ordem superior, cristais, 
combinagoes complexas e as isomerias inorganicas (estereoqui- 
mica). 

b) Sistematica dos elementos e suas combinagoes: Outra sera a 
orientagao dada ao curso, divergindo da seguida nos pontos 1 e 2; 
serao explicados, comparativamente, os elementos e os diferen- 
tes grupos de combinagoes, constando sempre as respetivas com- 
binagoes de ordem superior e as classes de cominagoes complexas. 
Far-se-a, outrosim, exposigao de teorias e problemas modernos, 
deixando-se de parte teorias classicas, que serao tratadas nas 
partes 1 e 2. 

4 — FISICO-QUIMICA 

Aulas experimentais. 

S — BIO - QUIMICA 
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II 

EXERCICIOS PRATICOS 

Os estudantes deverao, nestes exerckios, aprender a conhecer os fe- 
nomenos mais importantes e exercitar-se na tecnica experimental da qui- 
mica; reagoes dos iontes de maior importancia, analises qualitativas 
simples, analises titrimetrkas e gravimetrkas, eletro-analises, analises de 
gazes, preparagoes inorganicas, experiencias demonstrativas (escolares) de 
quimica organka e inorganka, exposigoes com demonstragoes de experkn- 
dias. O estudo sera completado com um pequeno trabalho experimental^ 
cujos resultados devem ser escritos. 

4.* SUB-SECCAO — CIENCIAS NATURAIS 
SERIACAO 

1.° ano — Fisica Geral e Experimental. 
Quimica. 
Mineralogia. 
Biologia Geral. 
Botanica. Zoologia, 

'.0 ano — Petrografia. Paleontologia. 
Biologia Geral. Bioquimica. 
Botanica. 
Zoologia. 

3.° ano — Geologia. 
Botanica. 
Zoologia. 

FISICA GERAL E EXPERIMENTAL 

O programa respective e identico ao da Snb-Segao de Ciencias 
Quimicas. 

MINERALOGIA 

O programa respetivo e identico ao da Sub-Secgao de Ciencias Qui- 
micas. 

PROGRAMA DE BIOLOGIA GERAL 

O programa da Cadeira de Biologia sera estudado em 2 anos letivos. 
Na 1." parte, far-se-a, em aulas teoricas, o esudo dos problemas ge- 

rais sobre os seres vivos (carateres proprios dos seres vivos, origem da 
vida, etc.). da citologia, abrangendo: teoria celular, morfologia e fi- 
siologia celulares, reprodugao dos seres vivos e problemas sobre o sexo. 

O curso pratico versara sobre mkroscopia, tecnica microscopica, te- 
enkas citologkas geraes e citologia pratica. 
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Na 2.• parte as aulas teoricas dirao respeito a hereditariedade, varia- 
gao, evolugao, organizagao geral dos metazoarios e metafitos, nutrigao 
e crescimento, mecanismos de integragao nos metazoarios e metafitos. 

As aulas praticas serao dedicadas nao so ao estudo pratico dos assun- 
tos estudados teoricamente mas ainda ao estudo da historia dos vertebrados^ 

De comum accordo com o professor de Zoologia, foi resolvido que, 
emquanto os alunos fizerem o curso de Invertebrados em Zoologia, se- 
guirao em Biologlia a l." parte e quando seguirem o de Vertebrados, farao 
a 2.a parte de Biologia. 

Assim sendo, o curso de Biologia sera feito, ora no 1.° e 2° ano, ora 
no 2.° e 3.° ano. 

PROGRAMA DE BOTANICA 

Os cursos de Botanica se dividem em tres partes: 
I — Anatomia e morfologia da planta 

II — Sistema e filogenia do reino vegetal 
III — Fisiologia vegetal 
Os cursos da l." e 2." partes podem ser frequentados em comum pelos 

estudantes do 1.° e 2.° anos, podendo os deste ultimo comeqar pela 1.* ou 
2.a parte que serao ministradas alternativamente. A 3." parte (Fisiolo- 
gia Vegetal) ficara reservada para os estudantes do 3.° ano, cujo nivel de 
cultura, necessario em Quimica, Fisica e Botanica Geral, estara entao 
atingido. 

1.* Parte 

ANATOMIA E MORFOLOGIA DA PLANTA 

a) Introdugao. 
Definigao da Botanica, como Ciencia. 
Seus limites; aeus ramos. 
Sua significagao na pratica e na Ciencia humana. 

b) Histologia. 
I — A celula. Vida e organizagao da celula. 

A celula dos unicelulares; algas e cogumelos. 
Protoplasma. Nucleo. Cromatoforos, etc. 
A divisao da celula. 
A celula dos pluricelulares. Diversidade de sua forma, de sua 
estrutura e de sua fungao. 

II — Histologia das plantas pluricelulares. 
Os meristemos primarios e secundarios. 
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Os tedidos assimiladores. 
Os tecidos condutores. 
Os teoidos de sustentagao. 
Os tecidos de secregao. 
Os tecidos de protegao. 

c) Morfologia da planta 
I — Os orgaos vegetativos. 

A raiz. 
O caule. 
A folha. 

II — Os orgaos de reprodugao: 
das plantas criptogamas. 
das plantas fanerogamas. 

2.a Parte 

SISTEMA E FILOGENIA DO REINO VEGETAL 

a) Introdugao 
Definigao da Ciencia sistematica- O desenvolvimento das concepgoes 
sistematicas. Linneu. Darwin. 

b) As classes das plantas criptogamas. 
Algae. 
Fungfi. 
Schizophyta. 
Bryophyta. 

c) As classes intermediarias entre Criptogamia e Fancrogamia. 
Pteridospermae. 
Gymnospermae. 

d) Os Fanerogamos. 
Dicotyleae. 
Monocotyleae. 

3.' Parte 

FISIOLOGIA VEGETAL 
a) Introdugao 

Caracteres da substancia vtiva. 
b) A nutrigao 

1 — A assimilagao dos carbohidratos. 
2 — A respiragao. 
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3 — O ciclo da agua: 
Absorgao. 
Emissao. 
Condugao. 

4 — Absorgao dos elementos minerals ou organicos. 
5 — O ciclo do azoto. 
6 — Circulagao e acumulagao das substancias nutritivas. 
7 — Nutrigao das plantas heterotrofitas. 

c) Desenvolvimento e crescimento da planta 
1 — Multiplicagao das celulas. 
2 — Diferenciagao das celulas e dos tecidos. 
3 — Crescimento dos tecidos, em comprimento espessura. 

d) Os movimentos da planta 
1 — Os Taxies. 
2 — Os Tropismos. 
3 — Os Nasties. 

e) A fisiologia e a reprodugao. 
1 — Reprodugao vegetativa 
2 — Reprodugao sexual: 

a) Fecundagao. 
b) Formagao do embriao. 

3 — As leis da hereditariedade. 

PROGRAMA DE ZOOLOGIA 

O curso de zoologia versara sobre a organisagao de todas as classes 
essenciais do reino animal e dos fenomenos vitaes correspondentes. Tal 
objetivo sera conseguido, unindo, aos estudos teoricos, observagoes e 
experiencias pessoais dos alunos. Para tanto, as prelegoes teoricas da- 
das em aula, se farao sempre acompanhar de exercicios e demonstragoes 
Alem disso, os alunos, em aulas praticas independentes, terao de se fa- 
milfiarizar, por meio de estudos macro e microscopicos de preparagoes e 
dissegoes, de experiencias embriologicas e fisiologicas, com a morfo- 
logia e biologia dos generos mais importantes dos animais, de preferencia 
representantes da fauna brasileira. O material necessario sera colecionado, 
a parte, em excursoes especiais, servindo ao mesmo tempo, para dar, aos 
alunos, conhecimento dos principals metodos de colheita e da tecnica 
particular do naturalista no campo. As aulas teorico-praticas, em nume- 
ro de duas por semana (quarta-feira, das oito as onze e meia, e sexta-feira 
das nove e tres quartos as onze e meia) versarao: 
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1 — DA MORFOLOGIA E BIOLOGIA DOS INVERTEBRA- 
DOS. 

2 — DA MORFOLOGIA E BIOLOGIA DOS VERTEBRADOS. 
ocupando-se um ano letivo para cada grupo, come?ando, igualmente, os 
alunos dos dois primeiros anos com uma ou outra destas partes. Fora 
deste curso fundamental, havera, em que se tratalrao dos seguintes capitulos: 

1 — EMBRIOLOGIA DOS ANIMAIS E FISIOLOGIA DO 
DESENVOLVIMENTO 

2 — FISIOLOGIA ANIMAL 
3 — ZOOGEOGRAFIA E ECOLOGIA DOS ANIMAIS 
A estas aulas teorko-praticas assistirao, alem dos alunos dos dois 

primeiros anos, os do terceiro ano; elas servirao para completar o curso 
fundamental e, assim, conduzir os alunos, progressivamente, ao estudo dos 
problemas atuais da ciencia moderna. 

Os alumno.s dos tres atinos estarao preparados, assim, para a realiza- 
qao, por iniciativa propria, de investiga?oes cientificas que os habilitexn ao 
doutoramento. 

PROGRAMA DAS AULAS EXPERIMENTAIS DE QUIMICA PARA 
A SUB-SEQAO CIENCIAS NATURAIS. 

Noqocs e leis fundamentais da Quimica. 
Bases teoricas da Quimica analitica. 
Compoirtamento Quimico e analitico dos metais de importancia para 

naturalistas, das combinagdes desses metais e dos acidos mais importantes. 
Sistema periodico. dos elementos quimicos. 
Bases da analise titrimetrica e deterroinagao da concentragao dos ions 

de hidrogenio. 
Bases da analise de gazes. 
Bases da quimica coloidal. 
Todas as aulas serao acompanhadas de muitas experiencias. 

S.m SUB-SEQAO — GEOGRAFIA E HISTORIA 
SERIACAO 

1.° ano — Geografia. 
Historia da Civilizajao. 
Etnografia brasileira e no^oes de tupi- guarani. 

2.° ano — Geografia. 
Historia da Civjliza^ao. 
Tupf-guarani. 
Historia da Civiliza^ao Americana (inclu- 
sive pre-historia). 

3." ano — Geografia. 
Historia da Civilizagao Brasileira. 
Historia da Civilizacao. 
Tupl-guarani. 

NOTA:— O ensino de Geografia e de Historia da 
Givilizafao tera caracter rotativo e sera 
distribuido de accordo com a divisao da 
materia, movel com a successao das tur- 
mas de alumnos. 
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PROGRAMA DE GEOGRAFIA 
1.° ano. 

Relevo. 
Populagao. 

2.° ano: 
CBima e vegetagao. 
Geographia da circulagao. 

3.° ano: 
Hidrografia economica. Geografia da energia. Os grandes produtos. 
Destes cursos, constarao excursoes geograficas e trabalhos praticos. 

PROGRAMA DA CADEIRA DE H1STORIA DA CIVILIZACAO 

1/ parte: 
HISTORIA ANTIGA E MODERNA — Contemporanea. 

2.* parte: 
HISTORIA MODERNA E MEDIEVAL — Contemporanea 

3.' parte: 
HISTORIA ANTIGA E MEDIEVAL 

O ensino da cadeira de Historia da Civilizagao tera carater rotativo. 

PROGRAMA DE ETNOGRAFIA BRASILEIRA E LINGUA 
TUPI-GUARANI 

ETNOGRAFIA 

Introdugao 

Conceito e objeto de Etnografia 
Postulados da Etnografia moderna 
Forgas evolutjivas da vida etnica 
a) Generalidades 
b) Fatores evolutivos externos: 

Clima 
Solo 
Reino vegetal 
Reino animal 
Reino mineral 

I — 
II — 

III — 
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c) Fatores evolutivos historicos 
d) Fatores evolutivos internos 
e) Fatores evolutivos sociais. 

Primeira Parte 

I — Noticia sobre o problema da origem dos povos americanos. 
II — As populagoes do Brasil. 

Ill — Ideas gerais sobre a dispersao das tribus. 
IV — Classificagao das tribus e sua nomenclatura 
V — As linguas e os dialetos- 
VI — As tribus do literal: a) norte; b) centro: c) sul. 

VII — As trlibus do interior; a) regiao amazonica; b) araxas cen- 
trais; c) sul e oeste; d) Paraguai, Bolivia, Uruguai etc. 

Segunda Parte 

I — Cultura material das tribus 
a') Alimentagao 
b) Ocas e tabas 
c) Adornos em geral 
d) Armas e processos de defesas 

II — Tecnologia 
a) Trabalho pessoal e social 
b) Atividades referentes a coleta de alimentaQao. 
c) O fogo 
d) Habilidades industrials 
e) Utensilios diversos 
f) Meios de transportes 

III — A sociedade 
a) Tribu e familia 
b) Vida social 
c) Propriedade 
d) Dtireitos e deveres 

IV — Cultura espiritual 
a) A lingua 
b) A arte 
c) Supertigoes e institutigoes religiosas 

Terceira Parte 

I — A familia Tupi-Guarani 
II — Situagao geografica dos Tupis-Guaranis e das tribus tupi- 

guaranizadas. 
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a) Tupis da costa do Brasil 
b) Guaranis do Paraguai, Argentina, etc. 

III — Cultura material dos tupis-guaranis 
a) Habitagao 
b) Utensilios domesticos 
c) Agricultura 
d) Armas e utensiKios de guerra, caga e pesca 
e) O fogo 
f) Alimentagao e seu prepare 
g) Bebidas 
h) Protegao do corpo 
i) Adornos 
j) Pintura, tatuagem e deformagoes corporais 
k) Higiene 
1) Meios de transporte 

m) Instnimentos de musica 
n) Tecidos e ceramica 
o) Prepare de medicamentos 
p) Sepulturas 

IV — Cultura espirlitual 
a) Lingua Geral ou Tupi-Guarani 
b) Arte, musica, dansa, canto, desenho, pintura, etc. 
c) Superstigoes e rituais diversos 
d) Ideas geraes sobre as relagoes de familia. Vida sexual. 
e) Nasdimento, puberdade e velhice 
f) A morte 
g) Cerimonias funebres. 

Nota — Em suas linhas geraes este programa segue a orientagao de 
Haberlandt. 

LINGUA TUPI-GUARANI 

Indrodugao 

Esbogo historico da lingua tupi-guarani, zonas de predominio 
nos seculos XVI e XVII. 
As primeiras gramaticas da lingua. Anchieta. Figueira e 
M on toy a. 
Estudos modernos. Filologia comparada. Literatura. 

Primeira Parte: FONOLOGIA 

I — Estudo geral das vogais e consoantes; ditongos; silaba e vo- 
cabulo. 

I — 

II — 

III — 
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II — Origem das vogais, suas transformagoes. Grupos vocalicos'. 
Alteragoes das vogaes. Permutas. 

Ill — Origem das consoantes. Grupos consoantes. Alteragao e per- 
muta das consoantes. 

VI — Figuras de dicgao. Quantidade e acento. Vogais surdas. 
i 

Segunda Parte: ORTOGRAFIA 

I — Estudo geral dos sistemas ortoigraficos usados na grafia da 
lingua. O alfabeto portuguez; vantagens e inconvenientes de 
seu emprego. Sistemas especiaes ortograficos. 

II — Sinaes ortograficos especiaes mais comuns nas obras classicas. 

Terceira Parte: LEXICOLOGIA 

Capitulo I 

I — Os elementos morficos e a palavra 
II — Ralizes 

III — Sufixos e prefixes 
IV — Estudo especial de alguns afixos de uso corrente na toponimia 
V — Processes ou reiformas de derivagao; 

VI — Palavras e frases 
VII — Glossarios, morfologico e alfabetico 

VIII — Alteragoes das linguas e em especial do tupi-guarani. Alteragoes 
lexicas; neologismos e hibridismos. 

IX — O sentido das palavras 

Capitulo II 

X — Classificagao geral dasi palalvras 
XI — Onomatopeios e frequentativos. Interjeigoes 

XII — Substantives 
XIII — Pronomes 
XIV — Adjectives 
XIV — Adjetivos 

XV — Verbos 
XVI — Posposjgoes 

XVII — Conjungoes e adverbios 
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Quarta Parte: FR'ASEOLOGIA 

I — Fraseologia ou sintaxe em geral. A oragao e seus elementos 
loglicos. Divisao das oragoes. 

II — Concordancia. Emprego dos modos e tempos verbais. Os re- 
latives. 

III — Construgao. Ordem das palavras na preposigoes. 
IV — Carateristicos essenciais da sintaxe tupi-guarani. 
V — Tradugao e .interpretagao dos textos. 

PROGRAMA PARA O CURSO DA HISTORIA DA CIVILIZAQAO 
BRASILEIRA 

I — Quadro geral da dmlizagao portugueza em principios do 
Sec. XVI. 

II — Descobnimento do Brasil Primeiras tentativa's do reconhe- 
cimento da terra. Primeiras demonstragoes de trafico co- 
mercial. 

III — Os primeirO'S povoadores. 
IV — A tentativa colonizadora de Martim Alfonso de Souza 
V — A experfencia feudaliforme das capitanias. 

VI — Os elementos da colon|izagao. 
VII — Aspetos do territorio. Motivos de heterogenizagao etnica. 

VIII — A fundagao dos nucleos principals. Primordios da vida mu- 
nicipal e da administragao geral. 

IX — A atuagao missionaria e da Igreja em geral. 
X — O desenvolvim|ento da colonia no Sec. XVI. Rudimentos 

de cultura. 
XI — Primeiras exploragoes do «hinterland». 

XII — As informagoes lusiitanas e alienigenas quinhentistas sobre 
o Brasil. 

XIII — Primordios da (industrial assucareira e da pecuaria. 
XIV — Assaltos extrangeiros a resistencia lusitana. 
XV — Ampliagao do movimento entradista. D. Francisco de Souza. 

XVI — Aspetos da vida comum no Sec. XVII. 
XVII — As invasoes hollandezas e a reagao nacionalista. 

XVIII — Desenvolvimento progressive do aparelho administrative do 
Sec. XVII. 

XIX — A vida municipal! seie'entista. 
XX — O bandeirantismo da caga ao indio. 

XXI — A reintegragao lusai e suas consequencias^ 
XXII — Depoimentos alienigenas e os de orfigem portugueza sobre 

o Sec. XVII. 



XXIII — As letras e os progressos da cultura, no Sec. XVII. 
XXIV — A descoberta do ouro e suas consequencias. 
XXV — A expansao amazonica e a platina. 

XXVI — A civilizagao do ouro. 
XXVII — As letras e as artes no Brasil setecentista. 

XXVIII — Aspectos dos costumes colonials. 
XXIX — A colonizagao do territorio. 
XXX — Agiitagoes nativistas. 

XXXI — Transiplantagao da corte ao Brasil. Fim do periodo colonial. 
XXXII — A Independenoia e o primeiro Imperio. 

XXXIII — As Regencias, a Imprensa, a evolugao democratica. 
XXXIV — O desenvolvimento da industria cafeeira. 
XXXV — O rainado de Pedro II. 

XXXVI — Aspectos da drvilizagao imperial. 
XXXVII — As artes e as letras no Sec. XIX. 

iXXXVIII — Campanhas sociais. O abolicionismo. 
XXXIX — Ocaso e queda do Imperio. 

6.' SUB-SECAO — CIENCIAS SOCIAIS E POLlTICAS 
SERIACAO 

1.° ano — Sociologia Geral (Filosofia Social, Meto- 
dologia Social, Morfologia Social e His- 
toria da Sociologia). 
Filosofia Geral e Psicologia. 
Economia Politica e Finangas. 

2.° ano — Sociologia mental e inter-mental, Socio- 
logia especial, Ciencias dos costumes, 
Sociologia juridica, Sociologia criminal- 
Sociologia Economica. 
Historia da Civilizagao Brasileira. 
Historia das Doutrinas Economicas. Filosofia Geral e Historia da Filosofia. 

3.° ano — Direito Politico (Estado e Cfencias Ad- 
minis trativas). 
Estatistica. 
Sociologia Especial (domestica, politica, estetica, religiosa, linguistica, normativa 
e aplicada, Nogoes de Etnologia). 
Filosofia Geral e Historia da Filosofia. 

NOT A:—• A titulo complementar poderd haver, a 
juizo do governo e por indicagao da Con- 
gregagao, uma aula semanal de Geogra- 
fia Humana, durante os tres anos do 
curso. 

SOCIOLOGIA GERAL 

O programa respective e identico ao que figura na Segao de Filosofia. 

FILOSOFIA GERAL E PSICOLOGIA 

O programa respetivo e igual ao da Secgao de Filosofia. 
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HISTORIA DA CIVILIZAgAO BRASILEIRA 

O programa respetivo e igual ao da sub-secQao de Geografia e Historia 

ECONOMIA POLITICA 

DOUTRINAS ECONOMICAS 

Que e Economia? 
Natureza dos problemas economicos. 
Valor da ciencia economica. 
Metodo na ciencia economica. 

A posigao economica do homem no mundo e o sen problema economica 
Importancia e entrelagamento de alguns dos prinpais fatores economicos 

na atualidade. 
Comunicagoes, moeda, divisao do trabalho, sistema industrial, especiali- 

zagao geografica, desenvolvimento dos monopolios, etc. 
Natureza da produgao. 

Fatores que determinam a quantidade e a composigao dos produtos 
sociais. 

«Riqueza nacionab e «Renda naoionab. 
Teoria do valor. 

No sistema da livre concorrencia. 
No sistema do monopolio. 

Distribuigao da produgao social entre os fatores de produgao. 
Salaries 
Juros 
Alugueis 
Lucros 
Rendas em geral. 

O Estado e a vida economica da Sociedade 
Economia dirigida e nao diirigida. 

Desemprego 
Teoria da produgao. 

II 

CONSIDERACOES SOBRE A TEORIA DO DINHEIRO 

Teoria quantitativa do dinheiro 
Padrao ouro 
Bimetallismo 
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Padrao papel 
Bancos 
Inflagao 
Deflagao 

FINANCAS PUBLICAS 

Consideragoes geraes sobre a recaita e a despesa do Estado 
Fontes de receita 
Qualidade do imposto ideal. 
Classificagao dos impostois. 
Imposto unico. 

Consideragoes sobre os diferentes impostos 
Imposto sobre a renda 
Imposto de transniL'ssao ^catisa mortise 
Imposto sobre o luxo 
Imposto sobre mencadorias 

Emprestimos e outros meios de aumentar a receita 
Amortizagao das dividas 

A infragao como meio de aumentar a receita 

Teona ncardiana ou classica do comercio internacional. 
Teoria dos pregos de custo relativos. 
Teona do equilibrio internacional dos pregos. 

Niveis de pregos nacionais e intjernacionais. 
Teoria da paridade do poder acquisitivo. 
Cambios extrangeiros 

No caso das moedas de padrao ouro 
No caso das moedas livres 

Balanga internacional de pagamentos 
Protecionismo e livre cambio 
Fratados de comercio internacionais. 

ECONOMIA INTERNACIONAL 

Consideragoes geraes sobre a natureza 
nacional. 

e as vantagens do comercio inter- 

1 
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3.a SECCAO — LETRAS 

1." Sub-Secgao — Letras Classicas e Portugues 

SERIACAO 
Filologia Portuguesa. 
Lingua e Literatura Grega — Lingua e 
Literatura Latina (l.a parte). 
Lingua e Literatura Grega — Lingua e 
Literatura Latina (2.a parte). 
Filologia Portuguesa. 
Lingua e Literatura Grega — Lingua e 
Literatura Latina (3.a parte). 
Literatura luso-brasileira, 

NOTA:— Podera haver, na sequencia do ensino, 
um curso complementar de Filologia Ro- 
mana. 

PROGRAMA DA CADEIRA DE FILOLOGIA PORTUGUEZA 

A) PARTE TEORICA 

LIQAO INAUGURAL: exposigao e comentario do programa de trabalhos. 

Secgao I. HISTORIA DA FILOLOGIA PORTUGUEZA 

Os primeiros trabalhos de disciplina gramatical da Lingua. 
Os gramaticos portuguezes dos seculos XVII e XVIII. 
A introdu^ao dos modernos metodos filologicos em Portugal. 
A Filologia Portugueza contemporanea e os seus maiores cul- 
tores portuguezes e brasikiro®. 

Secsao II. HISTORIA DA LINGUA 

1. — A formagao do portuguez. 
2. — A vida literaria do portuguez (aspetos formais e esteticos). 
3. — A influencia do latim na lingua literaria. 
4. — Camoes, mestre da Lingua. 
5. — A lingua de Viieira e de Bernardes. 
6. — O neo-classicismo dos arcades e a sua contribuigao para o au- 

mento do vocabulario poetico. 
7. — As modernas influencias francesa e inglesa e a reagao dos 

puristas. 
8. — Os caracteres locais do portuguez da metropole. O seu estudo 

e a aplicagao dos metodos da Geografia Linguistica. 
9. — A expansao da Lingua. 

10. — O portuguez do Brasil. 

1.° ano — 

2.° ano — 

3.° ano — 

1. — 
2. — 
3. — 
4. — 
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Secgao III. GRAMATICA HISTORICA 

a) Fonetica historica: 

Histona das alteragoes dos fonemas latino em portuguez. 
2. — Fonetica sintatica. 
3- Algumas nogoes de historda da pronuncia portugueza. 
4. — Historia da ortografia portuguesa. 

b") Morfologia historica. 

^ • A representagao dos «casos» latinos em portuguez. 
3- Observagoes historicas sobre o genero e o numero. 
3. — As inovagoes portuguezas na flexao pronominal. 

A flexao verbal latina e as modificagoes operadas pelo portuguez. 
S- Tipos da «composigao» e da «derivagao». 

^ iHlluencia da analogia na morfologia historica portugueza. 

c) Sintaxe historica. 

^ ■ Consideragoes gerais sobre a sintaxe de concordancia e a sua 
evolugao. 

3- A fungao oracional dos modos e dos tempos verbais. 
3- — Historia de algumas preposigoes portuguesas. 

Apreciagao historica do Estilo nas suas relagoes com a sintaxe. 

d) Sematologia historica. 
1. — Vista geral das ciencias das significagoes e da sua aplicagao 

ao portuguez. 
2. — As sinonimas. 
3. — A metafora. 
4. — A metonimia, 
3- — A restrigao e o alargamento de setnidos. 

Caracteres da «optimologia popular» no aspeto semantico. 
— Relagoes da semantica e do estilo. 

Secgao IV. LEXICOLOGIA 

1. - Descriminagao sistematizada dos «elementos» ou «orgiens» da 
Lingua. 

2. — O elemento latino. 
3. — O elemento grego. 

O elemento arabico e o elemento germanico 
5. - Origens, do onomastico, especialmente da antroponimia e da to- 

pommia. 
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6. — A mobilidade do lexico portuguez. 
7. — Consideragoes especiais sobre o Dicionario da Lingua. 
8. — A Etimologia portuguesa e os Dicionarios Etimologicos. 

LIQAO FINAL: Horizontes novos da Filologia Portuguesa. 

B) PARTE PRATICA 

1. — Leituras especiais de filologos Portugueses, comentadas nas 
aulas. 

2. — Comentario de textos para a elucidagao das fases da Lingua. 
— Insiste-se particularmente em textos arcaicos. 

3. — Exercicios 4e fonetica historica aplicada, 
4. — Analise na redugao dos sistemas morfologicos latinos, me- 

diante a leitura de textos latino-vulgares. 
5. — Comparagoes da snntaxe portuguesa com a latina. 
6. — Exemplificagao, com textos cultos e populares, dos trabalhos 

mentals que intervem na evolugao semantica. 
7. — Demonrtragoes praticas de como se elabora um Dicionario. 
8. — Exercicios etimologcios. 
9. — Investigagoes sobre lendas e cantigas populares, para prova 

da sua utilidade filologica. 
10. — Exercicios de composigao literaria, para comentario sintatico e 

estilitico. 
11. — Critica de pequenos ensaios filologicos elaborados por alunos. 
12. — Critica de conferencias feitas por alunos. 

PROGRAMA DE LITERATURA E FILOLOGIA GRECO-LATIN A 

O ensino fica dividido em tres s'ecgoes e correspondente a tres periodos 
semanais de bora e meia cada um. 

l.a Secgao: Gramatica e Filologia 
B.1 Secgao; Literatura Latina 
3." Secgao : Literatura Grega 
A discriminagao e a seguinte: 

1.° anno 

GRAMATICA E FILOLOGIA 

Nogoes gerais sobre a filologia grego-latina e sobre o metodo com- 
parativo. Estudo do sistema nominal e verbal em grego e latim (o es- 
forgo principal se fara sentir sobre a morfologia grega, geralmente ignorada 
pelos estudantes). 
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LITERATURA LATINA: 

Historia do genero hiatorico em Roma, desde suas origens ate Ta- 
cito «Explicagoes de textos tirados de «De conjuratione Catilinae2> de 
Salustio e dos «Anais de Tacito)». Explicagao de textos tirados do 2.® 
Canto da «Eneida». 

S 
LITERATURA GREGA: 

Homero. A questao homerica. A «Odissea» perante a critica mo- 
derna. A poesia lirica, desde suas origens ate ao VI Seculo. A Histo- 
rias: Herodoto, Tucidides, Xenofonte. A eloquencia atica. 

Aos estudantes, serao dados exercicios sob duas formas: 1.° — Ex- 
posigoes orais, realizadas pelos estudantes, versando sobre assuntos in- 
teressantes a literatura latina e a literatura grega, quer isoladamente, 
quer sob o potnto de vista de suas reagoes mutuas; 2.° — Trabalhos es- 
critos, consistindo estes ultimos em grego: exercicios gramaticais; latim; 
tradugao de textos latinos para o portuguez. 

2.° anno 

GRAMATICA E FILOLOGIA: 

Gramatica comparada do grego e do latim, Sintaxe e estilistica. 
1 

LITERATURA LATINA: 

A eloquencia. A poesia no fim da RepubKca e no inido do Imperio. 

LITERATURA GREGA: 

A literatura filologica. O teatro atico. A poesia alexandrina. 
Tal como no 1.° ano, havera no 2.°, trabalhos, escritos, tradugoes 

(versoes e temas), comentarios filologicos, explicagoes e exposigoes 
orais. As secgos I e II, serao realizadas em comum, para os estudan- 
tes de 1.° e 2.° ano; uma quarta secgao sera instituida em substituigao 
da primeira secgao (Gramatica e filologia), para os do 2.° ano, para 
inicial-os no metodo comparativo e gramatica grega). 



2.' SUB-SECQAO — LINGUAS ESTRANGEIRAS 
SERIACAO 

Do Regulamento da Faculdade: 
Art. 16 — Para a obtenfao de licen^a em qual- quer das linguas estrangeiras, que compreendem a 

2.' sub-sec^ao da S-1 Sec?ao, o aluno e obrigado a 
um curso basico, ministrado na Faculdade, de Por- 
tugues (Filologia Portuguesa e Literatura Luso- 
brasileira) e Letras Classicas (Lingua e literatura 
latina ou Lingua e literatura grega). 

§ unico — O aluno podera matricular-se, preen- 
chidas as formalidades regulamentares, no curso de 
uma ou mais linguas estrangeiras. 

1.°, 2." e 3.° anos: 

FILOLOGIA PORTUGUESA 

(O programa respetivo figura entre as caddras da sub-seccao de 
Letras Classicas e Portuguez). 

GRAMATICA E FILOLOGIA LATINA E GRAMATICA E 
FILOLOGIA GREGA 

(Os programas respetivos figuram entre as cadeiras da sub-sec(jao 
de Letras Classicas e Portuguez). 

LATIM 

(O programa respetivo figura entre as cadeiras da sub-secgao de 
Uetras Classicas e Portugueas). 

GREGO 

(O programa respetivo figura entre as cadeiras da sub-secgao de 
Letras Classicas e Portuguesas). 

PROGRAMA DE LINGUA E LITERATURA FRANCEZA 

1.° ANO 

1.° Semcstre — Renasoimento e pre-classiiciismo 
2." Semestre — A escola classica franceza 
Exposigao geral; Monografias de autores. Critica e explica^oes de 

textos. Discusao e dire<;ao de trabalhos. 
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2.° ANO 

1.° Semestre — O Seculo XVIII. 
2.° Seme-rtre — O Romantismo. 
A organizagao dos trabalhos para este ano e a mesma adotada no 

primeiro ano. 

3.° ANO 

Lrteratura medieval 
Graimatica historka e histoda da lingua franceza. 
A literatura franceza «post» 1850. 
Exposigao geral: Diregao de trabalhos ou estudo de textos. 
Nao ha neste ano distribukao por semestres. 
A ordem dos trabalhos sera a seguinte: 
1.® e 2.® anos: uma aula de exposkao geral seguida de discussao 

sobre a matedia da aula precedente, ou de critica de trabalhos; uma aula 
sobre monografia de autor seguida de explicagao de textos. 

3.® ano: uma aula de literatura medieval seguida de gramatica 
historica; uma aula de literatura moderna seguida de discussao ou de ex- 
plicacao de textos, 

PROGRAMA DE LINGUA E LITERATURA ITALIANA 

Dante: Purgatorio — complieto. 
Liricais de Angelo Polziano e de Lorenzo de Medici — escolha. 
L'ORLANDO FURIOSO — escolha de cantos. 
Historia da literatura italiana: a lirica no seculo XV, no seculo XVI; 

o romance cavalheiresco e «L'ORLANDO FURIOSO»: A Prosa da 
Arte, a prosa historica, e a prosa doutrinal no seculo XV e no seculo XVL 



"CURRICULUM VIT^E" DO CORPO DOCENTE 

PROFESSOR JEAN MAUGUE 
(Catedra de Filosofia) 

Nascido em Cambrai (Nord) em 15 de Setembro de 1904. 
Bacharel em Letras — Paris 1922. 
Alumno da Escola Normal Superior — 1926. 
Licenciado em Letras (Filosofia) — 1928. 
Diplomado em Estudos Superiores — 1929. 
«Agrege» de Filosofia — 1931. 
Foi professor de Filosofia no Liceu de Montlugon (Allier) em 1933-34. 

1933-34. 
Actualmente e professor contratado da Faculdade de Filosofia, Ciencias 

e Letras da Universidade de Sao Paulo — 1935-37. 

PROFESSOR LUIGI FANTAPPIE 
(Catedra de Analise Matematica) 

Nascido a 15 de Setembro de 1901, em Viterbo (Italia, Lazio), fre- 
qiientou a R. Universidade de Pisa, de 1918 a 1922, como aluno daquela R. 
Escola Normal Superior. Laureado em Matematica Pura, em 4 de julho 
de 1922, com a votagao de 110 e louvor (v., para tese de formatura, a lista 
de publicagoes, n. 2); conseguiu, em 1923, com o maximo de pontos, o 
diploma de habilitagao ao ensino, conferido pela R. Escola Normal Su- 
perior, (com a apresentagao de outra tese, n. 1 da lista). 

Terminado o servigo militar (setembro de 1922-novembro 1923), 
obteve o «premio de aperfeigoamento no exterior)), do Ministerio da Edu- 
cagao Nacional, dirigindo-se a Paris, onde freqiientou (1924) cursos da 
Sorbonne. do Colegio de Franga e da Escola Normal Superior. 

No outono de 1924, obteve o «premio de aperfeigoamento* <per 
I'lnterno*, do Ministerio da Educagao Nacional, para o ano academico de 
1924-25, mas renunciou ao mesmo, depois de empossado, por ter sido no- 
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^ EaS"""« ^ri5 cart t p"??™! 

e Infitrtf0 de 1925 COMeS''iU • ,i,"! i°™Ci* "» A"'"- AWWc. 

ra CiMr - ens,no de Mecanica Snperioc „a R. UntrsidTde^e VlT ^ d0 

Em Outubro de 1927, saiu vencedor (1 o classificad^ n. 
a ca.edca de Anahse Infini.esbnal da 
mead, com base no concurs, preeeden.c, eprof.ssore di r 
dinano) da Cd.edra de Andbse Algebrica da R. U^'idade de SSt" 

UnitSdt'e d^plIZ c, ""T- d' «■ 
Analise Infinitesimal daqnela "u„7vearsid0adTn'm5' ' **** " 

XtaiianT TaLtaT (chitt.dt f" Matem4ti"»' "» 
promovido a profess^ ordjrJt. ^ ^ dl 

-acordo com o parecer unanime da comissao julgadora 

ado a dingir-se a Alemanha, durante todo o ano academico de'1931 32 

T^JZ^'hs p's'"iSM e 

dad 7 r0'embr0 'l''~' en^lnl designado por unanimidade da Facul- dade de C.enc.as da R. Univ.rsidade de Bolonha para ocupar a ctedra de 

to 1 1033 ,1'°? ^ m0rte d0 I>rof- VtaB, e em novem- de 1933 foi eleito, por unanimidade dos seus colee-as ™ + a 

mi *Ins,i,'"o Ma'c,°i,ico saivi'to" "nm: 

cia mi Sir itz: 1° T- T"d^ »»»«»- 

."it"'::!:'Univer;,dade *s: 

Bolonha. ' 're"OS correst">nd=ntes de carreira, „a E. Universidade de 

culalatoTdtd5 Cien,ffiCa ' d~--"dn P- 54 p„hlica56es originals 
■e sobretudo „ 1 •e8

J'"
r■ nOS d""'0S """* das m.temS.ic.s 

lematica, po', a, ell **"*** an,",kos', «<• Andlise Ma- 
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E' membro da «Reale Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Palermo*, 
(1931), da «Reale Accademia delle Scienze di Bolonha» (1933) e da Aca- 
demia Brasileira de Ciencias. 

TRABALHOS PUBLICADOS 

1 — Los sistemas de composicion lineal en un (Sn) (Sistemas lineales de 
homografias de un (Sn) — Mem. Acc. Sc. di Madrid, t. 22-1924. 

2 — Le forme decomponibili coordinate alle classi di ideali nei corpi 
algebrici. Tesi di laurea, Ann. Sc. Norm., vol. 15, 1923. 

3 —'I numeri algebrici e la teoria degli ideali. Le forme decomponibili 
e gli ideali. Sem. Mat. di Roma, 1924-25, pag. 22 e 24. 

4 — Alcuni teoremi sulle equazioni algebriche. Rend. Lincei, voL 31, 
2.° sem. 1922. 

5 — Un nuovo carattere distintivi dei gruppi di sostituzioni. Rend. 
Line., vol. 32, 1.° sem. 1923. 

6 — Due semplici espressioni del numero dei numeri primi compresi entro 
limiti assegnati. Rend. Lincei, vol 33, 1.° sem. 1924. 

7 —• L'ennesimo numero primo come valore assintotico d'una funzione 
dedotta dallia t}1 n (8) di Riemann. Rend. Lincei, vol. 33, 2.® 
sem. 1934. 

8 — L'ennieme nombre premier comme valeur asymptotique d'une fonction 
deduite de la fonction Z (s) de Riemann. Bull. Soc. Math, de 
France, 1926. 

9 — Vedute superior! sopra le matematiche elementari. Per. Mat., vol. 
5, s. 4.', 1925. 

10 — Sulla riduzione delle operazioni distributive di Pincherle alle funzio- 
nali lineari di Volterra. Rend. Lincei. vol. 1.° s. 6.*, 1." sem. 1925. 

11 — Le fuzionali lineari analitiche e le loro singolarita. Rend. Lincei, 
vol. 1.°, s. 6/. 1.° sem. 1925i. 

12 — La derivazione delle funzionali analitiche. Rend. Lincei, vol. 1.°, s. 
6.*, 1.° sem. 1925. 

13 —• Le operazioni distributive esprimibili con un numero finite di ope- 
razioni elementari. Bol. Un. M. I., anno 4.°, 1925. 

14 — Risoluzione di una classe di equazioni integral! di 1.' specie a limiti 
costanti. Rend. Lincei, vol. 2, 2.° sem. 1925. 

15 — Determinazione dei gruppi a un parametro di funzionali lineari. Rend. 
Lincei, vol. 3, 1.° sem. 1926. 

16 — I funzionali analitici non lineari. Rend. Lincei, vol. 3, 1.° sem. 1926i 
17 — La polidromia dei funzionali analitici lineari. Rend. Lincei, vol. 4.°, 

2.° sem. 1926. 
18 — Les fonctionnelles analytiques qui sont des fonctions d'un nombre 

fini de fonctionnelles lineaires. C. R. Ac. des Sc. Paris, torn. 
183, 2.° sem., 1926, p. 12. 

19 — Sur une classe de fonctionnelles analytiques. C. R. Ac. Paris, t. 183, 
2° sem., 1926, p. 179. 

20 — I funzionali analitici. R. Sem. Mat. di Roma, anno 1925-26. 
21 — La teoria dei funzionali analitici nell'integrazione delle equazioni 

lineari a derivate parziali di qualsiasi ordine. Rend. Lincei, vol. 
4.°, 1926. 

22 — I funzionali analitici delle funzioni di due variabili complesse. Rend. 
Lincei, vol. 5, 1.° sem. 1927. 



— 298 — 

23 — Teoria de las funcionales, ecc. (con Volterra). Vol. pubbl. dalla Fac. 
Sc. di Madrid, 1927. 

24 — Le cakul des matrices, C. R. Ac. Paris, t. 186, 5 mars 1928. 
25 — 26, 27. — I funzionali lineari delle funzioni di due variabili complesse. 

Rend. Lincei, vol. 7, s. 6.m, 1.° sem. 1928. 
28 — Sobre un nuevo determinante funcional. Rev. Mat. Hisp. Am., n, 

1, 2 de 1928. 
29, 30 — Gli operator! funzionali e il calcolo delle matrici infinite nella 

teoria dei quanti. R. Lincei, vol. 8, 1928 e vol. 9, 1929. 
31 —■ Cenni riassuntivi sulla teoria dei funzionali analitici. Studia Math., 

vol. 1.°, 1929. 
32 —■ Le equazioni funzionali lineari nel campo complesso. Rend. Lincei, 

vol. 9, s. 6.', 1.° sem. 1929. 
33 — Les singularites d'une fonctionnelle analytique lineaire d'une fonction 

de plusieurs variables. C. R. Ac. Paris, t. 190, 2 juin 1930. 
34 — Sur I'extension aux series de puissances multiples d'un theoreme de 

M. Hadamard. C. R. Ac. Paris, t. 190, 23 juin 1930. 
35 —• La giustificazione del calcolo simbolico e le sue applicazioni all'inte- 

grazione delle equazioni a derivate parziali. Mem. Acc. d'ltalia, 
vol. 1.°, 1930. 

36 — I massimi e i minimi dei funzionali analitici reali. R. Lincei, vol. 
12, 1930. 

37 — I funzionali analitici. Mem. Lincei, vol. 3, s. 6.a, fasc. 11, 1930. 
38 — Theory of functionals (con Volterra). Blackie and S., London, 1930. 
39 — Sulla teoria dei funzionali analitici. Com. Congr. Bologna, 1928. 
40 — Le equazioni funzionali lineari e il calcolo delle matrici nella fisica 

dei quanti. Com. Congr. Bologna, 1928. 
41 — I funzionali delle funzioni di due variabili. Mem. Acc. d'ltalia, vol. 

2.°, 1931. 
42 ..— Sull'espressione generale dei funzionali analitici lineari. Rend. 

Lincei, vol. 14, s. 6.', 2.° sem. 1931. 
43 — Risposta alia Nota «Sui funzionali analitici». Boll. U. M. I. anno 

XI, n. 3, 1932. 
44 — Su alcuni indirizzi delle scienze matem. nel momento scientifico 

presente. Atti XX Riun. Soc. Ital. Pr. Sc., vol. I (Milano. 
sett. 1931) 

45 — Nuova dimostrazione della formula fondamentale per i funzionali 
analitici lineari. Rend. Lincei, vol. IS, s. 6, 1.° sem. 1932. 

46 —• Lezioni di Analisi algebrica. Corso litografato (race, da Amante), 
ed. G. U. F. Palermo 1930-31, a. IX. 

47 — Integrazione con quadrature dei sistemi a derivate parziali lineari e 
a coefficient! costanti in due variabili, mediante il calcolo degli 
operatori lineari. Rend. Circolo mat. di Palermo, t. 57, 1933. 

48 — Risoluzione esplicita di un sistema differenziale interessante I'elettro- 
tecnica, mediante il calcolo degli operatori lineari. Mem. R. 
Acc. d'ltalia, vol. 4.°, n. 5, 1933. 

49 — Studi di Matematica (relazione sul viaggio in Germania per il premio 
Volta). R. Acc. d'ltalia. Viaggi di studio ed esplor., 1933, XL 

50 — Integrazione con quadrature dei sistemi a derivate parziali lineari e 
a coefficienti costanti (in due variabili). Atti Congr. Intern, 
di Zurigo, 1932. 

51 — Uberblick iiber die Theorie der analytischen Funktionale und ihre 
Anvendungen. Jahresbericht der Deutschen Mathematiker- Ver- 
einigung, Bd. 43, 1933. 
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52 — Soluzione con quadrature del problema di Cauchy-Kowalewsky per 
le equazioni di tipo parabolico. Rend. Lincei, s. 6, vol. 17, 1.° 
sem. 1933. 

53 — Integrazione per quadrature dell'equazione parabolica generale a 
coefficienti costanti. Rend. Lincei, s. 6, vol. 18, 2.° sem. 1933. 

54 —• Integration par quadratures de I'equation parabolique generale a 
coefficients constants sur les caracteristiques. Comptes Rendus 
de I'Ac, des Sciences de Paris, t. 197, 1933. 

PROFESSOR GLEB WATAGHIN 
(Catedra de Fisica) 

Nascido em Birsula (Russia) em 3/11/1899. 
O Prof. Wataghin iniciou os seus estudos universitarios na Universi- 

dade de Kiev e os terminou na Universidade de Turim, onde se formou 
com a nota maxima em 1922 em Fisica e, com louvor, em 1924, em Ma- 
tematica. 

De 1922 a 1925 foi assistente da Catedra de Fisica Experimental na 
Escola Politecnica de Turim, a cargo do Prof. E. Perucca. De 1925 ate 
1934 foi professor titular da Cadeira de Fisica na Academia Real de Arti- 
Iharia de Turim. Desde 1924 ate 1928 foi tambem encarregado dos exer- 
cicios de Analise Infinitesimal e de Geometria Analitica e Projetiva na 
Escola Politecnica de Turim. Em 1929, o Prof. Wataghin conseguiu a 
livre docencia de Fisica Teorica, e de 1929 a 1932, teve a seu cargo o 
curso de Mecanica Racional na Universidade de Turim. Em 1932 foi en- 
carregado do curso de Fisica Superior nessa mesma Universidade. O Prof. 
Wataghin foi ainda catedratico de Calculo Infinitesimal na Academia Real 
de Artilharia, de 1925 a 1927, e depois, alem do curso de Fisica Experi- 
mental, fez durante cinco anos o curso de Fisica Tecnica para os oficiais 
do quadro tecnico dos «Cursos Superiores Tecnicos». Nos anos de 1928 
e 1929 executou a reforma e aumento do Laboratorio de Fisica da Aca- 
demia Real de Artilharia. Em junho de 1934 foi contratado pelo Governo 
do Estado de Sao Paulo, com anuencia do Governo Italiano, para reger, 
por tres anos, a Catedra de Fisica Geral e Experimental da Universidade 
de Sao Paulo onde foi posteriormente encarregado tambem dos cursos de 
Mecanica Racional e de Fisica Superior. 

Em 1929 obteve o 1.° premio da «Accademia Pontificia dei Nuovi 
Lincei», no concurso internacional por ocasiao do Jubileu Sacerdotal do 
Papa Pio XI com o seu trabalho «Dissertazion.e critica sulla teoria dei 
quanti» (ver a lista das publicagoes, n.0 28). 
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Em 1933, foi-lhe concedtdo pela «Reale Accademia d'Italia» o premio 
de aperfeigoamento no Exterior. Foi entao enviado a Inglaterra, Alemanha 
e Dinamarca, onde trabalhou nos. Institutes dirigidos por Lord Rutherford, 
P. A. M. Dirac, W. Heisenberg e N. Bohr. 

O Prof. Wataghin e membro da «Cambridge Philosophical Society^ e 
da Academia Brasileira de Ciencias. 

A atividade cientifica do Prof. Wataghin consta de 57 obras que foram 
publicadas nos relatorios das academias e periodicos cientificos da Italia, 
Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Franga e Brasil. 

LISTA DOS TRABALHOS PUBLICADOS 

1 — Sulla dipendenza della velocita della luce dal movimento della Sor- 
gente — R. Acc. Lincei V. 2, pag. 554, 1925. 

2 —• Ueber eine experimentelle Pruefung der ballistischen Hypothese. — 
ZS. f. Physik. bd. 40 pag. 478, 1926. 

3 — SuH'ipotesi balistica e I'effetto Doppler — R. Acc. Lincei V. 4 pag. 
138, 1926. 

4 —• Ueber einige Periodizitaetseigenschaften von mechanichen Systemen 
und Quantentheorie. — Ann. d. Phys. B. 76 pag. 41, 1925. 

5 — Ueber die Quantenbedingungen. — ZS. f. Physik. B. 32 p. 556, 1925, 6. 
6 — Sull'aberrazione della luce e teoria della relativita. — R. Acc, Lincei 

V. 4 p. 291, 1926. 
7 — Teoria della diffrazione svolta in base alia meccanica ondulatoria.— 

Nuovo Cimento V. 4 p. 32, 2927. 
8 — Beitrag zu einer wellenmechanichen Theorie der Fraunroferschen 

Beugungserscheinungen. — ZS. f. Phys. B. 42 p. 55, 1927. 
9 — Sopra alcune ricerche sperimentali dirette a stabilire la natura 

corpuscolare della luce. — Nuovo Cimento V. 4 n.® 83, 1927. 
10 — Determinazione sperimentale dei momenti magnetic! degli atomi. — 

Nuovo Cimento V. 4, 1927. 
11 — Le vicende recenti della teoria della relativita. Scientia. — Agosto de 

1927 pag. 87: 
12 — Sulla possibilita di conciliare la teoria ondulatoria delle inteferenze 

luminose con I'ipotesi dei quanti luce. — II Nuovo Cimento, V. 
4 1927. 

13 — Sopra gli integrali generali di alcune equazioni differenziali di fisica 
matematica. — R. Acc. Lincei V. 7 p. 124 1928'. 

14 — Versuch einer korpuscolaren Theorie der Interferenz und Beugung. — 
ZS. f. Phys. B. 51, p. 593, 1928. 

15 — Sulla teoria dei quanti di luce. — II Nuovo Cimento, V. 6, p. 41, 1929. 
16 — Sopra un'applicazione della relativita a'lla meccanica quantistica. — 

R. Acc. Licei V. 40, p. 423, 1929'. 
17 — Relativita e meccanica ondulatoria. — II Nuovo Cimento, v. 6, 1929. 
18 — Sull'applicazione della relativita alia meccanica ondulatoria. — Atti 

della Soc. It. per il Progresso delle Scienze, V. 2, 1929. 
19 — Fisica Stellare. Conferencia realizada em 10-2-1930 na R. University 

e R. Scuola d'ingegneria di Torino. 
20 — Ueber die Unbestimmtheittsrelationen der Quantenteorie. — ZS. f. 

Phys; B. 65 p. 285 1930. 
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21 — Locallizzazione dell'effetto Volta seconde Volta e secondo le pifi 
recente teorie (in collaborazione col prof. E. Perucca). — II 
Nuovo Cimento V. 7 Nov. 1930. 

22 — Ueber eine Genauuigkeitsgrenze der Ortsmessungen. — ZS. f. Phys. 
66 p. 650, 1930. 

23 —■ Sulle relazioni di indeterminazione. — II Nuovo Cimento Cimento 
V. 7, 1930. 

24 — Sulle trasformazioni di Lorentz nella meccanica quantistica. — II 
Nuovo Cimento p. 64, 1931. 

25 — Esame ottico della superficie di quarzi piezo-elettrici in vibrazione; 
effetto Doppler di accelerazione (in collaborazione coll. Dott, G. 
Sacerdote) Atti R. Acc. di Scienze di Torino V. 66, p. 424, 1931. 

26 — Onde e corpusooli. Conferencia realizada em 23-2-1931 na R. Uni- 
versita e R. Scuola di Torino. 

27 —• Zur relativistischen Quantenmechanik. — ZS. f. Phys. 73 p. 121, 1931. 
28 — Dissertazione critica sulla teoria dei quanti (presentata nel 1929 e 

premiata col 1.° premio dalla Pontificia Acc. «I Nuovi Lincei» 
nel Concorso Internazionale in occasione del Giubileo Sacerdotale 
del Papa XI) Memoria della Pontificia Acc. delle Scienze, 1932. 

29 —■ Sopra un metodo di modulazione della luce. — Atti della R. Acc. di 
Scienze di Torino V. 67, 1932. 

30 — Sulla produzione di luce modulata (in collaborazione col Dott. R» 
Deaglio) Alta Frequenza N." 2, 1933. 

31 — Sulla eccitazione della luce per bombardamento elettronico. — Atti 
della R. Acc. di Scienze di Torino 67, 1932. 

32 — Sopra una prova di rigidita magnetica della radiazione corpuscolare 
penetrante. — Atti della R. Acc. di Scienze di Torino 67, 1932. 

33 — Sulla scoperta dei neutroni. — «Scienzia», 1932. 
34 — Corso di Fisica — Parte I — 1931-1932. — Lezioni svolte alia R. 

Acc. d'Artiglieria e Genio. 
35 — Corso di Fisica — Parte II — 1930-1931. — Lezioni svolte alia R- 

Acc. d'Artiglieria e Genio. 
36 — Fisica CompLementare — Parte I — 1931-1932. — Lezioni svolte al 

Corso Superiore Tecnico presso la R. Scuola d'Applicazione 
d'Artiglieria e Genio. 

37 — Fisica Complementare — Parte II — 1931-1932. — Lezioni svolte al 
Corso Superiore Tecnico. 

38 — Note on New Methode to Modulate Light (em colaboraQao com a 
Dr. R. Deaglio). — Proceed, of. Electr. Eng. 1934. 

39 — Sulla teoria elettronica dei metalli. — Comm. alia XXXVIII Riu- 
nione dell'A. E. I., 1933. 

40 — Fisica Superiore. — Lezioni svolte all'Universita di Torino nell'anno 
1933-34. 

41 — Statistics of positrons and electrons in equilibrium with radiation at 
high temperatures. — Phil. Mag. S. 7 V. 17 p. 910, 1934. 

42 — Sulla teoria del nucleo. — R. Acc. Lincei S. 5 V. XVII p. 545, 1933. 
43 — Bemerkung ueber die Selbstenergie der Elektronen. — ZS. f. Phys. 

88, 92, 1934. 
44 —• Ueber die relativistische Quantenelektrodynamik u. s. w. — ZS. f. 

Prys. 92, p. 547, 1934 
45 — Sulla elettrodinamica relativistica e suH'irragiamento neH'urto degli 

elettroni veloci. — Nuovo Cimento N.0 9, 1934. 
46 — Istituti di Fisica — Relazione presentata alia Reale Accademia 

dTtalia nel 1934. 
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47 — Corso di Fisica — Parte I — (Per gli studenti dell'Universita di 
S. Paulo). 

48 — Corso di Fisica — Parte II (Per gli studenti dell'llniversita di S. 
Paulo). 

49 — The Thermal equilibrium of elementary particles. — Physical Review 
vol. 47 pag. 423, 1935. 

50 — L'equilibre thermique des particules elementaires a hautes tempera- 
tures. — Comptes Rendus — 11 Mars 1935, p. 909. 
51 — Su-'le relazioni di commutazione neU'elettrodinamica quantistica. 

Nuovo Cimento, vol. 12, Maggio 1935, p. 1. 
52 — Sobre as propriedades das partulas elementares, Annaes da Academia 

Brasileira de Ciencias, Tomo 7, p. 273, 1935. 
53 — Sulle equazioni relativistiche del protone e del neutrone. — <La 

Ricerca Scientifica», A. 6, vol. 1, Aprile 1935. 
54 — Suha teoria dei protoni e dei neutroni. — R. Acc. Lincei, V. 21, p. 

703, 1935. 
55 — Reniarks on the theory of protons and neutrons. — Phys. Review, 

Vol. 48, p. 284, August 1, 1935. 
56 —• Sur I'interaction entre protons et neutrons. — Comptes Rendus, 17 

Fevrier 1936. T. 202, p. 833. 
57 — Sull interazione tra particelle elementari. — «La Ricerca Scientifica» 

Luglio 1936. 

PROFESSOR HEINRICH RHEINBOLDT 
(Catedra de Quimica) 

Nascido em Karlsruhe (Baden — Alemanha) aos 11 de agosto de 1891. 
Completou seus estudos secundarios nos ginasios de Magdeburgo e 

Berlim, onde prestou exames finais de maturidade em 1910. Iniciou-se nas 
ciencias qmrnicas e geologicas na Escola Superior Tecnica de Karlsruhe 
(1910-11) e na Universidade de Strasburgo na Alsacia (1911-18) onde 
obteve o diploma de «Doctor Philosophiae Naturalis», em 4 de dezembro 
de 1918. Ingressando no Institute de Quimica da Escola Superior Tecnica 
de Karlsruhe foi nomeado, em setembro de 1919, assistente regular de qui- 
mica analitica. No mesmo anno, foi encarregado pelo reitor desse estabelecimento 
para reger a aula de quimica experimental inonganica. Trabalhou depois 
neste Institute, como assistente cientifico do diretor do estabelecimento Prof. 
Paul Pfeiffer. Em 1922, transladou-se, com o dr. Pfeiffer, para a Universi- 
dade de Bonn, como assistente das aulas experimentais do Institute de 
Quimica da Universidade. Habilitou-se como docente livre de quimica da mes- 
ma universidade, em fevereiro de 1924, sendo nomeado, em 1927, assistente 
superior e encarregado da diregao do Departamento Analitico Inorganico 
do Institute Quimico da universidade e dos estudos quimicos para os pro- 
fessores das escolas superiores. Em dezembro de 1928, nomeado pelo 
governo para professor Extraordinario. Em 1930, eleito para membro da 
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Sociedade Cientifica de Strasburgo. Em 12 de maio de 1934 firmou contrato 
com a Universidade de S. Paulo para reger a cadeira de Qulmica da 
Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras para a sub-segao de Ciencias 
Qulmicas. 

TRABALHOS PUBLICADOS 

Alem de um livro, publicou 76 trabalhos cientlficos e dirigiu 35 dissertacoes. 

1 LIVRO 

cChemische Unterrichtsversuclie», XX, 326 pag., 112 fig.. — editor Theodor 
Steinkopff-Dresden, 1934. 

TRABALHOS CIENT1FICOS EXPERIMENTAIS 

1 — Rheinboldt e E. Wedekind, Bindung organischer Farbstoffe durch 
anorganische Substrate, Kolloidchem. Beihefte 17,155-188-1923. 

2 — Rheinboldt, Uber den Pfeffergeschmack des Piperins, Ber. Deutsche 
Chem. Gesellschaft 56, 1228-1229 — 1923. 

3 — Rheinboldt, Einfache Apparate zur thermischen Analyse, Angewandte 
Chemie 37, 960/61-1923. 

4 — Rheinboldt e H. Roleff, tlber den Mechanismus der Grignardschen 
Reaktion, Ber. Deutsche Chem. Gesellschaft 57, 1921-1925 —1924. 

5 — Rheinboldt e H. Roleff, Gber die reduzierende Wirkung der Organo- 
magnesium-halogenide, Journal fiir praktische Chemie (2) 109, 
175-190 _ 1925. 

5 —. Rheinboldt e O. Schmitz-Dumont, Uber die Reaktionsweisen des 
Nitrosylchlorids. I. Nitrosochlorierung durch Nitrosylchlorid. 
Liebigs Annalen der Chemie 444, 113-134 — 1925. 

7 — Rheinboldt, Bestandteile und Funktion der Galle, Verh. der Nieder- 
rheinischen Gesellschaft fiir Natur-u. Heilkunde — 1924. 

8 — Rheinboldt e K. Hennig e M. Kircheisen, Eine Methode zur Unter- 
suchung binarer Systeme. I. "Ober das «Auftau-Schmelzdiagramm», 
Journal fiir prakt, Chemie (2) 111, 242-272 — 1925. 

9 — Rheinboldt e M. Kircheisen, Veronal-Pyramidon und das «Veramon>. 
Archiv der Pharmazie 263, 513-518 — 1925. 

10 — Rheinboldt e M. Kircheisen, Eine Methode zur Untersuchung binarer 
Systeme. II. Das «Auftau-Schmelzdiagramm» von Systemen mit 
Mischungsliicken. Journal f. prakt. Chem. (2) 112, 187-195 —1926. 

11 — Rheinboldt e M. Kircheisen, Eine Methode zur Untersuchung binarer 
Systeme. III. Das «Auftau-Schmelzdiagramm» von Systemen mit 
Mischkristallen. Journal f. prakt. Chem. (2) 113, 199-211 —1926. 

12 —• Rheinboldt, Nitrosylmercaptide und Thionitrite, Berichte der Deut- 
schen Chem. Gesellschaft 59, 1311-1313 — 1926. 

13 — Rheinboldt e M. Kircheisen, Eine Methode zur Untersuchung bina- 
rer Systeme. IV. Das «Auftau-Schmelzdiagramm» als Mikrome- 
thode, Journal f. prakt .Chem. (2) 113, 348-354 (1936). 

14 — Rheinboldt, Zusammensetzung und Aufbau organischer Molekiilver- 
bindungen. Angewandte Chemie 39, 765-767 — 1926. 
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15 —• Rheinboldt e M. Dewald e F. Jansen e O. Schmitz-Dumont, tJber die 
Reaktionsweisen des Nitrosylchlorids. II. Einwirkung von Nitro- 
sylchlorid auf aromatische Aldoxime, Liebigs Annalen d. Chemie 
451, 161-178 — 1926. 

16 — Rheinboldt e M. Dewald, Uber ein kristallisiertes blaues Pseudoni- 
trol, Berichte der Deutschen Chem. Gesellschaft 60, 249-251 — 1927 

17 — Rheinboldt, Eine einfache Reaktion auf Sulfhydrylgruppen. Berichte 
der Deutschen Chem. Gesellschaft 60, 184-186 — 1927. 

18 — Rheinboldt e M. Dewald, Uber die Reaktionsweisen des Nitrosyl- 
chlorids. III. Einwirkung von Nitrosylchlorid auf aliphatische 
Aldoxime. Liebigs Annalen der Chemie 451, 273-281 — 1927. 

19 — Rheinboldt e H. Pieper e P. Zervas. Organische Molekiilverbindun- 
gen mit Koordinationszentren. I. tlber die Konstitution der Fett- 
saure-Choleinsauren. Liebigs Annalen der Chemie 451, 256-273 
— 1927. 

20 — Rheinboldt e R. Wasserfuhr, tJber Verbindungen von Nitrosylchlorid 
mit anorganischen Chloriden. Berichte der Deutschen Chemi- 
schen Gesellschaft 60, 732-737 — 1927. 

21 — Rheinboldt e M. Dewald, Uber die Reaktionsweisen des Nitrosyl- 
chlorids. IV. Einwirkung von Nitrosylchlorid auf Ketoxime. 
Liebigs Annalen der Chemie 455, 300-314 — 1927. 

22 — Rheinboldt e R. Kirberg, tlber die Reduktion von Azobenzol durch 
Grignard-verbindungen. Journal fiir prakt. Chemie (2) 118,1- 
13 —1928. 

23 — Rheinboldt e O. Schmitz-Dumont, Nitrosylchlorid und Ketone, Be- 
richte der Deutschen Chem. Gesellschaft 61, 32-33 — 1928. 

24 — Rheinboldt e O. Schmitz-Dumont, Nitrosykhloride and Ketones, Jour- 
nal of the American Pharmaceutical Association 17, 134-135— 1928 

25 — Rheinboldt e M. Dewald, Uber die Reaktionsweisen des Nitrosyl- 
chlorids. V. Liebigs Annalen der Chemie 460, 305-307 — 1928. 

26 — Rheinboldt e K, Schneider, Molekiilverbindungen organischer Jodide 
mit Schwefel, Journal fur prakt. Chem. (2) 120, 238-248 — 1929. 

27 — Rheinboldt e E. Flume e O. Konig, Uber das Molektilbindungsver- 
mogen von Gallensauren und Sterinen. I. Desoxycholsaure und 
Apocholsaure. Zeitschrift fur physiologische Chemie 180, 180- 
186 — 1929. 

28 — Rheinboldt e A. Lauber, Uber das Molekulbindungsvermogen von 
Sterinen und Gallensauren. II. Hyodesoxycholsaure. Zeitschrift 
fiir physiologische Chemie 182, 251-254 — 1929. 

29 — Rheinboldt e A. Lauber, Uber das Molekulbindungsvermogen von 
Sterinen und Gallensauren. III. Cholsaure. Zeitschrift fur phy- 
siologische Chemie 182, 255-258 — 1927. 

30 — Rheinboldt e O. Konig e R. Otten, Organische Molektilverbindungen 
mit Koordinationszentren. II. Die Koordinationszahl der Fettsau- 
re-alkylester in den Choleinsauren. Liebigs Annalen der Chemie 
473, 249-259 — 1929. 

31 — Rheinboldt e O. Konig e E. Flume, «Cadechol» und «Camphochol». 
Zeitschrift fur physiologische Chemie 184, 219-224 — 1929. 

32 — Rheinboldt e A. Hessel, Untersuchungen im Hochfrequenzfeld. Be- 
richte der Deutschen Chemischen Gesellschaft 63, 84-87 — 1930. 

33 — Rheinboldt e A, Hessel e K. Schwenzer, Zur Synthese von Selentri- 
oxyd. Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft 63, 1865- 
1867 — 1930. 
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34 — Rheinboldt e R. Boy, Zinn-(IV)-halide und Dioxan. Journal fiir 
praktische Chemie (2) 129, 268-272 — 1931. 

35 — Rheinboldt e R. Boy, Dioxan und Halogene. Journal fur praktische 
Chemie (2) 129, 273-277 — 1931. 

36 — Rheinboldt e M. Dewald e O. Diepenbruck. Einwirkung von Nitro- 
sylchlorid auf Mercaptane und Mercaptide. Journal fxir praktische 
Chemie (2) 130, 133-14|> — 1931. 

37 — Rheinboldt, Die Demonstration verdichteter Case. Zeitschrift fiir den 
physikalischen und chemischen Unterricht 44, 218-220 — 1931. 

38 — Rheinboldt, Konstitutionsformeln kristallisierter Stoffe. Zeitschrift fiir 
anorganische und allgemeine Chemie 200, 168-172 — 1931. 

39 — Rheinboldt, Konstitutionsformeln der Spinelle, Recueil des Travaux 
Chimiques des Pays-Bas 51, 356-360 — 1(W2. 

40 — Rheinboldt e A. Luyken. Dioxan und onganische Jodide. Journal fiir 
prakt. Chemie (2) 133, 284-288 — 1932. 

41 —- Rheinboldt e F. Mott. tlber die thermische Dissoziation der Alkyl- 
thionitrite. Journ. f. prakt. Chemie (2) 133, 328-330 — 1932. 

42 — Rheinboldt e L. Beumelburg, Der Solvay-Sodaprozess im chemischen 
Unterricht, Zeitschrift fiir den physikalischen und chemischen 
Unterricht 45, 100-106 — 1932. 

43 — Rheinboldt e F. Mott. Uber Thionitrate. tert.-Butyl-thionitrat. Berichte 
der Deutschen Chemischen Gesellschaft 65, 1123-1124 — 1932. 

44 — Rheinboldt e F. Mott e E. Motzkus, Tertiares Butylmercaptan. Jour- 
nal fiir prakt, Chemie (2) 134, 257-281 — 1932. 

45 —> Rheinboldt, Die elektrothermische Darstellung von Phosphor im Un- 
terrichtsversuch. Zeitschrift fiir den physikalischen und chemi- 
schen Unterricht 45, 257-261 — 1932. 

46 — Rheinboldt, Die Bildung von Natriumformiat aus Natriumhydroxyd 
und Kohlenoxyd als Unterrichtsversuch. Zeitschrift fiir den phy- 
sikalischen und chemischen Unterricht 46, 1-6 — 1933. 

47 — Rheinboldt, Eine einfache Apparatur fiir thermische Gasreaktionen, 
insbesondere fiir die thermische Dissoziation von Wasserdampf. 
Zeitschrift fiir den physikalischen und chemischen Unterricht 46, 
58-64 — 1933. 

48 — Rheinboldt, Apparate fiir den chemischen Unterricht. Zeitschrift fiir 
den physikalischen und chemischen Unterricht 46, 97-105 — 1933. 

49 — Rheinboldt e W. Wisfcld, Eine neue Bildungsweise von Rutil. 
Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft 67, 375-376 — 
1934. 

50 — Rheinboldt, Uber die Konstitution des Perowskits und verwandter 
Verbindungen. Journal fur prakt. Chem. (2) 139, 318-321 — 1934. 

51 — Rheinboldt e K. Schwenzer, Uber die Reduktion anorganischer Halide 
durch Magnesium bei Gegenwart von Ather. Journal fiir prakt. 
Chemie (2) 140, 273-290 — 1934. 

52 — Rheinboldt e W. Wisfeld, Uber die Spaltung von Hexachlordisiloxan 
durch Acetylaceton. Journ. fur prakt. Chemie (2) 142, 23-25-1935. 

53 — Rheinboldt e W. Wisfeld, Oxyhalide des Siliciums, Liebigs Annalen 
der Chemie 517, 197-211-1935. 

TRABALHOS EXPERIMENTAIS COM OUTROS EXPLORADORES 

1 — E. Wedekind e H. Rheinboldt, Adsorption durch Zirkonoxydhydrat. 
Berichte der Deutschen Chem. Gesellschaft 47, 2142-2150—1934. 
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2 — E. Wedekind e H. Rheinboldt, Die Kongofarbsto.ffe und die Adsorp- 
tion als Vorstufe der chemischen Verbindung. Berichte der Deut- 
schen Chemischen Gesellschaft 52, 1013-1021 — 1919. 

3 — K. Hess e H. Rheinboldt, "Ober die reduzierende Wirkung des 
Grignard-Reagens und fiber die Existenz von Halogen-Magesium- 
Wasserstoff. Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft 
54, 2043-2055 — 1921. 

4 — P. Pfeiffer, H. Rheinboldt, J. Wolf. Halochrome Verbindungen von 
Iminen. Liebigs Annalen der Chemie 441, 265-276 — 1925. 

TRABALHOS CIENTlFICOS LITERARIOS: 

1 — No «J. Houben, Die Methoden der organischen Chemie», Vol. I 
(2.* ed. 1922 e 3.' ed. 1925, Georg Thieme-Leipzig): 

a) Dialyse und Ultrafiltration. 
b) Bestimmung organischer Molekfilverbindungen mit Hilfe der 

thermischen Analyse. 
c) Capillar-und Adsorptionsanalyse. 
d) Bestimmung der Loslichkeit. 
e) Bestimmung der Entflammungs-und Entzfindungstemperatur. 
f) Bestimmung der Zahigkeit von Flfissigkeiten. 

2 — No cHandworterbuch der Naturwissenschaften», 2.* ed. 
a) Chemische Verbindungen und ihre Formeln. Vol. II, 595-620 

— 1932. 
b) Valenzlehre und Koordinationslehre (Komplexchemie). Vol. X, 

117-135 — 1934. 
3 — Rheinboldt, Methoden der Dialyse und Ultrafiltration. Kolloid- 

Zeitschr. 37, 387-397 — 1925. 
4 — Rheinboldt, Hundert Jahre Aluminium. Verb, der Niederrheinischen 

Gesellschaft fflr Natur-und Heilkunde — 1928, 1-20. 
5 — Rheinboldt, «Heinrich Caro». Badische Biographien VI, 692-699 

— 1933. 
6 — Rheinbold. tlber die experimentelle Ausbildung der Chemielehrer auf 

den Hochschulen. Unterrichtsblatter ffir Mathematik und Na>- 
turwissenschaften 40, 61-62 — 1934. 

7 — No cTaschenbuch der Ko!loidchemie». Akademische Verlagsgesellschaft 
— Leipzig 1935; «Dialyse, Filtration und UltrafiItration». 

6 — Rheinboldt, Uber den Erfinder des Kippschen Apparates. Zeitschrift 
fflr den physikalischen und chemischen Unterricht, 47 162/63 
— 1934. 

9 — Rheinboldt, Johann Baptist van Helmont, der flamische Reformator 
von Medizin und Chemie, Belfried 2, 78-91 — 1917. 

10 — Rheinboldt. Die Kultur von Arzneipflanzen in Belgien, Belfried 2 
518-524 — 1918. 

11 — Rheinboldt, Die Belgische Chemische Gesellschaft. Belfried 3 88-91 
— 1918. 

12 — Rheinboldt, Preisverhaltnisse von Chemikalien und Drogen in Belgien 
wahrend der ersten vier Kriegsjahre, Belfried 3, 170-177 — 1918- 

13 — Rheinboldt, Belgiens Heil-und Gewfirzpflanzen. Heil-und Gewfirz- 
pflanzen 3, 1-10, 33-39 — 1919. 
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PROFESSOR ERNST BRESSLAU 
(Catedras de Zoologia Geral, Fisiologia Geral e Animal) 

TRACOS BIOGRAFICOS 
Vide necrologio a pag. 245 

DR. PAULO SAWAYA 
(Catedras de Zoologia Geral, Fisiologia Geral e Animal) 

Nascido a 11 de Setembro de 1903 em Carmo do Rio Claro. Matri- 
culou-se em 1917 na Escola de Comercio «ALVARES PENTEADO> no 
Curso Anexo, obtendo o diploma de «Perito Contador» em 1920, depois 
de um curso regular de quatro anos. 

Apos um ano completo de exercicios militares, foi-lhe conferida a 
caderneta de Reservista de 2." Categoria do Exercito Nacional, expedida 
em Dezembro de 1921 pela 2.a Regiao Militar de S. Paulo, por intermedio 
do Tiro de Guerra n. 2. 

De 1921 a 1923 fez os estudos secundarios prestando exames parcelados 
no Ginasio do Estado. 

Matriculou-se em 1923, mediante exame vestibular, na Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro. Residindo em S. Paulo, foi admitido como 
aluno ouvinte na 1." serie do curso medico da Faculdade de Medicina de 
S. Paulo, para a qual se transferiu no 2.° ano, em Mar^o de 1924. 

Durante o curso medico, quando ainda no 3.° ano, fez em colaboragao 
com o colega ODORICO MACHADO DE SOUSA um trabalho no la- 
boratorio de Fisiologia sobre Ensaios de Palografia , tendo ambos cons- 
truido e adatado um aparelho especial para o registo das contragoes car- 
diacas, baseado na refragao da luz sobre o eter sulfurico oscilando em 
frente ao papel fotografico. fiste trabalho foi apresentado pelo Dr. 
FRANKLIN DE MOURA CAMPOS, entao Assistente da cadeira, a 
Sociedade de Medicina de S. Paulo, sendo publicado no respetivo Boletim- 

Ainda no curso medico, a partir de 1925, freqiientou como aluno inter- 
no-voluntario, o Laboratorio de Anatomia Descritiva sob a diregao do 
Prof. A. BOVERO. Nesse ano, em colaboragao com O. M. SOUSA, J. 
SAINATI, J. T. AQUINO, no referido Laboratorio, descreveu com o 
titulo Duas anomalias musculares (M. Condroepitrocleano e M. Aces- 
sorio da Cavidade Orbitaria), dois casos de anomalias musculares verifi- 
cados durante os exercicios escolares daquele ano. fistc trabalho foi 
publicado na Revista de Medicina, Vol. Ill, n. 29, 1926. 
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. Em 1928' sendo interno-voluntario da 1.* Etifermaria da Clfnica Cirtir gica, servigo do Prof ArrAMAT?rr»r- j tunica Cirur- 
do HosoitaI r.nt 71' c" CAMARGO, foi nomeado aoademco-mterno P Central da Santa Casa de Misericordia. 

Conc.uido o curso medico, em 1928, obteve em Abril de 1929 o prau de 
ap6s''<,efisa de co„tt.bu°!:5

o
0^

i
r:
,i: 

feto, „ c U/e'tiU H'"n'"'a _ <EpiK,io « basal), "a Cade,ra de Anatomia, sob a diregao do Prof. A. BOVERO e aprovada com Grande Distingao. 
Durante o tempo em que cursou a Faculdade de Medicina dedicou-se 

ao magxsteno das Ciencias Naturals, sendo contratado de 1925 a 1929 pro- 

Em 1928 fd81"' ^d11111"; HiSt6ria NatUral n0 Ginisi0 <<0swa,do Cruz»- m 1928 foi nomeado professor efetivo de Historia Natural no Ginasio de 

raHe 7re0 •qUe 0CUP0U at^ 1933- Naste ano' convidado para a cadeim de Historia Natural do Ginasio de S. Agostinho, lecionou os S.o, 
■ e 5. anos ginasiais ate o ultima periodo de 1934. 

Eogo apos a obtengao do grau de doutor em Medicina, em 1929 teve 
a oportumdade de visitar o continents europeu, percorrendo Portugal, Es- 
pan a, Franga Italia, Alemantia e Belgica, onde colheu dados sob're a 

d^^aT^gS8 InStitUtOS " ^ularmente 
Enx 1931 foi convidado pelo Prof. Dr. SERGIO DE PAIVA MEIRA 

rOTMlCA elom ^ Medi0ina * S: Pa"1°- — » 
T 

A do «Curso pre-medico», nesse ano instituido. 

saTao VtaJT®- "? S6men,e 0 enSin0 deSSaS ^linas, com. a organi- 
centL ;"S'ala5aO.d0S resPat'vos laboratories. Realizou cerca de uma center d „cursoes pm colheite ^ ^ 2oo|og.c^ 

tori^ urSe8",U mtamcom os auxiliarcs do labors- 
de S pZoTm"" r T de Lm "Xe"""iKS d» "os arreddres 

. _! 0' Uma co^e9ao de preparados para o estudo da anatomia micros copks dos vegetais, . „m muses d, Zoologi, c„m cerca T50d " a, 
anatomicas, em grande parte coastitoid.s de material osteoldgico. 

Lec onou no Curso pre-medico as referidas materias de 1931 a 1933 

ames^aT:' E T ^ apresentado ao Exmo. Snr Dr ^ -cj - ^ . ■ ■ur- ^ecretano da Educagao e Saiide Publica. 
_ mesmo ano, com a instalagao da Universidade de S Paulo e ereacao do Cclegio Univemitdrio, „ ,„al tachfa 0 primiX0 Cufsu 1 

rdg„adoCeO"„meadd0brTento da! CadtiraS d', Z<""°g!' * dc Bo'"i"' aesignaao e nomeado professor catedratirn rip 
anexa a Faculdade de Medicina. Ndsttl ra 
continuou a desenvolver. „a„ somemTo .71^ 7 ,^ ^ 
couservando o r.spetivo museu de ensino t bK'a' .mU,,idan,io e 

investigagao cientlfica, continuaudo a w'suTo <-"nsi«cou a 
de Anatomia ja referido. pesquisas no Laboratonio 
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Sob a direqao do Prof. A. BOVERO, teve oportunidade de estudar 
o material osteologico do Museu Nacional, do Museu Paulista, do Labora- 
torio de Anatomia e do proprio museu de Zoologia do Colegio Universi- 
tario, publicando o resultado de suas observagoes nos Anais da Faculdade 
de Medicina de S. Paulo, Vol. X, 1934, sob a denominagao: Anotagoes 
craneologicas — I. Participagao do Vomer a constituigao do paladar duro 
em um Cebus macrocephalus Spix- — II. Dente conoide supranumerario 
no foramen incisivum do paladar de uma Lutra paranaensis Rengg, — III. 
Bipartigao total do osso parietal em dois Cebus; bipartigao parcial em um 
craneo humano. 

Durante o periodo da Revolugao Constitucionalista alistou-se como 
medico, tendo servido na Enfermaria de Traumatologia a cargo do Dr. 
F. E. GODOY MOREIRA, no Hospital da Forga Piiblica. Em 1934 
foi nomeado Prof, de Biologla Geral e Higiene no Institute Superior de 
Pedagogia «Sedes Sapientiae». 

Nesse mesmo ano a convite do Diretor do Museu Paulista, tomou 
parte na banca examinadora do concurso para provimento do cargo de 
Assistente da Secgao de Vertebrados do referido Museu. Ainda em 1934 
foi convidado pelo Prof. Dr. ERNST BRESSLAU para o cargo de 
Assistente Cientifico do Institute de Zoologia da Universidade. Gola- 
borou com o aludido professor desde os primeiros dias da sua chegada 
a S, Paulo na organisagao e instalagao do mencionado Institute, tendo 
iniciado sob a sua diregao, uma serie de pesquisas sobre diversos pontos 
da Zoologia Geral e da Anatomia Comparativa. 

Em Maio de 1935, com a morte do Prof. BRESSLAU, foi encarre- 
gado da diregao do Institute de Zoologia e do respetivo Curso, tendo 
continuado a organisagao e instalagao do mesmo, ate a chegada do novo 
Professor. 

Durante o periodo de um ano, quando teve a seu cargo o ensino da 
Zoologia na Universidade, realisou uma serie de excursoes ao litoral pau- 
lista e aos arredores da Capital, para colheita de material para as colegoes 
do laboratorio e para o museu do ensino. 

Contlnuou a idedicar-se a investigagao cientifilca ultimando varios 
trabalhos que se acham em impressao e, dispensando sua atividade na 
divulgagao da Zoologia Geral como socio fundador do Club Zoologico do 
Brasil, teve oportunidade de realisar comunicagdes sob varios pontos da 
Zoologia, principalmente sobfe os resi^ltados* interessantes tolhidos 
durante as excursoes acima mencionadas. Do mesmo modo, no Instituto 
Biologico, realizou uma palestra sobre a «Biologia dos Celenterados do 
litoral santistaj.. 

Socio da Sociedade de Biologia de S. Paulo, foi convidado para fazer 
na sessao em homenagem a memoria do Prof. BRESSLAU, o necrologio 
do saudoso Mestre, tendo nessa ocasiao a oportunidade de apresentar um 
resume da vida cientifica do mesmo. 
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TRABALHOS PUBLICADOS 
1. Ensaios de Palografia — em col. com O. M. SOUSA — Bol. Soc. 

Med. de S. Paulo. 
2. Duas anomalias musculares (M. Condro-epitrocelano e M. Acesso- 

SAINATI, J. T. AQUINO — Rev. d. Medicina, orgao do Centre 
Acad. O. CRtiZ, Vol. Ill, n. 39, 1936. 

3. Contribui£oes para o estudo da Mucosa Uretral humana (Epitelio e 
Membrana basal) — Tese inaugural, 1929, S. Paulo. 

4. Contribuigoes para o estudo da Mucosa Uretral humana — em col. 
com O. M. SOUSA — Anais da Fac. d. Med. de S. Paulo, 

_ Vol. V, 1930. 
5. Dois Problemas de Educagao — Anais do Centro D. Vital de Sao 

Paulo, 1933. 
6. Anotagoes Crdneologicas — I. Participagao do Vomer d constitui- 

gao do paladar duro em Cebus macrocephalus Spix.; II. — Dente 
conoide supranumeraro no foramen incisivum do paladar de 
uma Lutra paranaensis Rengg.; Ill Bipartigao do osso parietal 
em dois Cebus; bipartigao num crdneo humano — Anais da 
Fac. d. Med. d. S. Paulo, f. II, Vol. X, 1934 

7. Relatorio de Botdnca e de Zoologia — apresentado ao Exmo. Snr. 
Dr. Secretaro da Educagao e Saude Publka, em Margo de 1934. 

8. Prof. ERNST BRESSLAU — in Memorian — Rev. d. Biol. e 
Higiene, Vol. 6, n. 1, 1935. 

TRABALHOS EM IMPRESSAO OU ANDAMENTO 
9. Diretrizes do Ensino da Zoologia na Universidade de S. Paulo — 

(no prelo) — Anuario da Fac. de Fil. Ciencias e Letras da Univ. 
S. Paulo, N. I, 1936. 

10. Historia Natural (Zoologia) — Possibildades do seu estudo em S. 
Paulo — Rev. Fil., Ciencias e Letras, n. 3, 1936. 

11. Alguns aspetos da Biologia dos Saguis. — Bol. Biologico, A. II, 
n. 1, 1936. 

12. Sobre a placenta bidiscoidal de Hapale jacchus (L.) — Rev. d- 
Biol. e Higiene, Vol. 7, n, 1. 1936. 

13. Relag5es da Traquea e dos Bronquios no Bradypus tridactylus L. 
— com. a Semana Oto-rino-laringologica de S. Paulo, 1936. 

14. Observagoes sobre o Plankton marinho de Santos — com. ao Club 
Zoologico do Brasil, sessao de 16 de Setembro de 1936. 

15. Anotagoes craneologicas — IV — O craneo dos Selachii em parti- 
cular do gen. Sphyma (Peixe-martelo) — Palestra em 9-X-936 
no Institute Biologico. 

PROFESSOR ETTORE ONORATO 
(Catedra de Mineralogia) 

Nascido em Luoerna (Italia) a 8 de fevereiro de 1899. 
Laureou-se em Ciencias Naturais na Universidade de Roma, em 1924,. 

obtendo a nota maxima. Em Outubro do mesmo ano foi nomeado assis- 
tente encarregado no Institute de Mineralogia da Universidade de Roma 
c em 1925, em seguida a concurso, assistente efetivo. Em 1927 tomou 
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parte no concurso aberto pelo Ministerio da Educagao Nacional da Italia 
para obtengao de uma bolsa de estudos no exterior; saindo vencedor 
destinou-sc ao Instituto de Mineralogia da Universidade de Leipzig, na 
qualidade de pesquizador para aperfeigoar-se na tecnica da aplicagao dos 
raios X ao estudo da materia cristalina. Ao mesmo Instituto voltou, nas 
ferias do ano seguinte, em comissao do Conselho Nacinoal de Pesquizas. 

Em 1930 obteve a livre docencia em Mineralogia, por unanimidade de 
votos. Em 1931 foi primeiro classificado, tambem por unanimidade, no 
concurso para professor extraordinario de Mineralogia na Universidade 
de Cagliari. 

Em 1933 foi distinguido com o premio Volta da Real Academia da 
Italia, igragas ao qual embarcou para Inglaterra ,indo freqiientar o Labora- 
torio de Fisica da Universidade de Manchester, dirigida pelo prof. Bragg 
— ideiador do metodo roentgenografico para o estudo da estrutura dos 
cristais. Durante alguns outros meses visitou os laboratories de Londres, 
Paris, Bruxelas e Genebra, 

Em 1934 voltou a Cagliari e, logo apos, foi provide no cargo de pro- 
fessor ordinario, por decisao unanime. Em Junho do mesmo ano embar- 
cou para o Brasil, vindo ocupar na Universidade de S. Paulo a cadeira de 
Mineralogia e Petrografia da nossa Faduldade. Em 1935, o Ministerio 
da Educagao Nacional da Italia comunicou a sua transferencia da Uni- 
versidade de Cagliari para a de Geneva, onde e atualmente titular. 

PUBLICOU OS SEGUINTES TRABALHOS; 
La Celestina di Caramanico — 1924 
Sulla Epsomite della Miniera Nord-Owest Inferiore di Idria — 1925 
Sulla Hauerite di Raddusa — 1925 
Sulla Pelagosite delle Isole Tremiti n.ell'Adriatico — 1926 
tlber die Raumgruppe vom Gips — 1927 
II Giacimento di Zolfo di Monte Solforoso presso Scrofano in Frovincia 

di Roma — 1928 
Sulla Natura e Genesi Biogenica della Pelagosite — 1929 
L'Allumina Blanc (em colaboragao com N. Parravano) — 1929 
Uber den Feinbau des Gipses — 1929 
Brevi Notizie di Mineralogia Italiana — 1930 
Nuova Applicazione del Metodo di Lane — 1930 
Sulla Nuova Sistematica e Nomenclatura dei 230 Gruppi Spaziaili di E. 

Schiebold — 1930 
Sulla Natura della Dolomite — 1930 
Determinazione delle Forme Dirette ed Inverse nella Pirite — 1931 
Risultati di Reccnti studi sulla Costituzione Chimica dei Silicati 

Naturali — 1932 
Semidrato del Solfato di Calcio e Anidrite Solubile — 1932 
La Struttura della Materia Cristallina ed i Raggi X — 1934 
La Struttura della Fosgenite — 1934 
II Metodo dei Bragg — 1935 
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PROFESSOR FELIX RAW IT SC H E R 
(Catedra de Botanica) 

Nascido em Francfort s/o Meno (Alemanha), em 4 de Janeiro de 1890. 
Depois de sens estudos ginasiais, miciou-se desde logo as siencais 

naturais, estudando-as nas Universidades de Bonn, Freiburg e Genebra, 
sob a dire^ao dos botanicos E. Strasburger, F. Oltmanns, F. Chodat e de 
August Weismann. Pela defesa de uma tese sobre a «Sexualidade dos 
Ustilagineos», foi promovido doutor em «Philosophiae naturalise, em Frei- 
burg, em 1912. Continuando seus trabalhos em Leipzig, sob a dire^ao de 
Wilhelm Pfeffer, foi nomeado assistente no Instituto de Botanica de Frei- 
burg, sob a dire^ao de F. Oltmans. Tomou parte, desde o inicio, na 
guerra de 1914-18. Em 1921 foi considerado habilitado como «Privatdozent 
fiir Botanik», na Universidade de Freiburg. Em 1927, instituiu uma cadeira 
de botanica florestal, na mesma universidade. Seus trabalhos cientificos 
versam sobre os problemas da micologia, patologia vegetal, ecologia e 
fisiologia das plantas, ensinando, entretanto, ha 13 anos, sobre todas as 
disciplinas da botanica, principalmente, a micologia, bateriologia e botanica 
florestal. 

TRABALHOS PUBLICADOS; 

1) Die heimische Pflanzenwelt in ihren Beziehungen zu Landschaft, 
Klima un Boden — Herder & Go. Freiburg — 1927 

2) Der Geotropismus der Pflanzen. — G. Fischer — Jena, 1932 

TRABALHOS PRINCIPAIS; 

1) Beitrage zur Kenntnis der Ustilagineen — Zeitschr. f. Bot. Bd. 4. 1912 
2) Zur Sexualitat der Branpilze: Tilletia tritici. — Ber. d. Deutsch. Bot. 

Ges. Bd. 32. 1914 
3) Beitrage zur Kenntnis der Ustilagineen II — Zeitschr. f. Bot. Bd. 

14, 1922 
4) Epinastie und Geotropismus — Zeitschr. f. Bot. Bd. 15, 1923. 
5) Beitrage zum Windeproblem — Ibidem Bd. 16, 1924 
6) Beitrage zer Theorie des Plagiogeotropismus — Ibidem, Bd. 17, 1925 
7) Das Nicken der Mohnknospen — Jahrb. f. wiss, Bot. Bd. 67, 1928 
8) Weitere Beitrage zur Kenntnis des Kreisens und Windens der Pflan- 

zen — Zeitschr. f. Bot. Bd. 21, 1929 
9) Der Baum. Handworterbuch der Naturwissenschaften — 1931 

10) Nastieen — Ibidem, 1932 
11) Wohin stechen die Pflanzenlause — Zeitschr. f. Bot. Bd. 26, 1933 
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DISSERTAgOES SOB SUA DIRECAO: 

1) I. Stolley — Ueber die Ursachen der Bewegungen einiger Blutenstiele 
— Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. 67, 1928 

2) G. Cornhels — Ueber Orientierungsbewegungen dorsiventraler Blu- 
ten. — Jahrb. f. wiss. Bot. Bd. 67, 1928 

3) H. Sleumer — Ueber Sexualitat und Zytologie von Ustilago Zeae — 
Zeitschr. f. Bot. Bd. 25, 1932 

PROFESSOR ANDRE' DREYFUS 
(Catedra de Biologia Geral) 

Nascido em Pelotas, (Rio Grande do Sul) em 5 de julho de 1897. 
Curso primario e secundario em Pelotas, este ultimo no Ginasio Pelo- 

tense, terminado em 1911 com o 1.° logar. 
Curso Medico na Faculdade de Medicina da Universidade do Rio de 

Janeiro, iniciado em 1914 e terminado em 1919, com o 1.° logar. 
Durante o curso foi monitor da cadeira de Microbiologa e mais tarde 

da de Histologa. Manteve curso privado de Histologia desde 1919 ate 
1926, tendo lecionado a mais de 1.000 alunos. Nomeado chefe do labora- 
torio da colonia de Alienados de Jacarepagua em 1922 al permaneceu ate 
que em dezembro de 1926 foi convidado pelo Dr. Pedro Dias da Silva, 
entao diretor da Faculdade de Medicina de Sao Paulo para 2° assistente 
da cadeira de histologia e embriologia. Contractado 2.° assistente de 
histologia e embriologia da Faculdade de Medicina de S. Paulo em 1927, 
foi nomeado 1.° assistente efetivo da mesma cadeira em 1929, quando se 
encontrava em Paris, em viagem de estudos, durante as ferias de 1928-29, 
tendo antes feito uma conferencia no laboratorio do prof. Wintrebert, na 
Sorbonne quando ainda 2.° assistente de histologia. Em 1928, fez na As- 
sociaQao Brasileira de Educagao, no Rio de Janeiro um curso de 13 con- 
ferencias sobre hereditariedade, curso repetido mais tarde em Sao Paulo, 
na Sociedade de Educaqao. Cbefiou em 1929 conjuntamente com o Dr. 
Alberto de Novais, a embaixada de academicos paulistas que visitou a 
Eaia, onde fez uma conferencia. Foi encarregado de fazer uma conferencia 
sobre o estado atual dos probtemas de hereditariedade no 1.° Congresso Brasileiro 
de Eugenia reunido na Rio de Janeiro em 1929. Regeu em 1931 parte do curso 
de Biologia Geral na Faculdade Paulista de Filosofia e Letras. Ao ser creado 
em 1932 o curso pre-medico na Faculdade de Medicina de S. Paulo foi 
designado para, sem prejuizo de suas obrigagoes como 1.° assistente de his- 



tolo^ia e embriologia, reger a cadeira de Biologia Geral. Realizou, nos 
cursos de Extensao Universitaria da Escola Politecnica da Utiiversidade 
do Rio de Janeiro em 1932, 2 conferencias. Novamente convidado em 

""1933, realizou outra conferencia no mesmo local. 
Ao cojitar o governo do Estado de S. Paulo em 1933 da creaQao da 

Universidade de S. Paulo, nomeou uma comissao encarregada da elaboraQao 
do seu ante-projeto da qual fez parte. Ainda em 1933 foi convidado pelo 
ministro da Agricultura para assistente-chefe da seqao tecnica genetica do 
Institute Biologico Federal, no Rio de Janeiro, convite que declinou. Foi 
nomeado em Margo de 1934 lente interino de histologia do curso de Odon- 
tologia da Escola de Farmacia e Odontologia, passando em Abril de 1934 
a professor catedratico de Histologia, da Faculdade de Farmacia e Odon- 
tologia da Universidade de S. Paulo, creada em tal momento. Em maio 
de 1934 foi nomeado professor de Biologia do Colegio Universitario e con- 
tratado em Agosto de 1934 para reger o curso de Biologia Geral da Facul- 
dade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de S. Paulo, tendo 
porem completado o curso de Biologia de 1934 do Colegio Universitario. 
Foi contratado para professor de histologia e embriologia geral da Escola 
Paulista de Medicina em abril de 1934, passando a professor catedratico da 
mesma escola em dezembro do mesmo ano. Ainda em 1933 foi nomeado 
professor de Biologia Social da Escola Paulista de Sociologia e Politica. 
Exerceu em 1934 a presidencia da segao de Biologia da Associaqao Paulista 
de Medicina. Convidado pela Faculdade de Medicina da Universidade do 
Parana, esteve uma semana em Curitiba realizando demonstraqdes praticas 
e conferencias em numero de oito. Ainda em 1934 realizou conferencias 
na Sociedade de Medicina e Cirtirgia do Rio de Janeiro e no Institute de 
Educagao de S. Paulo, na Escola Paulista de Medicina e na Escola de 
Sociologia e Politica de S. Paulo. Tern feito nestes ultimos anos numerosas 
conferencias nas reunioes das sextas-feiras do Instituto Biologico de Sao 
Paulo, bem como uma no curso de aperfei^oamento para veterinarios realisado 
pelo mesmo Instituto. Em 1935 realizou uma conferencia na Associaqao 
Paulista de Medicina e duas nos cursos piiblicos da Faculdade de Filoso- 
fia, Ciencias e Letras. E' membro de varias Sociedades Cientificas brasi- 
leiras e da Association des Anatomistes. 

ALGUNS TRABALHOS PUBLICADOS: 

Estado actual do problema da hereditariedade — Anais do 1.° Cong. Bras. 
Eugenia — 1929 

Sur un type particulier d'amitose dans les cellules folliculeuses de I'ovaire 
du grillon — Comptes rendus de la Soc. de Biologic T. CIX — pag. 
409 — 1932 

Mitose e Amitose — Anais da Faculdade de Medicina de Sao Paulo, vol. 
7.° — 1932 



Em torno do problema da determinagao do sexo — Revista Farmaco-Odon- 
tologica de S. Paulo n 0 1 — 1935 

A distin^ao "precoce entre o soma e o germe — Revista de Agricultura 
s.0 9 e 10 — 1935 

Em colabora^ao com O. Zacaro — The action of chloral upon the vegetal 
mtoses — Rev. de Biologia e Higiene — Vol. 4 n.0 1 — 1935 

Em colaboragao com L. P. Ferraz — Changs in the gonads of the white 
mouse under the influence of simultaneons injection of pregnant 
wooman's urine and trypan-blue — Rev. de Biologia e Higiene. 
Vol. 4 n.g 1 — 1933 

PROFESSOR LUIZ CINTRA DO PRADO 
(Catedra de Fisica) 

Nascido em Amparo (Est. de S. Paulo), 1904. 
Em Amparo fes seus primeiros estudos. Em 1914 matriculou-se no 

Colegio S. Luiz em Itu, onde iniciou o curso de preparatories, que pro- 
seguiu e concluiu, sempre com notas distintas, no Colegio Anchieta, de 
Nova Friburgo, em 1919, recebendo nessa ocasiao a medalha de ouro 
cPremio Luiz Yabar», conferida ao melhor aluno da turma. Em 1921 ma- 
triculou-se na Escola Politecnica de S. Paulo, fazendo com notas de dis- 
tingao todo o curso de engenheiro civil cujo grau recebeu em 1926, con- 
quistando o «Premio de Viagem» dado pelo Governo Estadoal. No periodo 
de 1925 a 1926 foi presidente do Gremio Politecnico, de cuja diretoria fez 
parte, em outros cargos, nos anos anteriores. 

Em 1928 trabalhou como engenheiro da Comissao de Saneamento, nas 
obras da adutora de Rio Claro. Em 1929 entrou para o corpo docente 
da Escola Politecnica de Sao Paulo, na qualidade de adjunto da cadeira 
de Fisica. Posteriormente, ocupou na mesma Escola o cargo de assistente 
do Gabinete de Hidro-Mecanica. 

Em 1932, por ocasiao da Revolugao Constitucionalista, foi destacado 
para a Delegacia Tecnica de Areias, de onde passou para o Departamento 
Central de Munigoes. 

Foi contratado em 1933 para reger a Cadeira de Fisica do Curso Pre- 
Medico, anexo a Faculdade de Medicina de S. Paulo. Nesse ano, a con- 
vite da Universidade do Rio de Janeiro, realizou duas conferencias no 
Curso de Extensao Universitaria da mesma. 

Apos a extingao do Curso Pre-Medico, foi nomeado catedratico efetivo 
da cadeira de Fisica do Colegio Universitario, em 1934. Ainda no mesmo 
ano, prestou concurso para a cadeira de Fisica da Escola Politecnica de 
S. Paulo, obtendo o primeiro logar, com nota maxima em todas as provas 
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(media 10, final) e sendo unanimemente indicado pela Congregagao da 
Escola para a regencia efetiva da cadeira. Foi depois contratado para 
professor da Fisica da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras de Sao 
Paulo. 

Esta ausente do Pais desde Janeiro de 1935, em vagem de estudos e 
aperfeigoamento na Europa. Encontra-se presentemente em Franga (julho 
de 1936), trabalhando como assistente do Institute de Radium da Univer- 
sidade de Paris. 

Tern publicado diversos trabalhos e conferencias sobre Fisica: «A 
sintese nos fenomenos fisicos», «Radio-atividade», «Curso de Fisica» (notas 
taquigrafadas do curso professado no Colegio Universitario). 

PROFESSOR ANTONIO SOARES ROMfiO 
(Catedra de Fisica) 

Nascido em Lorena (Estado de S. Paulo) aos 3 de margo de 1886. 
Completou o curso Ginasial no Ginasio do Estado da Capital de Sao 

Paulo em 1905. Cursou a Escola Politecnka de Sao Paulo, onde recebeu 
em 1912 o diploma de engenheiro civil, tendo sido premiado na referida 
Escola com uma colocagao em uma das estradas de ferro. Dessistiu do 
premio por ter sido contratado para dirigir a Repaxtigao de Obras Muni- 
cipais de Ribeirao Preto, tendo exercido o cargo de Engenheiro Municipal 
e Diretor de Obras desde 1913 a 1923. Substituiu o preparador de Fisica 
e Quimka do Ginasio do Estado em 1910. Substtuiu o Dr. Wanderico 
Pereira na Cadeira de Mecanica e Astronomia do Ginasio do Estado em 
Ribeirao Preto; substituiu tambem o Dr. Augusto Cesar na Cadeira de 
Fisica e Quimica do mesmo estabelecimento. Vagando-se esta cadeira, 
apresentou-se em concurs© para a mesma, tendo sido vencedor no Con- 
curs©, e fkando a reger a Cadeira como Catedratico desde 1923 a 1933', 
quando foi removido pelo Governo atual para catedratico do Ginasio da 
Capital, estando neste posto do magisterio ate hoje. Foi,em 1934 pro- 
fessor interino de Fisica na Escola Politecnka de S. Paulo, ate a vinda 
do ilustre Professor Gleb Wataghin; tern sido examinador em varios con- 
cursos, e tambem tern tornado parte nas bancas examinadoras do Colegio 
Universitario junto a Faculdade de Medkina de Sao Paulo. Atualmente 
e encarregado dos cursos de Geometria e Fisica da Sub-segao de Ciencias 
Naturais, na Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de 
Sao Paulo. 
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TRABALHOS CIENTlFICOS PUBLICADOS: 

Escreveu durante os anos de 1907 e 1908 a segao cientlfica «0 radium 
e as radiaQ6es» na «Vida Moderna»: publicou na Revista Politecnica de 
1908 a 1912 artigos sobre o «postulatum» de Euclides, tendo em vista o 
deslocamento de uma figura invariavel; artigos sobre potencal eletrico, sobre 
atrito nos mancais; processo de resolugao de qualquer determinante; novos 
metodos de perspetiva; questoes sobre teoria dos numeros; e uma contesta- 
qao a um metodo de divisao do circulo proposto por Wilkinson, na revista 
londrina «Machinery». Encarregado pelo Gremio Politecnico, organisou e 
completou uma «Geometrie a un nombre quelquonque de dimensions», de 
Paulo Gomide Furtado, em 1912, obra que se destinava a ser publicada 
pela Nouvelles Annales de Mathematiques, e que foi publicada pelo Gremio 
Politecnico. Publicou em 1923 um folheto sobre a teoria da relatividade,, 
e mais um pequeno volume intitulado «Consequencias Fisicas e Quimicas 
da teoria da relatividade (tese a concurso). Escreveu a proposto do apa- 
relho de Romero, sobre a existencia do petroleo, um extenso artigo no 
Diario de S. Paulo em 1932, onde faz uma resenha de todos os metodos de 
«prospeQao do s61o» mostrando que se podera mais tarde aproveitar as 
ondas, provenientes das vibratjoes, considerado o atomo como «resoador». 

PROFESSOR PIERRE DEFFONTAINES 
(Catedra de Geografia Fisica e Humana, em 1934) 

Nascido a 21 de fevereiro de 1894, em Limoges, licenciou-se em Di- 
reito, em Poitiers, 1916. 

Exame de doutorado em Direito Civil, em Poitiers, 1918. 
Licenciatura em Historia e Geografia, Sorbonne, 1919. 
Diploma de estudos superiores de Geografia, Sorbonne, 1920. 
Diploma da Escola do Louvre, Seijao de Prehistoria, com o Sr. Salomon. 

Reinach, 1920. , 
«Agrege», 1920 (Historia e Geographia). 
Professor no Liceu de Metz, 1920 e 1921. 
Pensionado da Fundagao Tiers, 1922 a 1925. 
Professor de Geografia nas Faculdades Catolicas de Lille, desde 1926. 
Doutor em letras pela Sorbonne, com «Mention tres honorable», maio 

1932. 
Encarregado de missoes no Saara e na Europa Central e, mais parti- 

cularmente, na Tchecoslovaquia. 



Pertence ao Conselho de AdministraQao do Institute de Estudos Sla- 
ves, em Paris, e e membro de honra de varias sociedades cientificas tche- 
coslovacas. 

Condecora^ao da «Ordem do Leao Branco» tchecoslovaca. 
Condecoragao da «Ordem de Saint Sava» iugoslava. 
Nomeado membro correspondente do Ministerio da Educagao Nacio- 

nal da Franga, 1930. 
Contratado em 1934, para inaugurar o curso de Geografia Fisica e Hu- 

mana na Faculdade de Filosofia, Sciencias e Letras da Universidade de S- 
Paulo. 

PUBLICACOES PRINCIPAIS 

1 — Tese de doutorado: «Les Hommes et leurs travaux dans les pays de 
la Morenne Garonne», 1932. 

2 — «La vie forestiere en Tchecoslovaquie», 1932. 
3 — «Geographie humaine de la France» (2.° volume de cL'Histoire de 

la Nation frangaise», de Gabriel Hanotaux, em colaboragao com 
Jean Brunhes). 

4 —• Reedigao da «Geograprie humaine», de Jean Brunhes, 1935 (3 vols.) 
5 — Diregao de uma colegao publicada pelos editores Galimard, intitulada 

cGeographia humaine», sendo de stta autoria o volume cL'home 
et la foret». 

6 —< Director de uma colegao de cartas murais escolares, publicada em 
Paris. 

7 — Autor de numerosos artigos sobre o Brasil, notadamente: «Pays et 
paysages de I'Btat de Sao Paulo — Premiere esquisse de divisions 
regionales» — «Annales de Geoigraphie», Janeiro e margo 1936. 

PROFESSOR PIERRE MONBEIG 
(Catedra de Geografia Fisica e Humana, em 1935) 

Aluno na Universidade de Paris dos Professores Demangeon e De 
Martonne para o estudo da Geografia, e de Henri Hauser para Historia 
Economica. 

Licenciado em Letras em 1927. 
Certificado de Geografia Geral em 1928. 
«Agrege» de Universidade em 1929 (Historia e Geografia). 
Antigo Membro da Escola de Estudos Superiores Espanhois (Casa 

de Velasques — Madrid). 
Foi professor no Liceu de Caen. 
Em 1934 e 1935 realizou conferencias sobre Geografia no Institute de 

Estudos sobre a Espanha da Universidade de Paris. 
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PUBLICACOES CIENTIFICAS 

Congres International de Geographic de Paris —1 1931 — CommunicaQao na 
Segao de Geografia Humana. 

Collaboration aux Annales de Geographic — Principais artigos: transfor- 
magoes economicas nas cHuertas^ e na regiao entre Alicante e Mur- 
cie (1931). 

Le Pays d'Yvelines — 1930:. 
Madrid — (1932). 
Leg Importations de Fruits Frais en Grande Bretagne (1934). 
Collaboration aux Annales d'Histoire Economique et Sociale — Principais 

artigos: as Baleares no seculo XVIII — 1932. A reforma Agraria na 
Espanha — 1933. 

PROFESSOR FERNAND PAUL BRAUDEL 
(Catedra de Historia da Civilisagao) 

Nascido em Lumeville (Meuse) Franga, em 24 de agosto de 1902. 
Bacharel em Letras e em Ciencias — Paris 1920. 
Licenciado em Letras — Paris 1921. 
Diplomado em estudos superiores de Historia — Paris 1922. 
Agrege de Historia — 1923. 
Foi professor no Liceu de Constantine em 1923; no Liceu de Alger em 

1924; (Professor de Retorica Superior em 1929 — Encarregado de confe- 
rencias na Faculdade de Letras de Alger). 

Em Paris foi professor nos seguintes Liceus: Liceu Pasteur, 1932; Li- 
ceu Condorcet, 1933; Liceu Henri — IV, 1934. Encarregado de conferen- 
cias complementares na Faculdade de Letras de Paris em 1934. 

Atualmente e professor dc Historia da Civilizagao na Faculdade de Fi- 
losofia, Ciencias e Letras — 1935. 

Em 1926 obteve a bolsa «Jules Ferry*. 
Publicou artigos na «Revue Africaine», «Revue Historique*, <Revue 

d'Histoire Moderne», «Revue de Synthese*, «Gazette des Beaux-Arts*. Co- 
laborou no livro: «Histoire et Historiens de I'Algerie* — (Alcan, 1931). 
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PROFESSOR AFFONSO DE ESCRAGNOLLE TAUNAY 
(Catedra de Historia da CivilizaQao Brasileira) 

Nascido em Desterro (capital da entao Provincia de Santa Catarina), 
e 11 de julho de 1876. 

Concluiu os estudos humanisticos em 1894 e formou-se em engenheiro 
civil na Escola Politecnica do Rio de Janeiro em 1900. Nomeado prepara- 
dor na Escola Politecnica de Sao Paulo em 1899, passou a professor subs- 
tituto em 1904 e a professor catedratico de fisica experimental em 1910; 
sendo nomeado em 1917 diretor do Museu Paulista, cargo que ate hoje 
exerce. E' membro da Academia Brasileira, da Academia Paulista de Le- 
tras, dos Institutes Historicos Brasileiros, de Sao Paulo, Baia, Ceara, San- 
ta Catarina, Parana, Espirto Santo, Sergipe, Para, Rio Grande do Sul, Mi- 
nas Gerais, Paraiba, Rio Grande do Norte, dos Institutes Arqueologicos de 
Pernambuco e Alagoas. 

TRABALHOS PUBLICADOS 

Ficgao: 
Leonor de Avila, romance brasileiro seiscentista (Cronica do tem- 

po dos Filipes). 
Historia do Brasil: 

Grandes vultos da independencia brasileira 
Na Baia colonial 
Na Baia de Dom Joao VI 
Rio de Janeiro de antanho 
Sob El Rey Nosso Senhor 
No Brasil imperial 
A gloria dos Andradas 
Do Reino ao Imperio 
Viagens e Viajantes 
Santa Catarina nos anos primevos 
A grande vida de Fernao Dias Pais 
Visitantes do Brasil colonial. 

De Brasiliae Rebus Pluribus: 
Em Santa Catarina Colonial 
No Brasil de 1840 
Historia do Cafe no Brasil colonial 
Zoologia fantastica do Brasil. 

Historia de Sao Paulo: 
Na era das bandeiras 
A gloria das mongoes 
Historia Geral das Bandeiras Paulistas — Tomos de I a VI 
Indios! Ouro! Pedras! 
Um grande bandeirante; Bartolomeu Pais de Abreu 
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Coletanea de documentos da antiga cartografia paulista 
Ensaio de carta geral das bandeiras paulistas 
Estudos de Historia paulista 
Ant'gos aspetos paulistas 
Terra bandeirante. 

Biografia: 
A vida gloriosa e tragica de Bartolomeu de Gusmao 
Bartolomeu de Gusmao e sua prioridade aerostatica. 

Historia da cidade de Sao Paulo: 
Sao Paulo nos primeiros anos 
Sao Paulo no seculo XVI 
Historia seiscentista da Vila de S. Paulo — Tomos de I a IV 
Historia da vila de S. Paulo no seculo XVIII 
Historia da cidade de S. Paulo no seculo XVIII — Tomo I, II e III 
Piratininga 
Non ducor duco 
Historia antiga da Abadia de S. Paulo — 1598 — 1772. 

Historia da Literatura e da Arte no Brasil: 
A missao artistica de 1816 
Nicolau A. Taunay. Documentos sobre sua vida e sua obra 
Pedro Taques e seu tempo 
Eseritores coloniais. 

Lingmstica: 
Lexico de termos tecnicos e cientificos 
Lexico de Lacunas 
Vocabulario de omissoes 
Coletanea de falhas 
Reparos ao Dicionario de Candido de Figueiredo 
A terminologia cientifica e os grandes dicionarios portuguezes 
Insuficiencia e deficiencia dos grandes dicionarios portuguezes 
Inopia cientifiea e vocabular dos grandes dicionarios portuguezes. 

Assuntos Cientificos: 
Ensaio de bibliografia referente ao Brasil e as ciencias naturais 

(em colaboracao). I parte: Literatura brasileira — Ensaio de 
Bibliografia (2." parte: literatura estrangeira). 

Tradugoes; 
A Retirada da Laguna 
A segunda viagem de Saint Hilaire a S. Paulo. 

Reedigoes comentadas: 
Pedro Taques: Nobiliarquia paulistana 
Informaqao sobre as minas de S. Paulo 
Historia da capitania de S. Vicente 
Frei Gaspar da Madre de Deus: Memorias rara a historia da ca- 

pitania de Sao Vicente 
Antonil: Cultura e opulencia do Brasil 
Bartolomeu de Gusmao: obras diversas. 

Em preparagao: 
Historia Geral das Bandeiras Paulistas (Tomo VII). 
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PROFESSOR PLINIO MARQUES DA SILVA AYROSA 
(Catedra de Etnografia Brasileira e Lingua Tupi-Guarani) 

Nascido em Sao Paulo, Capital, aos 13 de margo de 1895. 
Bacharel em letras pelo antigo Ginasio Ciencias e Letras e graduado 

em engenharia pela Escala Politecnica do Rio de Janeiro. 
Obteve o primeiro premio de literatura, instituido pelo Jornal do 

Brasil em 1917 e direito ao premio de viagem a Europa para aperfeicoa- 
mento de estudos. Encarregado de um Curso de Tupi no Centre do Pro- 
fessorado Paulista. Secretario Geral do Institute Historic© e Geografico 
de Sao Pauloi e membro dos Institutes Historicos do Rio Grande do Norte, 
Baia e Santa Catarina. 

Membro titular da Societe des Americanistes de Paris, da Societe de 
Linguistique de Paris e da Academia Paulista de Letras. 

TRABALHOS PUBLICADOS 

Tragos da Vida de Antonio Carlos do Carmo — Rev. Inst. Histo. 1930. 
A situagao da Vila de N. S. do Loreto — in Rev. do Inst. Histo. 1930. 
Primeiras nogoes de Tupi — edigao do autor, 1933. 
Dicionario Brasiliano-Portugues e Portugues-Brasiliano — (Imprensa Ofi- 

cial) 1934. 
Caderno da Lingua Geral, de Frei Arronches — (Imprensa Official) 1934. 
Palavras de origem tupi na linguagem popular do Brasil — (Imp. Arc. 

Mun.) 1934. 

TRABALHOS PRONTOS PARA PUBLICACAO 

Les suffixes tupis. Contribution a I'etude de la Famille Tupi. Notas 
etnograficas brasileiras. O catequismo tupi de Bettendorff. 

PROFESSOR PAUL ARBOUSSE BASTIDE 
(Catedra de Sociologia) 

Nascido em Aulas (Gard) Franga, em 21 de dezembro de 1899. 
Bacharel em Letras; licenciado em Letras; diplomado em Estudos Su- 

periores de Filosofia, com uma memoria «Renouvier et Secretan, histoire 
d'une amitie philosophique» em 1920. Agrege em Filosofia, em 1928. 
Nomeado professor no Colegio d'Armentieres (Nord). Encarregado de 
um curso no Liceu de Lille. Professor de Filosofia no Liceu de La 
Rocrelle, de 1928 a 1932 e, em seguida para o de Besangon em 1933. Su- 
plente da Faculdade de Letras de Besangon. 
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TRABALHOS PUBLICADOS 

Pur un Humanisme Nouveau (inquerito cntico sobre os fundamentos filo- 
ficos do humanismo classico. Ediqao «Foi et Vie» — 1930. 

Plans d'Etudes Philosophiques (Psicologia e Filosofia das Ciencias) — 1930. 
Correspondance inedites d'Auguste Comte et Celestin de Blingnierea — 1932. 

EM PREPARACAO 

Plans d'Etudes Philosophiques (Moral e Metafisica). 

PROFESSOR CLAUDE LfiVI-STRAUSS 
(Catedra de Sociologia — 2.' cadeira) 

Nascldo em Bruxelas (Belgica) aos 28 de novembro de 1908. 
Licenciado em Filosofia em 1928. 
Licenciado em Direito em 1929. 
Diplomado em Estudos Superiores de Filosofia em 1930. 
«Agrege» de Filosofia em 1931. 
Atualmente e professor de Sociologia na Faculdade de Filosofia, Cien- 

cias e Letras da Universidade de S. Paulo, desde 1935. 
Encarregado de uma missao cientifica no Brasil, em 1936 pelo Governo 

Francez. 
PUBLICACOES E TRABALHOS 

1926 — Gracchus Babeuf et le Communisme, Bruxellas. 
1927-1932 —• Collaboration reguliere a diverses revues politiques et sociales. 
1930 — Les Postulats de la Theorie du Materialisme Historique, These 

pour le diplome d'Etudes Superieures. 
1930-1932 — Collaboration radiophonique quotidienne au Bureau de Paris 

du Bureau International du Travail. 
1932 — En collaboration : Revulution Constructive. Paris. 
1936 — Contribution a I'Etude de I'Organisation Sociale des Indiens Bororo. 

A SER PUBLICADO 

Art Graphique des Indiens Bororo. 
Art Graphique des Indiens Kaduveo. 
Cinq Notes sur les Indiens Kaduveo. 
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PROFESSOR EDGAR O. GOTHSCH 
(Catedra de Economia Politica e Historia das Doutrinas Economicas) 

1929 _ «Intercollegiate Scholarship» da London School of Econonucs. 
  «London County Council SchoIarship» da London School ot 

Economics. 
— «Owen's Schoiarship» da London School of Economics. 

I931O — Diretor do «L. S. E.'s First Essay Priz.e». 
1932 — «B. Sc. (Econ.) Honours»- 

—- «Scholarship in International Law and Relations to Geneva 
School of International Studies». 

1934 — Contratado para reger as cadeiras de Economia Social, Einan- 
gas Publicas e Economia Mundial, na Escola Livre de Socio- 
logia e Politica de S. Paulo. 

1935 _ Contratado pelq governo dd S. Paulo para reger, durante o ano 
letivo de 1935, a Cadeira de Economia Politica e Historia das 
Doutrinas Economicas, da Faculdade de Filosofia, Ciencias e 
Letras da Universidade de S. Paulo. 

PROFESSOR FRANCISCO REBfiLO GONgALVES 
(Catedra de Filologia Portuguesa) 

Nascido em Santarem (Portugal) a 15 de novembro de 1907. 
Tendo feito o curso de preparatorios liceais em Santarem, entrou aos 

16 anos na Faculdade de Letras de Lisboa. Licenciou-se aos 20 anos, em 
julho de 1928, com distingao e louvor. Foi nomeado assistente da Fa- 
culdade de Letras em novembro do mesmo ano. Doutorou-se em Filosofia 
Classica em dezembro de 1930, sendo aprovado por unanimidade. Fez 
concurso para professor efetivo da Faculdade de Letras, em maio de 1933, 
sendo igualmente aprovado por unanimidade, e ingressando na Segao de 
Filologia Classica (onde se faz o ensino especializado do Grego^ do Latiirn e 
do Portugues). Tern regido na referida Faculdade, ha 7 anos, todas as 
cadeiras de «Lingua e Literatura Grega» e de «Lingua e literatura latina». 
Tern redigido em latim toda a correspondencia literaria da Universidade 
de Lisboa com varias estrangeiras nos ultimos anos. E' membro da 
Diregao da «Revista da Faculdade de Letras de Lisb6a». Em 1934 foi 
convidado para imaugurar, na Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras da 
Universidade de S. Paulo, o curso de Filologia Portuguesa e rege-lo durante 
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o ano letivo de 1935. Atualmente continua como professor da mesma ca- 
deira na Faculdade. 

Agremiagoes clentificas a que pertence: E' socio da Academia de 
Ciencias de Lisboa, a qual tem feito varias «comutiicag6es», e onde prepara 
a celebragao do 4.° Centenario da morte de Erasmo. E' um dos Vogais- 
Diretores do Centro de Estudos Filologicos, instituido pela Junta de Edu- 
cagao Nacional. E' membro da Comissao do Dicionario da Academia. E 
socio da «Societe des Etudes Latines» de Paris. 

Jornais e Revistas em que tem colaborado: «Diario de Noticias», de 
Lisboa. «Novidades», diario tambem de Lisboa, onde dirigiu, durante 
algum tempo, uma segao de «Notas filologicas». Revista «A Lingua Portu- 
guesia», de que foi, temporariamente, diretor. «Revista da Faculdade de 
Letras de Lisb6a». «Boletim de Filologia» publicado pelo Centro de 
Estudos Filologicos de Lisboa. «Terra Branca», revista de estudos histo- 
ricos e etnograficos. «Boletim da Junta Geral do Distrito de Santarem». 

«Revista da Academia Brasieira de Letras», «Revista de Cultura» do 
Rio de Janeiro. «Palaestra Latina», revista redigida em latim e pubhcada 
pela Universidade Catolica de Cervera (Lerida-Espanha). «Studi vergi- 
lianb (da colegao italiana «Studi medievali»). «Melanges de philologie et 
linguistique offerts a M, Octave Navarre (professeur a I'Universite de 
Toulouse) par ses eleves et ses amis». «In memoriam de Mario Barreto* 
(em curso de organizagao pelo professor Jacques Raimundo). 

OBRAS E OPtJSCULOS 
(publicados ate Dezembro de 1934) 

Da influencia lexical do grego no latim literario — Lisboa, Imprensa Na- 
cional — 1930. 

Os elementos gregos do vocabulario portugues — lb. 1930. 
Peri tinon homerikon ephitheton eis Apollon anekonton — En Olysiponi 

(Imprensa Nacional) etei 1930. Opusculo em grego «Acerca de alguns 
epitetos homericos de Apolo». 

Simonides de Amongo — Satira contra as mulheres — (notlcia literaria, 
tradugao do texto grego e comentario filologico) — Lisboa, Imp. 
Nac., 1930. 

Dois conceitos de Horacio na poesia portuguesa do seculo XVIII — 
lb., 1930. 

Apontamentos para o estudo da numeragao indeterminada em latim — 
lb., 1930. 

De Auli Gelli Noctium Atticarum rebus grammaticis — Olisiponi, ex 
officina cui nomen Imprensa Nacional, anno MCMXXX. 

A fala do Velho do Restelo (aspetos classicos deste episodio camoniano) 
— Lisboa, Imp. Nac., 1933. 

De vooibus Graecis in sermone Latino vulgari (tese de concurso a professor 
da Faculdade de Letras de Lisboa) Olisipone, ex officina cui nomen 
Imp. Nac., anno MCMXXXIII. 

Epifanio Dias (separata da revista da Faculdade de Letras de Lisboa) 
Coimbra, Imp. da Universidade, 1934. 
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PROFESSOR MICHEL BERVEILLER 
(Catedras de Lingua e Literatura Latina e Ling, e Literatura Grega) 

Nascido em Sommedieue ( Meuse-Franga), em 16 de julho de 1910. 
Bacharel em Letras, l." Parte (Latim-Grego), em 1925. 

2.1 Parte (Filosofia), em 1926. 
Aluno da Escola Normal Superior — 1928-1931. 
Licenciado em Letras 1929. 
Diplomado em estudos superiores de Letras, em 1930, com uma disser- 

tagao (inedita) sobre; «Les influences italiannes dans les comedies de 
Ben Jonson». 

«Boursier» do Institute Francez em Londres. 
Viagens de estudos pela Inglaterra, Italia, Grecia e Turquia. 
Agrege da Universidade, em 1931. 
Foi professor de Letras em Dijon, em 1932-1934. 
Atualmente e professor de Letras Classicas na Faculdade de Filosofia, 

Ciencias e Letras, da Universidade de Sao Paulo. — 1934. 

LIVROS PUBLICADOS 

Alfred de Musset — Oeuvres choisies et commentaires, em colaboraqao 
com J. Thomas (Paris, 1932 — ed. Hatier). 

«A tradigao religiosa na Tragedia Grega» — S. Paulo, 1935 — Cia. Editora 
Nacional. 

PROFESSOR PIERRE HOURCADE 
(Catedra de Lingua e Literatura Franceza) 

Nascido em Chalons-sur-Marne (Mame) Franqa, em 6 de Agosto de 1908. 
Bacharel em Letras — 1/ Parte (Latim-Grego): 1925. 2.* Parte 

(Filosofia) : 1926. 
Aluno da Escola Normal Superior — 1927-1931. 
Licenciado em Letras — 1929. 
«Boursier» do Instituto Frances em Portugal — janeiro-abril 1930. 
Diplomado em estudos superiores de Letras — 1930. 
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Membro do Institute Frances em Portugal, leitor na Facuidade de 
Letras da Universidade de Colmbra — 1931-1932. 

«Agrege» da Universidade — 1932. 
Professor de Lingua e Literatura franceza destacado ao Institute 

Frances em Portugal (se^ao de Lisboa). Encarregado de um curso livre 
de literatura franceza moderna na Facuidade de Letras e de um curso de 
literatura classica no Liceu Normal de Lisboa — outubro, 1933 — Janei- 
ro, 1935. 

Atualmente e professor de Lingua e Literatura Franceza na Facuidade 
de Filosofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao Paulo. 1935. 

LIVROS PUBLICADOS 

«Guerra Junqueiro et le probleme des influnces frangaises dans son oeuvre> 
— Paris, «Les Belles Lettres», 1932. 





ALUNOS INSCRITOS EM 1934 

SECCAO de filosofia 

Matriculados 

1 — Joao Cruz Costa 
2 — Joao Barros de Souza Aranha 
3 — Francisco Karam 
4 — Eduardo Graziano 
5 — Adrian o Marrey 
6 — Antonio Alberto Prado 
7 — Arthur Ravache 
8 — Tancredo Vieira Junior 
9 — Vico Vieira 

10 — Joaquim Eugenio de Lima Netto 
11 — Francisco de Paula Cruz Netto 
12 — Dario de Abreu Pereira 
13 — Abilio Pereira de Almeida 
14 — Apparicio Correa Pontedeiro 
15 — Luiz. A. Nardy 
16 — Haroldo de Barros Cardoso 
17 — Quintino Garcia Queiroz Junior 
18 — Otto Costa 
19 — Decio Ferraz Alvim 
20 — Oswaldo Ferraz Alvim 
21 — Jose Augusto Cesar Salgado 
22 — Teiiti Suzuki 
23 — Dimas de Oliveira Cesar 
24 — Ismael de Camargo 
25 — Adolpho Nardy Filho 
26 — Jose Lisboa Dias 
27 — Jose Aristides Silva 
28 — Carlos de Araujo Pimentel 
29 — Nicanor Miranda 
30 — Alceu de Toledo P. Bellegarde 
31 — Ruy de Azevedo Sodre 
32 —• Eduardo Xavier R. de Men- 

donga 
33 — Augenio Socre Borges 
34 — Livio Teixeira 
35 — Mauro Bellegarde Marcondes 

36 — Bento Bueno de Morais 
37 — Paulo Borges Teixeira 
38 — Antonio S. Alvarenga Netto 
39 — Carlos Figueiredo Sa 
40 — James Ferraz Alvim 
41 — Jose Gongalves Machado 
42 — Omar Sampaio Doria 
43 — Raul Ferraz de Mesquita 
44 — Amelio Guariento 
45 — Francisco Rodrigues Leite 
46 — Adelia Dranger 

Ouvintes 

Maria Ignez de Moraes Cardim 
Ignez Arcoverde de Albuquer- 

que Cavalcanti 
Olga Ferraz da Costa Couto 
France Normanton Estella 
Guilherme de Faria 
Luiz Galhanone 
Edith Prado de Barros Ivancko 
Yolanda Leite 
Eleonora de Lima 
Eugenio de Lima 
Dr. Eduardo da Costa Manso 
Evangelina Meira 
Cecilia de Nioac 
Flora de Noac 
Graziella Normanton Porchat 
Arminia Luiza Ralston 
Agostinho de Vecchi 
Henrique Dumont Villares 
Magdalena Schmidt Villares 
Graoiema Campos 
Mania do Rego Freitas 
Lidia Kliass 
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Abramo Felmanas 
Olga de Paiva Meira 
Vera Amaral Delamain 
Gracia Rodrigues dos Santos 

Jayme Nogueira da Silva Telles 
Mangarida Faria Calogeras 
Adelana Calogeras 
Anita Dubugras Marx 

SUB-SECCAO DE ClfiNCIAS MATEMATICAS 

Matriculados 16 
17 

1 — Americo Bove 18 
2 — Francsco Lima de Souza Dias 19 

Filho 20 
3 — Candido Lima da Silva Dias 21 
4 — Arthur Moreira Tomassini 22 
5 — Augusto Barreto Prado 23 
6 — Armando de Abren 24 
7 — Paulus Aulus Pompeia 25 
8 — Simao Luiz Maiorana 26 
9 — Sylvio Jose de Almeida Pires 27 

10 — Joao Baptista Aranha 28 
11 — Fernando Furquim de Almeida 29 
12 — Floriano Freitas 
13 — Luz Pereira de Almeida 
14 — Luiz Femandes Carranca 

15 — Miguel Angelo de Souza Aguiiar 

— Jorge Azem 
— Francisco Antonio Lacaz Netto 
— Oswaldo Gonqalves Chaves 
— Roberto Roperto 
— Antonio Ponzio Ippolito 
— Lucio Martins Rodrigues Filho 
— Waldemar Lefevre 
— Alipio Leme de Oliveira 
— Erasto Borges Teixeira 
— Carmelo Damato 
— Lucas Rodrigues Junot 
— Antonio Luiz Ippolito 
— Olavo de Toledo 
— Benedicto Castrucci 

Ouvintes 

Clodomiro Furquim de Almeida 

SUB-SECCAO DE 

Matriculados 

1 — Mario Schenberg 
2 — Julio. Rabin 
3 — Guilherme Pessoa de Queiroz 
4 — Nabor de Lima Monteiro 

CIENCIAS FlSICAS 

5 — Egydio Benazzi 
6 — Miguel Bianco 
7 — Alberto Prado Guimaraes 
8 — Dario Pinto Viegas 
9 — Manoel de Sant'Anna Melo 

10 — Atahualpa Guimaraes 

SUB-SECCAO DE CIENCIAS QUlMICAS 

1 — Polyeux Xavier Graziani 
2 — Trajano Pupo Junior 
3 — Fernando de Oliveira Guena 
4 — Heitor Pinto Tameirao 
5 — Arnaldo Pereira Braga 

6 — Paulo Guimaraes Fonseca 
7 — Mario Salles Bueno Penteado 
8 — Aryanna Carmelia Carreira 
9 — Aldo Penteado Miranda 

10 — Leo vigil do Mendonga de Barros 
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11 — Antonio Maria Furtado de Al- 
buquerque Cavalcanti 

12 — Carlos Pasquale 
13. — Oswald© Lange 
14 _ Lais Helena de Paiva Azevedo 
15 _ Adolpho Martins Penha 
16 — Jose Reis 
17 — Nicolau Angelino 
lg — Marcial Cyrillo Casaboaia 
19 — J0se Ignaoio Lobo 
20 — Olga Ferreira de Barros 

21 — Silvio Dias da Silveira 
22 — Adail Freitas Juliao 
23   Mauricio Oscar da Rocha 

Silva 
24 — Nelson Clovis de Araujo 
25 — Fernando Bomfim Pontes 
26 — Plinio Martins Rodrigues 
27 — Paulo de Toledo Artigas 
28 — Aristides Paula Eduardo 
29 — Eduardo Vaz 

SUB-SECCAO DE 

Matriculados 

1 _ Olyntho Alves Rodrigues 
2 — Jorge Bloem Nogueira 
3 — Joao Friassat 
4 — Oswaldo Freitas Juliao 
5 — Aniz Azem 
6 — Zeferino Vaz 
7 — Clemente Ferreira 

CIBNC1AS NATURAIS 

8 — Antonio Nogueira Braga 
9 — Moacyr Monteiro 

10 — Raul Franco de Mello 
11   Olavo Marcondes Calazans 
12   Flavio O. Ribeiro da Fonseca 
13 _ Thales Cesar Martins 
14 _ Antonio B. C. Nogueira Martins 
15 — Lauro Pereira Travassos Fdho 

\C 
SECQAO DE GEOGRAFIA E HISTORIA 

Matriculados 

1 — Caio Prado Junior 
2 — Astrogildo Rodrigues de Mello 
3 _ Carlos Perez Femandes 
4 — Domingos Ramos Paiva 
5   Euripedes Simoes de Paula 
6 — Antonio de Assis 
7    Antonio Ferreira Cesarino Jf- 
g — Joao Dias de Silveira 
9   Eddy de Freitas Crisciuma 

10 — Domingos Laurito 
11 — Rene Barreto Filho 
12 — Nelson Camargo 
13 — Rosendo Sampaio Garcia 

14 
15 
16 

Amelio de Salvo 
Marcellino Ritter 
Jose Orlandi 

Ouvintes 

Vicente de Maria Conoeigao 
Carvalho 

Francisco Cuscianna 
Jose Aparicio da Fonseca 
Alvaro de Souza Lima 
Branca do Canto e Mello 
Antonio R. Miiller 
Antonietta de Paula Souza 
Henrique D. de Vasconcellos 
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SUB-SECgAO DE CIENCL 

Matriculados 

1 — Demctrio Vasco de Toledo 
2 — Jose Pinto Antunes 
3 — Roberto Sergio de Paiva Meira 
4 — Clovis Maroello de Paula Ri- 

beiro 
5 — Alfredo Cecilio Lopes 
6 — Luiz Guiilberme Whitaker Filho 
7 — Fernando de Almeida Nobre 
8 — Cap. Irady Ferreira de Castro 

Filho 
9 — Martinho Di Ciero 

10 — Alcyr Porchat 
11 — Nelson Mendes Caldeira 
12 — Azor Montenegro 
13 — Marcos Melega 
14 — Walfrido Prado Guimaraes 
15 — Carlos Charnaux 
16 — Astolfo Mauro Teixeira 
17 — Antonio dos Santos Oliveira 
18 — Joaquim Rivadavia Rodrigues 

Netto 

SUB-SECCAO DE LETRAS 

Matriculados 

1 — Jose Barbosa Correa 
2 — Joao Di Pietro 

S SOCIAIS E POLITIC AS 

19 — Mauricio Ottoni 
20 — Major Jose Pinheiro Bezerra 

de Meneses 
21 — Humberto Scigliano 
22 — Breno Ferraz do Amaral 
23 — Ophelia Ferraz do Amaral 

Ouvintes 

Felicita Bortmann 
Dr. Alvaro Simoes Correa 
Carmem Maria Simoes Correa 
Dulce Simoes Correa 
Gregonio Garcia Colas 
Izabel Gomm 
Carlos Augusto de Rezende 

Junqueira 
Esther Mindlin 
Eloisa Misasi 
Julio Caio Salles Moreira 
Julio de Salles Oliveira 
Nelson Meirelles Reis 
Dr. Henrique Vicari 

CLASSICAS E PORTUGUES 

3 — Luiz Pasquale Filho 
4 — Affonso Antonio Rocco 
5 — Antonio Henriques Pinto 

SECAO DE 

Matriculados 

1 — Jose Ataliba Leonel 
2 — Felicio Simao 
3 — Jose Villa do Conde 
4 — Ada Raia 
5 — Genoplos Silva 
6 — Alfredo de Mesquita 

LINGUAS EXTRANGEIRAS 

7 — Adriana Raia 
8 — Maria H. de Moura Campos 
9 — Octacilio de Barros 

Ouvintes 
Helena da Silva Gordo 
Marietta Alves de Lima Mei- 

relles 
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Eunyce Alves de Lima Porchat 
Dirce Rego Freitas Silva Ti- 

biriga 
Edith Rego Freitas Ascagne 
Albertina Guedes Nogueira 
Albertina Nogueira 
Camilla Cerqueira Cesar 
Zita de Toledo Piza 

Rejana de Toledo Piza 
Ir^ne Calogeras 
Miriam do Amaral 
Cilia do Amaral 
Sarah Pinto Conc^iqao 
Maria Helena Prado da Silva 

Ramos 





ALUNOS INSCRITOS EM 1935 

SECgAO D 

1 — Walter Medeiros Mauro 
2 — Milton Ferraz de Men-donga 
3 — Antenor Romano Barreto 
4 —• Adalberto Pereira da Fonseca 
5 — Elcio Silva 
6 — Joaquim Correa Porto 
7 — Aderbal Pinheiro Machado To- 

losa 
8 — Victor Di-as da Silveira 
9 — David Vaie 

10 — Paulino Longo 
11 — Hom-ero Silveira 
12 — Ita Coelho Queiroz Botelho 
13 — Clementina Cataldi 
14 — Egon Schaden 
15 — Zenaide Villalva de Araujo 
1-6 — Nelda Thais Haydee Defilippi 
17 — Serafica Marcon-des Pereira 
18 — Elza de Moraes Barros 
19 — Francisco Eduardo Oliva Lallo 
20 — Olga D. Cataldi 
21 — Leonor Cataldi Moura 

FILOSOFIA 

22 — Raphael Grisi 
23 — Raul de Moraes 
24 — Corina de Castilho e Marcon- 

des Cabral 
25 — Olga Leite Pinto 
2d — Mathilde Brasiliense 
27 — Maria Levy Kuntz 

2." Ano 

1 — Nicanor Teixeira de Miranda 
2 — Haroldo de Barros Cardoso 
3 — Adelia Dranger 
4 — J. B. Souza Aranha 
5 — Francisco Rodrigues Leite 
6 — Livio Teixeira 
7 — Raul Ferraz de Mesquita 
8 — Amelio Guariento 
9 — Decio Ferraz Alvim 

10 — Joao Cruz Costa 
11 — Oswaldo Ferraz Alvim 
12 — James Ferraz Alvim 

SUB-SECCAO DE Clf 

1 — Renato de Souza Nogueira 
2 — Jose Miguel Lauand 
3 — Benedicto Castrucci 
4 — Floriano Freitas 
5 — Herminio Lorenz Kerr 
6 — Simao Luiz Maiorana 
7 — Antonio Ponzio Ippolito 
8 — Lucio M. Rodrigues Filho 
9 — Hilda Mello Teixeira 

10 — Alypio Leme de Oliveira 
11 — Miguel Angelo de Souza Aguiar 
12 — Yolande Monteux 
13 — Carlos de Oliveira Penteado 

CIAS MATEMATICAS 

14 — Maria Izabel Arruda Camargo 
15 — Ermenio Oliveira Penteado 
16 — Pedro Basile 

2.° Ano 

1 — Carmelo Damato 
2 — Joao Baptista Aranha 
3 — Mario Schemberg 
4 — Francisco Antonio Lacaz Neto 
5 — Julio Rabin 
6 — Candido Lima Silva Dias 
7 — Fernando Furquim de Almeida 
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SUB-SECCAO DE ClfiNCIAS FISICAS 

1 — Abrahao Yazigi Neto 4 — Nabor de Lima Monteiro 
2 — Nagib Nami Cbaib 5 — Manoel de Sant'Anna Melo 
3 —■ Lauro Monteiro da Cruz 

SUB-SECCAO DE CIENCIAS QUlMICAS 

1 — Henrique Tastaldi 21 — Paulo Guimaraes da Fonseca 
2 — Walter Leser 2i2 — Mario Salles Bueno Penteado 
3 — Milton Estanislau do Amaral 23 — Aldo Penteado Miranda 
4 — Manoel Domingues Femandes 24 — Antonio M. Furtado de Alb. 
5 — Jair do Amaral Gurgel Cavakanti 
6 — Alvaro Rodrigues P. Campos 26 — Carlos Pasquale 
7 — Maria Taglianetti 27 — Oswaldo Lange 
8 — Simao Mathias 28 —• Lais Helena de Paiva Azevedo 
9 — Pasquale E. Americo Senise 29 — Adolpho Miranda Penha 

10 — Luciano Barzaghi 30 — Jose Reis 
11 —. Jandyra F rang a (Condicional) 31 — Marcial Cyrillo- Casabona 
12 —• Oswaldo Frugoli 32 — Jose Ignacio Lobo 
13 — Rolando Humberto Barsotti 33 — Olga Ferreira de Barros 
14 — Henrique Max Gaetcke 34 — Silvio Dias da Silveira 
15 — Pietro Alfredo Falzoni • 35 — Adail Freitas Juliao 
16 — Olivo Dinelli Junior 36 — Fernando Bomfirn Pontes 
1,7 — Victor Wanschel 37 — Plinio Martins Rodrigues 
18 — Xavier Graziani 38 — Paulo de Toledo Artigas 
19 — Trajano Pupo Junior 39 — Aristides Paula Bduardo 
20 — Arnaldo Pereira Braga 40 — Eduardo Vaz 

SUB-SBCCAO DE CIENCIAS NATURALS 

1 — Luiz Ancillon de Alencar Bar- 10 —■ .Augusto Leopoldo Ayrosa Gal- 
ros (Zoologia) vao (Zoologia) 

2 — Garlos Amadeu Camargo An- 11 — Waldomiro de Padilha 
drade 12 — Antonia Amaral Campos 

3 — Oliverio M. de OHveira Pinto 13 — Nivea Arruda 
4 — Isidoro Taddeo (Biologia Geral) 14 —< Olyntho Alves Rodrigues 
5 — Joao Baptista Gomes Carneiro 15 — Jorge Bloem Nogueira 
6 — Jose de Quadros 16 — Joao Fraissat 
7 —• Herophilo Sampaio de Toledo 17 — Oswaldo Freitas Juliao 

Pisa 18 —• Aniz Azem 
8 — Benedicto Carneiro de Camargo 19 — Zeferino Vaz 
9 — Carlos Wrightj (Botanica e Bio- 20 —• Ckmente Pereira (Zoologia) 

logia) 21 — Moacyr Monteiro 
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22 —• Raul Fanco de Mello (Zoologia, 26 — Antonio B. C. Nogueira Martins 
Biologia, Quimica e Fisica) 

23 — Olavo Marcondes Calazans 
24 — Flavio Oliveira Ribeiro da Fon- 

seca (Biologia e Zoologia) 
25 — Thales Cesar Martins (Zoolo- 

gia e Biologia) 

27 — Lauro Pereira Travassos Filho 
28 — Maria de Lourdes Canto 
29 — Joao Baptista Piovesan 
30 — Rosina de Barros 
31 — Michel Pedro Sawaya 

SUB-SECgAO DE GEOGRAFIA E HISTORIA 

1 — Jose Egydio Bandeira de Mello 
2 — Ubaldo da Costa Leite 
3 — Benedicto Quintino Silva 
4 — Roberto Sergio de Paiva Meira 
5 — Eduardo d'Oliveira Franga 
6 — Marcellino Ritter 
7 — Antonieta de Paula Souza 
8 — Maria C. Teixeira Mendes 
9 — Clarice Pupo Nogueira 

10 —• Jose Alves de Almeida Feo 
11 — Lauro de Araujo Grellet 
12 — Maria de Lourdes Duarte Gon- 

galves 
13 — Luiz G. Marcondes Nitsch 
14 — Olga Rosa 
15 — Epaphras Gongalves Ennes 
16 — Duloe Diva Leite 
17 — Christina Lacerda Santos 
18 — Hilda Leite 
19 — Waldomiro de Padilha 
20 —• Branca da Cunha Caldeira 
21 — Alice Piffer Cannabrava 

22 — Salvio de Figueiredo 
23 — Abel de Faria Sodre 
24 — Eunyce de Almeida Pinto 
25 — Aurelia Marino 
26 — Maria Ferrante 
27 — Auralita de Oliveira Penteado 
28 — Catharina Lefcadito 
29 — Risokta Pereira 

2.° Ano 

1 — Jose Orlandi 
2 — Antonio de Paula Assis 
3 — Joao Dias da Silveira 
4 — Astrogildo Rodrigues de Mello 
5 — Rozendo Sampaio Garcia 
6 — Affonso Antonio Rocco 
7 — Eddy de Freitas Crissiuma 
8 — Euripedes Simoes de Paula 
9 — Caio Prado Junior 

10 — Nelson Camargo 

SUB-SECCAO DE ClfiNCIAS SOCIAIS E POLITICAS 

1 — Achilles Archero Junior 10 
2 — Francisco Borja de Almeida 11 
3 — Odilon Araujo Grellet 12 
4 — Nelson Tabajara de Oliveira 13 
5 — Gasparino de Moraes Rosa 14 
6 — Teiiti Suzuki 15 
7 — Mario Wagner Vieira da Cunha 16 
8 — Alcyr Porchat 17 
9 — Milton Lourengo de Oliveira 18 

Azer de Ca'mpos 
Ruy Bloem 
Nelson Motta Mello 
Francisco Glycerio Neto 
Edgard Mello Mattos de Castro 
Lavinia Costa Villela 
Laura de Souza 
Rita de Freitas 
Izabel Botelho de Camargo 
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19 — Gioconda Mussolini 
20 — Seraphina de Falco 
21 — Celina Ferreira Kucbembuck 
22 — Lucila Hermann 
23 — Cecilia de Campos Pereira 

Vampre 
24 — Francisco Martiniano Rodri- 

gues Alves Filho 
25 — Alberto de Toledo Barros 
26 — Dorival Tieixeira Vieira 
27 — Mario de Falco 
28 — Benedicto Ferreira de Albu- 

querque 

29 — Euclydes Pinto da Rocha 
30 — Carlos Correa Mascaro 
31 — Geraldo Boaventura da Silva 
32 — Ondina Garrido 
33 — Elisa Sandoval Peixoto 
34 — Jair Conti 

2.° Ano 

1 — Ophelia Ferraz do Amaral 
2 — Brenno Ferraz do Amaral 

SUB-SECCAO DE LINGUAS ESTRANGEIRAS 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
2 
8 
9 

10 

Maria Rosa de Souza Pinheiro 
Marina Flavia Briquet 
Melida Padin 
Irma de Souza Pinheiro 
Neyde Carvalho de Arruda 
Zilda de Mello Lacreta 
Maria Leny Carvalho de Arruda 
Amalia Neves Guimaraes 
Tbereza Marzola 
Lucila Medea 
Orsina Rangel Posada 
Benedicto Tolosa 
Cleyde Alves de Freitas 
Lina Pia Clarita Defilippi 
Yolanda Leite 

16 — Xenophonte Strabao de Castro 
17 — Julio' Soares Diehl 
18 — Francisca de Barros 
19 — Duke Ribeiro 
20 — Maria Jose Ribeiro de Menezes 
21 — Odulia de Souza Gabbi 
22 — Ercilio Angelo 
23 — Iracema Rosa dos Santos 

2.° Ano 

1 — Adriana Raia 
2 — Ada Raia 
3 — Maria Helena de 

pos 
Moura Cam- 

SUB-SECCAO DE LETRAS CLASSICAS E PORTUGUfiS 

Italo Bomfim Bettarello 
Eugenia Moraes de Andrade 
Maria Antonieta Casella 
Jose Paulino Neto (Desistiu) 
Nestor Moreira da Costa 
Julieta Rosa 
Alice Almeida Oliveira 
Nicolau Angelino 
Dina Cecconi 
Maria de Lourdes Paula Mar- 

tins 

11 — Nestor Piovesan 
12 — Anna de Alencar 
13 — Noemia Cardoso de Siqueira 

2.° Ano 

1 — Jose Barbosa Correa 
2 — Octacilio Silveira de Barros 
3 — Antonio Henrique Pinto 
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LISTA DE OUVINTES LIVRES EM 1935 

Segao de Filosofia: 

1 — Eduardo da Costa Manso 
2 — Nair de Oliveira Coelho 
3 — Miriam do Amaral 
4 — Isabel W. Gomm 
5 — Cecilia de Nioac 

Ciencias Matematicas: 

1 — Dr. Luiz Borges Schmidt 
2 — Pedro Basile 

Ciencias Naturais: 

1 — Caio Prado Junior 
2 — Ruy Ribeiro Franco 
3 — Alzira Sawaya 
4 — Maria Ignez de Moraes Cardim 

Ciencias Quimicas: 

1 — Antonio Aranha Pereira 

Geografia e Historia; 

1 — Maria Carmelita Leme de Oli- 
veira 

2 — Helena da Silva Gordo 
3 — Maria Jose Teixeira Leite 
4 — Aida Brandao Caiuby 

5 — Cyla Britto Bastos 
6 — Clarisse de E. Taunay 
7 — Nkia Luz 

Ciencias Sociais e Polfticas: 

1 — Eloisa Misasi 
2 — Maria Gracia Rodrigues dos 

Santos 
3 — Arminia Luiza Ralston 
4 — Laurinda Teixeira da Silva 
5 — Felicita Bortmann 

Segao de Letras: 

1 — Maria Isabel de Paiva 
2 — Ernestina Ippolito 
3 — Leonor Cintra de Barros 
4 — Raphael Franco de Mello 
5 — Jean Gustave Haenel 
6 — Renee Lefevre 
7 — Marcelle Felicie Netter 
8 — Rejana de Toledo Piza 
9 — Zita de Toledo Piza 

10 — Lucia Tomanik 
11 — Bianca Stanziona 
12 — Heloisa de Oliveira Caiuby 
13 — Alice Maria Pacheco Chaves 
14 — Else Graf 
15 — Gilla do Amaral 
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PROEMIO  7 
A FUNCCAO CULTURAL DO ENSINO (Dr. A. de Almeida 

Prado)  9 
CATEDRA DE FILOSOFIA (Prof. Jean Maugiie) 

O ensino da filosofia — Suas diretrizes  25 
CATEDRA DE ANALISE MATEMATICA (Prof. Luigi Fantappie) 

Da organizagao do ensino secundario e universitario ... 34 
CATEDRA DE FISICA GERAL E EXPERIMENTAL (Prof. 

Gleb Wataghin) 
Do ensino da Fisica nas escolas secundarias e superiores . . 43 

CATEDRA DE QUIMICA (Prof. Heinrich Rheinboldt) 
Orientagao do ensino  47 

CATEDRA DE MINERALOGIA (Prof. Ettore Onorato) 
Sugestoes e orientagao cientifica  60 

CATEDRA DE BOTANICA (Prof. Felix Rawitscher) 
CATEDRA DE ZOOLOGIA (Assistente, dr. Paulo Sawaya) 

Diretrizes do ensino da Zoologia na Universidade de S. Paulo 73 
CATEDRA DE BIOLOGIA (Prof. Andre Dreyfus) 

A biologia como ciencia autonoma  90 
CATEDRA DE GEOGRAFIA FISICA E HUMANA (Prof. 

Pierre Monbeig) 
Orientagao didatica  105 

CATEDRA DE HISTORIA DA CIVILIZACAO (Prof. Femand 
Braudel) 

O ensino da Historia — Suas diretrizes  113 
CATEDRA DE HISTORIA DA CIVILIZAgAO BRASILEIRA 

(Prof. Affonso de E. Taunay) 
A proposito do curso de Hijstoria da Civilizagao Brasileira na 

Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras  122 



— 342 — 

CATEDRA DE ETNOGRAFIA BRASILEIRA E LINGUA 
TUP! - GI^ARANI .(Prof. Plinio Ayrosa) 

Orientagao geral dos cursos: 
a) Etnografia brasileira.    132 
b) Lingua Tupi-guarani  140 

CATEDRA DE SOCIOLOGIA — 1.* Cadeira (Prof. P. Arbousse- 
Bastide) 

Condi^Ses e organizaqao do ensino, da Sociologia na Faculdade 
de Filosofia, Ciencias e Letras  149 

CATEDRA DE SOCIOLOGIA — 2* Cadeira (Prof. Claude 
Levi-Strauss) 

A Sociologia cultural e seu ensino  167 
CATEDRA DE ECONOMIA POLITICA, FINANCAS E HIS- 

TORIA DAS DOUTRINAS ECONOMICAS (Prof. 
Edgar Otto Gdtthsch) 

Relatorio sobre os exames das cadeiras de Finangas e de Economia 177 
CATEDRA DE FILOLOGIA GREGA E LATINA (Prof. Michel 

Berveiller) 
Relatorio acerca do ensino das literaturas e filologias greco-latinas 185 

CATEDRA DE FILOLOGIA PORTUGUESA (Prof. F. Rebelo 
Gonsalves) 

O ensino da lingua portuguesa perante as necesaidades univer- 
sitarias do Brasil    191 

CATEDRA DE LINGUA E LITERATURA FRANCESA (Prof. 
Pierre Hourcade) 

Literatura francesa  198 
CATEDRA DE LINGUA E LITERATURA ITALIANA (Prof. 

Francesco Piccolo) 
Observa?6es e reflexoes  207 

NOTICIARIO 

1934 

Pequena noticia historica  214 
A criaQao da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras (artigo 

do Dr. Cristiano Altenfelder Silva)   214 



m 
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Professores brasileiros  217 
Inicio dos cursos  217 
Matriculas  218 
Conferencias publicas  218 

1935 

Sec^oes que funccionaram  218 
Novos professores  218 
Regulamento da Faculdade  219 
Matriculas  219 
Concurso de comissionamento  219 
Instalagao dos cursos  221 
O renascimento do espiritualismo (dliscurso do dr. Marcio 

Munhos)   221 
Professores failecidos  223 
Conferencias publicas  224 
Seminario de Matematica e Fisica  226 
Coloquios quimicos    226 
Sessao camoniana  229 
Conferencia do dr. Guilherme de Almeida  230 
Biblioteca  235 
Encerramento do ano letivo  236 
Cadeiras a instailar em 1936   236 
Bolsas de estudos e comissionamento de professores (proposta 

e regimentagao)  236 
Proposta de reforma do Regulamento da Faculdade. . . . 239 

NECROLOGIOS 

Prof. dr. Teodoro Augusto Ramos  241 
Prof. dr. Ernst Bresslau  245 

PROGRAMAS 

Secgao de Filosofia 
Filosofia e Psicologia  255 
Sociologia  255 

Sub-secgoes de Ciencias Matematicas e Ciencias Fisicas 
Geometria analitica e projetiva  256 
Analise Matematica  257 
Fisica  259 
Mecanica raoional precedida de ca'lculo vetorial  366 
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Sub-secgao de Ciencias Qvumicas 
Matematica  271 
Fisica  272 
Mineralogia  273 
Quimica  274 

Sub-secgao de Ciencias Naturais 
Fisica geral e experimental  276 
Mineralogia  276 
Biologia geral  276 
Botanica  277 
Zoologia  279 
Quimica  280 

Sub-secgao de Geografia e Historia 
Geografia  281 
Historia da Civilizagao  281 
Etnografia brasikira e lingua tupi-guarani  281 
Historia da Civilizagao Brasileara  285 

Sub-secgao de Ciencias Sociais e Politicas 
Sociologia geral  286 
Filosofia geral e psicologia  286 
Economia Politica  287 

Sub-secg5es de Letras Classicas e Portugues e de Linguas Estrangeiras 
Filologia portuguesa  289 
Literatura e filologia greco-latina  291 
Lingua e Literatura Francesa  293 
Lingua e Literatura Italiana  294 

I 
"CURRICULUM VIT^" DO CORPO DOCENTE 

Prof. Jean Maugiie  295 
Prof. Luigi Fantappie  295 
Prof. Gleb Wataghin  299 
Prof. Heinrich Rheinboldt  302 
Prof. Ernst Bresslau  307 
Dr. Paulo Sawaya.   7 .. . 307 
Prof. Ettore Onorato  310 
Prof. Felix Rawitscher   312 
Prof. Andre Dreyfus  313 
Prof. Luiz Cintra do Prado  315 
Prof. Antonio Scares Romeo  316 
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Prof. Pierre Deffontaines  317 
Prof. Pierre Monbeig  318 
Prof. Fernand Paul Braudel ■  319 
Prof. Affonso de E, Taunay  320 
Prof. Plinio Ayrosa  322 
Prof. Paul Arbousse-Bastide  322 
Prof. Claude Levi-Strauss  323 
Prof. Edgar O. Gotthsch  324 
Prof. Fraincisco Rebelo Gonqalves  324 
Prof. Michel Berveiller  326 
Prof. Pierre Hourcade  326 

ALUNOS 

Inscritos em 1934   329 
Inscritos em 1935  335 
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