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Nota Preliminaii 

Em cumprimento a determinacao do Exmo. 

Snr. Diretor, Prof. Euripedes Simoes de Paula, 

a Secretaria publica este Guia, destinado, como 

o anterior (de 1948), a servir nao so aos nossos 
professores e alunos, mas tambem aos que, fora 

da Faculdade, desejem conhecer-lhe a organiza- 

gao, as possibilidades e os altos intuitos culturais. 

Com o objetivo de servir aos interesses mais 

prementes da Faculdade, reune ele, de maneira 

esquematica, os numerosos dispositivos legais re- 

latives ao ensino universitario; a estruturagao do» 

varies cursos; a constituigao do corpo docente, 

bem como informagoes gerais sobre condigoes de 

matricula e regime escolar. 

Deixam de figurar, no presente Guia, infor- 

magoes sobre o trabalho dos diversos Departa- 

mentos da Faculdade, visto constituirem materia 

de outra publicagao em andamento. Todavia, jul- 

gou-se oportuna a inclusao, neste volume, da rela- 

gao de todos os Boletins publicados, ate agora, 

pela Faculdade. 
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E' de esperar-se que este Guia apresente mui- 
tos defeitos, mas e de esperar-se, tambem, que os 
seus leitores em geral, e os professores e alunos 
em particular, os apontem a Secretaria, paia que 
sejam sanados em edicoes futuras. 

Sao Paulo, marco de 1951. 
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I — CORPO ADMINISTRATIVO 

Universidade de Sao Paulo 

RKItor ; — PROF. DR. ERNESTO DE MORAES 
LEME 

Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras 

diretor; — PROF. DR. EURfPEDES SIMOES DE 
PAULA 

VICE-diretor— PROF. DR. PAULO SAW A\ A 

SECRETARIO: — ODILON NOGUEIRA DE MAI OS 

Conselho Tecnico-Administrativo 

conselheiros : — Profs. Drs. ALFREDO ELLIS 
JUNIOR, AROLDO EDGARD DE AZEVEDO, FER- 
NANDO DE AZEVEDO, FRANCISCO DA SILVEIRA 

BUENO, PAULO SAWAYA, VIKTOR LEINZ. 





II — CADKIRAS E CORPO DOCENTE (*) 

Administra^ao Escolar e Educacao Comparada 

(XLIV): — 

Professor: — Jose Querino Ribeiro (contra- 
tado). 

Assistente: — Maria Jose Garcia e Carlos 
Correa Mascaro (subst.). 

Analise Matematica (VIII): — 

Professor; — Omar Catunda (catedratico). 

Assistente: — Elza Furtado Gomide. 

Analise Superior (El): — 

Professor: — Edson Farah (interino). 

Antropologia (XLIX): — 

Professor: — Emilio Willems (contratado). 

Assistente: — Egon Schaden. 

Auxiliar de ensino: — Gioconda Mussolini. 

($) — Os numeros em algarismos romanos indicam a ordem 
das Cade ras, estabelecida pelo Regulamento da FacuJdade» 
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Biologia (XVII): — 
Professor; — Andre Dreyfus (catedratico). 
Assistentes: — Rosina de Barros, Crodowal- 

do Pavan e Antonio Brito Cunha. 

Auxiliares de ensino: — Elisa do Nascimen- 
to Pereira e Edmundo Ferraz Nonato. 

Botanica (XX): — 
Professor: — Felix Rawitscher (contratado). 

Assistentes: — Mnrio G. Ferri, l\ilercedes 
Rachid e Aylton B. Joly. 

Auxiliar de ensino; — Berta L. de Morretes. 

Complementos de Geometria e Geometria Supe- 

rior (X): — 
Professor: — Candido Lima da Silva Dias 

(interino). 

Assistente: — Luiz Henrique Jacy Monteiro. 

Critica dos Principios e Complementos de Mate- 
matica (VII): — 

Professor: — Fernando Furquim de Almei- 

da (interino). 
Assistente: — Joao Batista Castanho. 

Didatica Geral e Especial (XLVI): — 
Professor: — Onofre Penteado Junior (cate- 

dratico). 
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Assistentes: — Rafael Grisi e Amelia Ameri- 
cano D. de Castro. 

Auxiliares de ensino: — Aida Costa, Bereni- 
ce Correa Gongalves e Rail Gebara. 

Economia Politica e Historia das Doutrinas Eco- 
nomicas (XXXI): — 

Professor: — Paul Hugon (contratado). 
Assistentes: — Helio Schliter Silva e Jose 

Francisco Camargo. 
Auxiliares de ensino: — Zenith Mendes da 

Silveira e Maria Suzana Eliezer de Bar- 
ros. 

Estatistica — 1.® cadeira (VI); — 
Professor: — Eduardo Alcantara de Oliveira 

(interino). 
Assistentes: — Geraldo dos Santos Lima Fi- 

Iho e Nagib Feres. 

Estatistica — 2.® cadeira (XLVII) : — 
Professor; — Milton C. da Silva Rodrigues 

(catedratico). 
Assistentes: — Lindo Fava e Jose Severe de 

Camargo Pereira. 

Etnografia Brasileira e Lingua Tupi-guarani 
(XXIX): — 

Professor: — Plinio Marques da Silva Ay- 
rosa (catedratico). 
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Assistente: — Carlos Drumond. 

Auxiliares de ensino: — J. J. Philipson e Ma- 
ria de Lourdes Joyce. 

Filologia e Lingua Portuguesa (XXXJV): — 

Professor: — Francisco da Silveira Bueno 
(catedratico). 

Assistente; — Dinorah Silveira Campos Pe- 
coraro. 

Auxiliares de ensino: — Alberfcino Piason e 
Joao Lellis Cardoso. 

Filologia Romanica (XXXVII): — 
Professor: — Theodoro Henrique Maurer 

Junior (contratado). 
Assistente: — Isaac Nicolau Salum. 

Filosofia (I): — 
Professor; — Joao Cruz Costa (interino). 

" : —• Gilles Gaston Granger (con- 

tratado). 
Assistente; — Laerte Ramos de Carvalho. 

Fisica Geral e Experimental (XII): — 
Professor: — Marcelo Damy de Souza San- 

tos (contratado). 
Assistentes: — Romulo Ribeiro Pieroni, Jose 

Goldenberg e Elly Silva. 
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Fisica Superior (L): — 
Professor: — Hans Stammreich (contratado). 
Assistente: — Oswaldo Sala. 

Fisica Teorica e Matematica (XIII): — 
Professor: —' 
Assistentes: — Walter C. Schutzer, Paulo Leal 

Ferreira e Paulo Saraiva de Toledo. 
Auxiliares de ensino; — Hans Albert Meyer, 

Andrea Wataghin e George Schwachhein. 

NOTA: Professor contratado para ministrar 
o Curso de Fisica Nuclear, junto ao Departa- 
mento de Fisica: —Oscar Sala. 

Fisico-quimica e Quimica Superior (XVI): 

Professor: — Simao Mathias (contratado). 
Assistente: — Eurico de Carvalho Filho. 

Fisioiogia Geral e Animal (XIX): — 
Professor: — Paulo Sawaya (cateciratico). 
Assistentes: — Erasmo Garcia Mendes, Do- 

mingos Valente e Maria Dolores Perez 
Gonzales. 

Auxiliar de ensino: — Antonieta Bruno. 

Geografia do Brasil (XXV); 
Professor: — Aroldo de Azevedo (cate- 

dratico ). 
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Assistente; — Jose Ribeiro de Araujo Filho. 

Auxiliar de ensino; — Antonio Rocha Pen- 

teado. 

Geografia Fisica (XXIII) : — 

Professor: — Joao Dias da Silveira (cate- 

dratico). 

Assistente: — Elina de Oliveira Santos. 

Auxiliar de ensino: — Maria de Lourdes P. 
Radesca e Aziz Nacib Ab' Saber. 

Geografia Humana (XXIV): — 

Professor: — Ary Franca (interino). 

Assistente: — 

Auxiliares de ensino: — Renato da Silveira 

Mendes e Nice Lecocq-Miiller. 

Geologia e Paleontologia (XXI): — 

Professor: — Viktor Leinz (catedratico). 

Assistentes: — Josue Camargo Mendes, Ruy 

Ozorio de Freitas e Sergio S. do Amaral. 

Geometria Analitica, Projetiva e Descritiva 

(IX): — 

Professor: — Benedito Castrucci (interino). 

Assistente: — Geraldo dos Santos Lima Filho. 
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Historia da Civilizagao Americana (XXX): — 
Professor: — Astrogildo Rodrigues de Mello 

(catedratico). 

Assistente: — Rozendo Sampaio Garcia. 

Historia da Civilizagao Antiga e Medieval 
(XXVI): — 

Professor: — Euripedes Simoes de Paula (ca- 
tedratico). 

Assistente: — Pedro Moacyr Campos. 
Auxiliar de ensino; — Aldo Janotti. 

Historia da Civilizagao Brasiieira (XXVIII); — 
Professor: — Alfredo Ellis Junior (catedra- 

tico). 
Assistente: — Mafalda Zemella. 
Auxiliar de ensino: — Myriam Ellis. 

Historia da Civilizagao Moderna e Contempora- 
nea (XXVII): — 

Professor: — Eduardo d'Oliveira Franga 
(interino). 

Assistente: — 

Historia da Filosofia (II): — 
Professor: — Livio Teixeira (interino). 
Assistente: — Joao Cunha Andrade. 
Auxiliar de ensino: — L/ineu Schutzer. 
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Historia e Filosofia da Educagao (XLV): — 
Professor: — Roldao Lopes de Barros (ca- 

tedratico). 
Assistente: — Laerte Ramos de Carvalho, 

Lingua Espanhola e Literatura Espanhola e His- 
pano-americana (XL): — 

Professor: — Luiz Amador Sanchez (con- 
tratado). 

Assistente: — Ennio Sandoval Peixoto. 
Auxiliar de ensino: — Lucy Ribeiro de 

Moura. 

Lingua Inglesa e Literatura Inglesa e Anglo- 
americana (XLI): — 

Professor: — John Francis Tuohy (contra- 
tado). 

Assistente; — Hygino Aliandro. 

Lingua e Literatura Alema (XLII): — 
Professor: — Pedro de Almeida Moura 

(contratado). 
Assistente; — Sylvia Barbosa Ferraz Dirick- 

son. 
Auxiliar de ensino: — Sonia Orieta Heinrich. 

Lingua e Literatura Francesa (XXXVIII); — 
Professor: — Alfred Bonzon (contratado). 
Assistente: — Marlyse M. Meyer. 
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Lingua e Literatura Grega (XXXIII): — 

Professor: — Aluizio de Faria Coimbra (con- 

tratado). 

Assistente: — Jose Lazzarini Junior. 

Auxiliares de ensino: — Hilda Penteado de 

Barros e Gilda M. Reale. 

Lingua e Literatura Italiana (XXXIX): — 

Professor: — Italo Bettarello (interino). 

Assistente; — Carla Inama. 

Lingua e Literatura Latina (XXXII): — 

Professor: — Urbano Canute Soares (con- 

tratado). 

Assistente: — Armando X onioli. 

Literatura Brasileira (XXXVI): — 

Professor: — Mario de Souza Lima (cate- 

dratico). 

Assistente: — Jose Aderaldo Castello. 

Literatura Portuguesa (XXXV): — 

Professor; — Fidelino de Figueiredo (con- 

tratado). 

Assistente: — Antonio A. Soares Ainora. 

Auxiliar de ensino: — Segismundo Spina. 
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Mecanica Racional e Mecanica Celeste (XI): •— 
Professor: — Mario Schenberg (catedratico). 

Abrahaode Moraes (substitute). 

Assistente: — Jayme Tiomno e Leo Borges 
Vieira. 

Mineralogia C Petrografia (XXII): — 
Professor: — Reynaldo Saldanha da Gama 

(catedratico). 
Assistentes: — Rui Ribeiro Franco, William 

G. Rolim de Camargo e Jose Moacyr 
Viana Coutinho. 

Politica (V): — 
Professor: — Charles Moraze (contratado). 
Assistente: — Lourival Gomes Machado. 
Auxiliar de ensino: — Paula Beiguelmann. 

Psicologia (III): — 
Professora: — Annita de Castilho e Marcon- 

des Cabral (interina). 

Assistentes: — Carolina Martuscelli e Nata- 
lia Voinoff (subst). 

Auxiliar de ensino: — Maria da Penha Pom- 
peu de Toledo. 

Psicologia Educacional (XLIII): — 
Professora: — Noemy da Silveira Rudolfer 

(catedratica). 
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Assistentes: — Arrigo Angelini, Maria Jose 

Aguirre e Maria Dulce Nogueira Gar- 

cez. 

Quimica Geral e Inorganica e Quimica Anahtica 

(XIV): — 

Professor: — Heinrich Rheinboldt (contra- 

tado). 

Assistentes: — Paschoal Senise, Ernesto 
Giesbrecht e Madeleine Perrier. 

Auxiliar de ensino: — IVIarco Antonio 
Cecchini. 

Quimica Organica e Biologica (XV): 

Professor: — Jleinrich Hauptmann (cate- 

dratico). 

Assistentes: — Jandyra Franca Barzaghi, 

Marcelo Moura Campos e Lucy Lacer- 

da Nazario. 

Auxiliar de ensino: — Blanka Wladislaw. 

Sociologia — 1.® cadeira (IV): 

Professor: — Roger Bastide (contratado). 

Assistente: — Gilda Rccha de Mello e Souza. 

Auxiliar de ensino; — Maria Isaura Fereira 

de Queiroz. 
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Sociologia — 2.a cadeira (XLVIII): •— 
Professor: — Fernando de Azevedo (cate- 

dratico). 
Assistentes: — Antonio Candido de Mello e 

Souza e Florestan Fernandes. 

-Zoologia (XVIII) : — 
Professor: — Ernesto Marcus (catedratico). 
Assistentes: — Michel P. Sawaya, Marta 

Vannucci e Diva Diniz Correa. 



HI __ ENDEREgOS 

Rua Maria Antdnia, 256, 294 e 310: Diretona, 
AdministraQao Geral e Biblioteca Central 
  Cursos de Filosofia, Giencias Socials, 
Geografia e Historia, Letras Gldssicas, 
Letras Neolatinas, Letras Anglo-germam- 
cas, Pedagogia, Matematica e Fisica. 

Alameda Glette, b63: — 

Cursos de Historia Natural e Quimica. 

Av. Brigadeiro Luis Antonio, 784: — 

Laboratories de Fisica. 

Butantd (futura Cidade Universitaria) : — 

Em organizacao: — Instala^oes para o 
Departamento de Fisica e Jardim 
Botanico. 



IV — TELEFONES 

Diretoria 36-7318 
Ciabinete do Secretario 32-2410 
Secretaria e Expediente 34-1634 
Portaria 32-4281 
Protocolo 34-1291 
Tesouraria 36-7257 
Almoxarifado 36-1473 
Seccao do Pessoal 34-7099 
Contabilidade 34-7262 
Secgao de Compras 34-7262 
Departaraento de Sociologia e Antropologia 36-2132 
Departamento de Geografia e Historia 36-7953 
Gabinete de Etnografia 36-4364 
Departaraento de Fisica 34-1634 
Departamento de Fisica (lab.) 33-7970 
Departamento de Matematica 36-6893 
Departamento de Estatistica 36-6893 
Departamento de Quimica 51-5608 
Departamento de Geologia 51-5608 
Departamento de Botanica 52-6994 
Departamento de Zoologia e Fisiologia 51-7380 
Departamento de Biologia 51-5171 
Departamento de Mineralogia 51-9630 
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I — A FACULDADE DE FILOSOFIA, CIFNCIAS E 
LETRAS E SUAS FIN ALIDADES 

A Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras 
da Universidade de Sao Paulo, criada pelo Decre- 
to n.0 6.283 de 25 de Janeiro de 1934, tem as 
seguintes finalidades: — 

aj — preparar trabalhadores intelectuais pa- 

ra o exercicio das altas atividades culturais de or- 
dem desinteressada ou tecnica; 

b)   preparar candidates ao magisterio do 

ensino secundario, normal e superior; 
c) — realizar pesquisas nos varies domi- 

nios da cultura que constituem o objeto do seu 
ensino. 

Sendo a primeira a funcionar, no Brasil, como 
institute oficial de alta cultura, de carater nao pro- 
fissional, o ante-projeto de sua estruturagao exi- 
giu, dos seus idealizadores, longos e minuciosos 
estudos, e recebeu, de notaveis cientistas e educa- 
dores, sugestoes tendentes a situa-la no mesmo pia- 
no das celebres instituicoes congeneres do estram 
geiro, 

Fugindo, sistematicamente, a improvisagao e 
a rotina, os Governos sucessivos puderam dar a; 
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nova Faculdade orientagao absolutamente origi- 

nal, de inteiro acordo com os anseios dos estudio- 
sos e pesquisadores, garantindo-lhes a sempre ne- 
cessaria independencia para enfrentarem todos on 

problemas filosoficos, cientificos e literarios, sem 
ideias preconcebidas e sem preocupagoes de or- 
dem material. Alem disso, inumeras catedras fo- 
ram incluidas no quadro amplo de seus cursos, 

com a preocupagao unica de dar, aos jovens estu- 
dantes, possibilidades para setores interessantis- 
simos dos conhecimentos humanos, ate entao es- 
quecidos, no Brasil, inteiramente. 

Fixadas as suas diretrizes principals pelo De- 
creto citado, e contando com a indispensavel co- 
laboragao de grandes professores estrangeiros e 

nacionais, iniciou a Faculdade as suas atividadea 
a 11 de marco de 1934, sob a direcao do sau- 
doso Prof. Theodore Ramos. 

Dessa data historica ate hoje, embora varias 
reformas de fundo didatico se tenham imposto 

para atender as necessidades de seu proprio de- 
senvolvimento e para ajusta-Ia as exigencias da 
legislagao federal, continua a Faculdade, fiel a sua 
orientagao inicial, a trabalhar e a produzir intensa- 
mente, com o justo regozijo de saber que o seu 
renome ja ultrapassou as fronteiras nacionais e 
com a alegria de verificar que sua organizagao es- 
timulou e propiciou a criagao de varias outras Fa- 
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culdades, que tantos servigos prestam aos mogos 
de muitos Estados do Brasil. 

A relagao dos professores estrangeiros e na- 
cionais que colaboraram e colaboram conosco, na 
divulgagao da alta cultura; a relagao dos Boletins 
publicados, ate este momento, pelas diversas Ca- 
tedras; a influencia evidente da Faculdade, no le- 
vantamento do nivel cultural do ensino secunda- 
rio e da nossa gente, gragas aos licenciados e aos 
cursos de extensao universitaria; o reconhecimen- 
to, por parte do Governo Federal, dos valiosos ser- 
vices prestados ao Brasil durante a ultima guena, 
outorgando a Faculdade a Cruz de Mbrito Na- 
val; a concessao de numerosas bolsas de estudo 
a seus alunos e professores por instituigoes e Go- 

vernos estrangeiros e a presenga de muitos de 
seus representantes em Congresses cientificos in- 
ternacionais, sao alguns tragos honrosos de sua vi- 
da, curta ainda, a provar, insofismavelmente, que 
e util e proficua a sua orientagao, no campo do 

ensino universitario. 
Os seus professores e alunos podem, por isso, 

alegrar-se de pertencer a um centro de pesquisas 
que ha-de renovar-se sempre, sem perder jamais 
a independencia, na procura da verdade, tendo 
sempre em vista que sua fungao precipua e server 
a humanidade, sem regionalismos de qualquer es- 

pecie e sem intolerancias de qualquer ordem. 
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II _ ADMINISTRAgAO E oRGAOS AUXILIARES 

1 — Administra^ao 

A administragao da Faculdade e exercida pelo 

Diretor, pelo Conselho Tecnico-Administrativo e 

pela Congregagao, de acordo com os dispositivos 

dos Estatutos Universitarios. 

O Diretor, eleito pela Congregagao, dentre os 
professores catedratjcos e brasileiros natos, e no- 

meado, em comissao, pelo Governo do Estado, pa- 

ra servir durante o prazo de tres anos, a contar 

da data de posse. E' substituido, nos impedimen- 

tos, pelo Vice-diretor, eleito e nomeado como o 

Diretor, 

O Conselho Tecnico-Administrativo, cujas 

fungoes e prerrogativas estao fixadas nos Estatu- 

tos Universitarios, compoe-se de seis professores 
catedraticos, eleitos tambem pela Congregagao e 

tambem nomeados pelo Governo. O Diretor, que 

preside sempre as reunioes do C. T. A., tern ape- 

nas, nas deliberagoes finais, direito ao voto de 
qualidade. 
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A Congregacao e constituida pelos professo- 
res catedraticos efetivos, pelos professores contra- 
tados ou interinos em regencia de cadeira, pelos 

livres-docentes em exercicio de substituigao de ca- 
tedraticos e pelos representantes dos livres-docen- 
tes e dos auxiliares de ensino, eleitos pelos sens 
pares, de acordo com os dispositivos legais. 

2 — Orgaos auxiliares 

Como orgaos auxiliares da Administracao, dis- 
poe a Faculdade de uma Secretaria Geral e das 
seguintes seccoes a ela adstritas: — Tesouraria, 
Expediente, Protocolo, Seccao de Contabilidade, 
•do Pessoal, de Publicacoes. 



HI __ CORPO DOCENTE E DISCENTE 

O corpo docente da Faculdade compoe-se de 
Professores Catedraticos, Contratados e Interinos 

e mais de Assistentes e Auxiliares de Ens:no. 

O corpo discente e constituido por alunos que 
poderao pertencer a uma das seguintes catego- 

rias: — regulares, ouvintes, livres e visitantes. 

Alunos regulares sao os que se matriculam nos 

Cursos Ordinaries, mediante exames vestibulares, 

com a obrigagao de freqiiencia e exames, e com o 
direito de receber um diploma; ou os que se ma- 
triculam nos Cursos Extraordinarios, independen- 
temente de exames vestibulares, mas com a obri- 
gacao de freqiiencia e exames, e com o direito de 
receber um certificado. 

Alunos ouvintes sao os que se matriculam, 
independentemente de exames vestibulares, para 

receber o ensino ministrado nos Cursos Ordina- 
ries ou Extraordinarios, sem a obrigagao de fre- 
qiiencia e sem o direito de prestar exame ou de 
receber diploma ou certificado. 
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Alunos livres sao os que obtem autoriza^ao 
da Diretoria da Faculdade para assistir as aulas. 

Alunos visitantes sao os estrangeiros que, gra- 
duados ou estudantes nos cursos superiores de ou- 
tras Universidades, recebem autorizagao do Dire- 
tor para freqiientar laboratories ou cursos, com o 
fim de realizar pesquisas originais, em colaboracao 
com os professores da Faculdade ou sob sua dire- 
cao. Devem, para isto, provar sua permanencia 
regulat no pais. Estao sujeitos ao mesmo regime 
de freqiiencia e exames dos alunos regulares e 
tern direito a um certificado de aproveitamento 

assinado pelo Diretor da Faculdade, desde que 
hajam concluido o curso de uma Cadeira ou mais. 



IV — ESTRUTUHACAO GEHAL DO ENSINO 

1 — Sec90es e Cursos Ordinaries 

A estruturagao geral do ensino, na Faculdade, 
caracteriza-se pela divisao de todas as suas Ca- 
deiras em quatro grandes Secgoes, e pela subdi- 
visao destas em onze Cursos Ordinarios, assim ar- 
ticulados: 

Secgoes: Cursos Ordinarios: 

Filosofia  Filosofia 

Matematica 
Fisica 
Quimica 
Historia Natural 
Geografia e Historia 
Ciencias Sociais 

I Letras Classicas 
Letras  I Letras Neolatinas 

[Letras Anglo-gennanicas 

Pedagogia  Pedagogia 

Ciencias 

Alem destes Cursos, constituidos por deter- 
minados conjuntos harmonicos de materias, cujo 
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conhecimento, atestado pela aprovagao nos exa- 
mes respectivos, e indispensavel aos candidates ao 

bacharelado, a licenciatura, a especializagao, ao 
doutoramento e a livre-docencia, pode a Facul- 
dade manter mais os seguintes: 

2 — Cursos Extraordinarios 

De acordo com o Regulamento, sao os se- 
guintes os Cursos Extraordinarios que podem ser 
mantidos pela Faculdade: — 

a) — cursos de aperieicoamento, destinados 
a intensificagao do estudo de uma parte ou da to- 

tahdade de uma ou mais disciplinas dos Cursos 
Ordinaries; 

cursos avulsos, destinados a ministrar 
o ensmo de uma ou mais disciplinas nao incluidas 
ncs Cursos Ordinaries, mas relacionadas com as 

finalidades da Faculdade; 
c) cursos livres, sobre assuntos de inte- 

icsse geral, relacionados com os programas dos 
Cursos Ordinaries, dados nao so por professores 
oa F,;cuidade, como por outros, de reconhecido 
valor, a juizo da Congregagao; 

d) cursos de extensao universitaria, cons- 
tituidos de conferencias de divulgagao, a serem 
ministrados nao so por professores da Faculdade, 
como por outros, de reconhecido valor, a juizo da 

Congrega^ao; 
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e) — cursos equiparados, com os mesmos 
programas e regime dos Cursos Ordinarios e con- 

cedendo os mesmos direitos, regidos por livres- 

docentes da Faculdade, na forma do Regimento 

Interne. 

3 — Cadeiras e Departamentos 

Os Cursos Ordinarios basicos, distribuidos 

pelas quatro Secgoes, compreendem, atualmente^ 
as 51 Cadeiras ja mencionadas. 

Os Departamentos, constituidos de uma Ca- 
deira ou mais, afins, acham-se devidamente apa- 
relhados para o ensino e para a pesquisa, com 
bibliotecas, mapotecas, iaboratorios e museus es- 
pecializados. 

4 — Seriagao dos Cursos Ordinarios 

Os Cursos Ordinarios compoem-se de duas 
partes perfeitamente distintas;- uma constituxda 
pelo agrupamento de Cadeiras peculiares a cada 
Curso, seriadas ao longo de tres periodos ietivos, 
de acordo com o Regulamento da Faculdade; e 
outra constituida por duas ou tres Cadeiras ou 
Cursos, livremente escolhidos pelos alunos, dentre 
os ministrados pela Faculdade, e realizaveis em 
um periodo letivo. 
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Conseqiientemente, os Cursos Ordinaries exi^ 

girao, sempre, quatro anos de estudo. 

E' a seguinte a seriacao dos Cursos Ordina- 

rios: — 

A — AS TR£S PRIMEIRAS SERIES 

^Curso de Filosofia;   

1.a Serie: — 

1 — Introdu^ao a Filosofia 

2 — Psicologia 
3 — Logica 

4 — Historia da Filosofia 

2.® Serie: — 

1 — Psicologia 

2 — Sociologia 

3 — Historia da Filosofia 

3.a Serie: — 

1 — Psicologia 

,2 — Etica 
.3 — Estetica 

4 — Filosofia Geral 
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Curso de Matematica:   

1.a Serie: — 

1 — Analise Matematica 

2 — Geometria Analitica e Projetiva 
3   Fisica Geral e Experimental 

4 — Calculo Vetorial 
5 — Complementos de Matematica 

2.a Serie: — 

1   Analise Matematica 

2   Geometria Descritiva, Analitica e Pro- 
jetiva 

3 — Mecanica Racional 

4   Fisica Geral e Experimental 
5   Critica dos Principios e Complementos 

de Matematica 

3.a Serie: — 

1 — Analise Superior 

2 — Geometria Superior 
3 — Fisica Matematica 
4 — Mecanica Celeste 
5 — Critica dos Principios 

6 — Algebra (Topologia plana) 
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CURSO DE Fisica:   

1.a Serie: — 

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

2.a Serie: — 

1 — Analise Matematica 
2 — Geometria Descritiva e Complementos 

de Geometria 
3 — Mecanica Racional 
4 — Fisica Geral e Experimental 

3 a Serie: — 

1 — Fisica Superior 
2 — Fisica Teorica 
3 — Fisica Geral e Experimental 
4 — Mecanica Analitica 
5 — Fisica Matematica 

Curso ds Quimica: — 

1 .a Serie: — 

1 — Complementos de Matematica 
2 — Fisica Geral e Experimental 

1 — 
2 — 
3 — 
4 — 
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3 — Qmmica Geral e Inorganica 

4 — Qmmica Analitica Qualitativa 

2.a Serie: — 

1 — Quimica Biologica 
2 — Quimica Geral e Inorganica 
3 — Quimica Analitica Quantitativa 

3.a Serie: — 

X — Quimica Biologica 

2 — Mineralogia 
3   Quimica Analitica Quantitativa 

CURSO DE HiSTORIA NATURAL;   

1,a Serie: — 

1 — Biologia Geral 

2 — Zoologia 
3 — Botanica 

4 — Fisica 
5 — Quimica 
6 — Mineralogia 

2.® Serie: — 

1 — Biologia Geral 

2 — Zoologia 
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3 — Botanica 
4 — Petrografia 

3.a Serie: — 

1 — Fisiologia Geral e Animal 
2 — Botanica (Fisiologia Vegetal) 
3 — Geologia 
4 — Paleontologia 
5 — Biologia Geral 

Curso de Geografia e Historia: — 

1.a S^rie: — 

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

dieval 
5 — Elementos de Geologia 
6 — Elementos de Cartografia 

2.a Serie; — 

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

7 — Geografia do Brasil 

3.a Serie: — 

1 — Geografia do Brasil 
2   Historia da Civiliza^so Contempora- 

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

guarani 

6 — Geografia Fisica 
7 — Geografia Humana 

CURSO DE ClENCIAS SOCIAIS:   

1.a Serie: — 

1 — Complementos de Matematica 
2 _ Sociologia 
3 — Economia Politica 

4 — Historia da Filosofia 
5 — Geografia Humana 

2.a Serie: — 

1 — Estatistica Geral 
2 — Sociologia 
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3 — Economia Politica 
4 — Psicologia Social 
5 — Antropologia 

3.a Serie: — 

1 — Sociologia 
2 — Historia das Doutrinas Economicas 
3 — Politica 

4 — Etnografia 
5 — Estatistica Aplicada 
6 — Etica 

Curso de Letras Classicas: — 

1.a Serie: — 

1 — Lingua Latina 
2 — Lingua Grega 
3 — Filologia e Lingua Portuguesa 
4 — Literatura Portuguesa 
5 — Historia da Antiguidade Greco-romana 

2.a Serie: — 

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

6 — Literatura Portuguesa 
7 — Literatura Brasileira 

3.a Serie: — 

1 — Lingua Latina 

2 —, Lingua Grega 
3 — Filologia e Lingua Portuguesa 

4 — Literatura Grega 
5 — Literatura Latina 

6 — Filologia Romanica 
7 — Literatura Brasileira 

8 — Glotologia Classica 

Curso de Letras Neolatinas; — 

1 .a Serie; — 

1 — Lingua Latina 
2   Lingua e Literatura Francesa 
3   Lingua e Literatura Italiana 

4   Lingua Espanhola e Literatura Espa- 

nhola e Hispano-americana 
5   Filologia e Lingua Portuguesa 

6 — Literatura Portuguesa 
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2.a Serie: — 

1 — Lingua Latina 
2 — Filologia e Lingua Portuguesa 
3 — Lingua e Literatura Francesa 
4 — Lingua e Literatura Italiana 
5 — Lingua Espanhola e Literatura Espa- 

nhola e Hispano-americana 
6 — Literatura Portuguesa 
7 — Literatura Brasileira 

3.a Serie: — 

1 — Filologia Romanica 
2 — Filologia e Lingua Portuguesa 
3 — Literatura Brasileira 
4 — Lingua e Literatura Francesa 
5 — Lingua e Literatura Italiana 
6 — Lingua Espanhola e Literatura Espa- 

nhola e Hispano-americana 

Curso de Letras Anglo-germanicas : — 

1 .a Serie: — 

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

Anglo-americana 
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4   Lingua e Literatura Alema 

5   Historia da Civilizagao Medieval 

2.a Serie: — 

1 — Lingua Latina 

2   Filologia e Lingua Portuguesa 
3   Lingua Inglesa e Literatura Inglesa e 

Anglo-americana 

4   Lingua e Literatura Alema 

3.a Serie; — 

1   Filologia e . Lingua Portuguesa 

2   Lingua Inglesa e Literatura Inglesa e 
Anglo-americana 

3   Lingua e Literatura Alema 

Curso de Pedagogia: — 

l.a S£rie; — 

1 — Complementos de Matematica 
2 — Historia da Filosofia 

3 — Sociologia 
4 — Fundamentos Biologicos da Educagao 

5 — Psicologia Educacional 
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2.a Serie; — 

1 — Estatistica 
2 — Historia da Educacao 
3 — Fundamentos Sociologicos da Educa- 

cao 
4 — Psicologia Educacional 
5 — Administracao Escolar 
6 — Higiene Escolar 

3.a Serie: — 

1 — Historia da Educacao 
2 — Psicologia Educacional 
3 — Pedagogia 
4 — Educacao Comparada 
5 — Filosofia da Educacao 
6 — Estatistica 
7 — Administracao Escolar 

B — A QUARTA SfiRIE 

Nesta quarta serie, os alunos optarao, livre- 
mente, por duas ou tres Cadeiras ou Cursos, den- 
tre os ministrados pela Faculdade; quando apro- 
vados, terao direito ao diploma de Bacharel. 

Alem disto, poderao cursar as Cadeiras de 
Psicologia Educacional, Didatica Geral e Dida- 
tica Especial; neste caso, terao direito ao diploma 
de Licenciado. 



C   CURSOS DE ESPECIALIZACAO 

Os Cursos de Especializagao destinam-se aos 
alunos que, tendo concluido um dos Cursos Or- 
dinaries, desejam obter o diploma de Especialis- 
ta, em uma das materias constantes das Porta- 
rias Ministeriais n- 328, de 13 de mam de 19 16 
e 497, de 15 de outubro de 1947. 

As condigoes para a obtengao deste diploma 
sao as seguintes: 

a — CONDICOES DA PORTAHIA K.O 328 

1) Psicologia: — Aprovagao nos tres pn- 

meiros anos do Curso de Filosofia, bem como em 
Cursos de Biologia, Fisiologia, Antropologia, Esta- 
tistica, em Cursos especializaaos de Psicologia. Fi 
nalmente, estagio em servigos psicoiogicos, a juizo 
dos professores da Secgao. 

2)   Fisica: — Aprovagao nos tres pnmei- 
ros anos do Curso de Fisica e em tres Cadeiras 
ou Cursos de Especializagao, um dos quais tera 
de ser, obrigatoriamente, o de Fisica Aplica ^a. 

3) __ Quimica: — Aprovagao nos tres pn- 

meiros anos do Curso de Quimica, bem como no^. 
dois Cursos seguintes: — Quimica li^paratAa 
Quimica Industrial (ou materia congenere). 



54 GUIA DE 1951 

4) — Biologia: — Aprovacao nos tres pri- 

meiros anos do Curso de Historia Naiural, bem 
como em tres Cadeiras ou Cursos livremente es- 

colhidos, entre os seguintes: — Estatistica, Qui- 
mica Analitica, Quimica Biologica, Psicologia, 

Antropologia ou qualquer dcs Cursos de Especia- 
liza^ao de Zoologia, Botanica, Fisiologia Animal, 

Fisiologia Vegelal, Biologia Geral, Paleontologia. 

5) — Geologia: — Aprovacao nos tres pri- 
meiros anos do Curso de Historia Natural, bem 
como nos seguintes Cursos de Especializagao: — 
Petrclcgia, Geologia Estrutural, Estratigrafia, 

Metamorfismo, Geologia Economica, Cartografia 
e Metcdos de Campo, Geomorfologia, e ainda em 
dois- Cursos livremente escolhidos, entre os se- 

guintes: — Geologia do Petroleo, Geofisica, Pa- 
leontologia Superior, Geologia do Brasil, Geologia 
Regional Estrangeira, Sedimentagao, Mineraloge- 
nese (depositos minerais), Cristalografia, Pedolo- 
gia, Gecquimica. 

6) — Geografia: — Aprovagao nos tres pri- 
meiros anos do Curso de Geografia e Historia, e 
mais em tres Cursos livremente escolhidos, entre 
os seguintes: — Cursos especializados em Geo- 
grafia Fisica, Geografia Humana, Geografia do 
Brasil, Geolcgia, Etnografia, Cartografia ou 
ainda em Cursos de Sociologia, Estatistica, Topo- 
grafia, Geodesia, Economia Politica. Ter, final- 
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menle estagiado em Departamento especializado, 
a juizo dos professores de Geografia. 

7) _ Historia: — Aprovasao nos tres pn- 

meiros anos do Curso de Geografia e Historia e 
mais em tres Cursos livremente escolhidos, entre 
os seguintes: - Cursos Especializados de Htsto- 
ria Antiga, Historia Medieval, Histona Moderns 
Historia Contemporanea, Histona do Brasi, «- 
toria da America, Etnografia Geral, Etnograf.a do 
Brasil, ou ainda em Cursos de Histona da Fi o- 
sofia, Historia. das Doutrinas Economicas, Soc.o- 
logia, Latim, Grego, Arqueologia, Epigrafia, Paleo- 
grafia, Pre-historia, Historia Diplomatica. er, 
finalmente, estagiado em Departamento espec.ali- 

zado, a juizo dcs professores de Histona. 

8) — Etnoiratia: — Aprovacao nee tres pn- 

meiros anos do Curso de Geografia e Histdna e 
mais em tres Cursos livremente escolhidos, en re 
OS seguintes; - Cursos de Especializa5ao em 
Etnografia Geral, Etnografia do Brasil, Geografia 
Humana, Tupi-guarani, Antropologia Geral, ou 
ainda em Cursos de Sociologia, Linguistica Geral, 
Pre-historia. Ter, finalmente, estagiado em De- 
partamento especializado, a juizo dos professor es 

de Etnografia. 

9) _ AdministragaoEscolar: — Aprcvagao 

nos tres primeiros anos da Curso de Pedagogia e 
nos seguintes Cursos: - Educasao Comparada, 
Orientagao Educacional, Administraeao Escolar. 
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10) — Pedagogia: — Ter sido aprovado nos 
tres primeiros anos doi Curso de Pedagogia, bem 
como em Filosofia da Educagao (curso especial), 
Metodologia Geral e Especial, Pratica de Ensino. 

11) — Sociologia Educacional — Ter 
sido aprovado nos tres primeiros anos do Curso 
de Pedagogia, bem como em Sociologia (curso es- 
pecial), Antropologia, Educagao Comparada; ou 
ter sido aprovado no® tres primeiros anos do Cur- 
so de Ciencias Sociais e Politicas, bem como em 
Sociologia Educacional, Hisloria da Educagao, 
Educagao Comparada. 

12) — Psicologia Educacional: — Ter sido 
aprovado nos tres primeiros anos do Curso de Pe- 
dagogia e mais nos seguintes: — Psicologia da 
Crianga e do Adolescente, Psicologia Social e Di- 
ferencial, Psicologia do Anormal, Psicologia da 
Aprendizagem e das Materias Especiais, Psicolo- 
gia da Personalidade, bem como ter estagiado em 
servigcs de Psicologia Aplicada e ter freqiientado 
seminaries de metodos de pesquisas psicologicas. 

13) — Estatistica Analitica: — I — Ter sido 
aprovado nos tres primeiros anos do Curso de 
Ciencias Sociais e Politicas ou de Pedagogia, e 

mais ncs seguintes Cursos: — Analise Matema- 
tica, Matrizes e Formas Quadralicas, Complemen- 
tos de Analise, Teoria da Indugao Estalistica, bem 

(*) — A Cadeira de Sociologia Educacional pascou a de- 
nominar-se Sociolog:a — 2.* cade'ra. 
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como em urn dos seguintes Cursos: — Selegao de 
Amostras, Analise Fatorial, Planejamento Efi- 
ciente dos Experimentos, ou outros doi mesmo 
genero; 

XX — ou ter sido aprovado nos tres primei- 

ros anos do Curso de Matematica e mais nos se- 
guintes: — Estatxstica Descritiva, Teoria da In- 
dugao Estatistica, bem como em um dos seguin- 
tes Cursos: — Selegao de Amostras, Analise Fa- 
torial, Planejamento Eficiente dos Experimentos 
ou outros do mesmo genero, e ainda em um dos 
seguintes Cursos de um ano: — Biolcigia, Socio- 
logia, Psicologia, ou outra disciplina cientifica, a 
cujo campo se aplique a Metodologia Estatistica; 

HI — ou ter sido aprovado nos tres primei- 

ros anos de qualquer dos outros Cursos da Facul- 
dade, provar um conhecimento de Estatistica equi- 
valente ao atualmente exigido no Curso basico de 
Ciencias Sociais ou de Pedagogia, e mais nos se- 
guintes Cursos: — Analise Matematica, Matiizes 
e Formas Quadraticas, Complementos de Analise, 

Teoria da Inducao Estatistica, e ainda em um doe 
seguintes Cursos: — Selegao de Amostras, Ana- 
lise Fatorial, Planejamento Eficiente dos Experi- 
mentos, ou outros do mesmo genero- 

14)  Letras: — Ter sido aprovado nos tres 

primeiros anos de um dos Cursos de Letras (Clas- 
sicas, Neolatinas ou Anglo-germanicas) e mais 
em tres Cursos especiais das Disciplinas da Secgao 
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cursada nos tres anos anteriores, bem como em 
trabalhos praticcs de bibliografia e critica, deter- 
minadcs pelos profesibres desses varies Cursos, 
devendo a respeilo deles elaborar uma dissertagao 
ou monografia, que sera argiiida em exame oral. 
No diploma de especialista em Letras, especifi- 
car-se-ao as cadeiras em que o bacharel cu licen- 
ciado se especializou. 

b — CONDH'oKS DA POKTARIA N.O 407 

De acordo com esta, o candidate ao diploma 
de especiaiizagao em Pclitica, Antropologia e So- 
ciologia, deve satisfazer as seguintes condigoss: 

1) — ter sido aprcvado nos tres primeiros ancs 
do Curso de Ciencias Sociais e apresentar 
um curriculo escolar que o habilite, a juizo 
do professor da especialidade, acs novos 
cursos; 

2) — cumprir dcis anos de cursos teoricos espe- 
ciais e trabalhos de pesquisas, segundo as 

exigencias fixadas, quando da inscrigao no 
curso de especializagao, pelo professor da 
especialidade, e neles cbter aprovagao; 

.3) — apresen.ar, entre seus trabalhos, uma 
dissertagao ou monografia que sera argiii- 
da em exame oral por tres ou mais pro- 
fessores do Curso de Ciencias Sociais. 



y _ doutoramento 

O regime especial de estudos e trabalhos e 
as formalidades indispensaveis a obtengao do tx- 
tulo de dcutor, constam do Regimento abaixo 
transcrito, que estabelece o processo de doutora- 
mento: C) 

  Sera conferido o diploma de dou- 

tor ao bacharel que defender tese de notavel va- 
lor depois de dris anos, pelo menos, de estudos, 
sob a orienta^ao do professor catedratico da dts- 
ciplina sobre que versarem os seus trabalhos e 
for aprovado no exame de duas disciphnas sub- 
sidi,arias da mesma secgao ou de secgao afim 
aquela em que for defendida a lese. 

^ inscrigao so sera admitida para o 

bacharel cuja tese versar sobre uma das disciph- 

nas que integram a secgao na qual se bacharelou 
o candidato. 

^ 2."  Em casos especiais, a juxzo do orien- 

tador da tese e com aprovagao do Conselho Tec- 

*7Z Regimento aprovado pelo Conselho Universitario em 
sessao de 9 de derembro de 1941, e publicado no ' Dtano Of.c. 
de 4 de Janeiro de 1942 
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nico-Administrativoi, permitir-se-a que um bacha- 
rel ou licenciado defenda tese em Cadeira que 

nao conste do curnculo de Cadeiras em que foi 

aprovado. 

Art. 2.° — O candidate ao doutoramento, 
bacharel pelas Faculdades de Filosofia, Ciencias 
e Letras oficiais ou reconhecidas, escolhera livre- 

mente a disciplina e um des respectivos profes- 
sores sob cuja dire^ao pessoal deseja executar o 
trabalho, solicitando previamente a anuencia do 
mesmo. 

§ I-0 — Para iniciar seus estudos, devera o 
candidate requerer ao Diretor da Faculdade sua 
inscrigao ao doutoramento. Neste requerimento 
indicara a disciplina na qual pretende elaborar a 
tese. 

§ 2.° — O Diretor, de acordo com o parecer 
do professor sob cuja orientagao vai ser elabora- 
da a tese, apresentara uma lista das disciplinas 

subsidiarias, em numero nunca inferior a cinco, 

das quais o candidate escolhera livremente duas, 

que constarao do ato da inscrigao. 

§ 3." — Nao e obrigatorio ser a lista das 

disciplinas subsidiarias organizada apenas dentre 

aquelas mencionadas nos arts. 10 a 21 do Regu- 

lamento (Decreto n. 12.038, de 1.° de julho de 

1941). 
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^ 4.0   Se da escolha do csndidato resul- 

tar pertencerem duas das disciplinas a mesma 
Cadeira, o Diretor da Faculdade, de acordo com 

o professor que vai orienlar a tese e o de uma das 
materias subsidiariss, designara um dos membros 

da Congregagao para fazer parte da Comissao 
Examinadora. 

§ 50 — Designados os tres professores, o 

que vai orientar a tese e os das disciplinas sub- 

sidiarias, de comum acordo, informaraO' ao candi- 

dato a materia que sera exigida nos exames. Esta 
informacao sera tambem, ao mesmo tempo, comu- 

nicada por escrito ao Diretor da Faculdade. 

^6.°   A banca constituida para argiiigao 

da tese, alem dos tres membros encarregados dos 
exames das disciplinas subsidiarias, contara com 

mais dois membros que serao escolhidos pela Con- 
gregagao dentre especialistas de reconhecida com- 
petencia na disciplina a que se refere a tese. 

3.0   No caso de vacancia da Cadeira 

cujo titular seja o orientador da tese, pcdera o 
candidate continuar seus trabalhos sob a direcao 

do substitute legal, passandc a este todas as atn- 
buigoes que Ihe competirem nos termos do art. 2.°. 

Art. 4.° — O prepare do doutcrado podera 

ser feito total ou parcialmente fora da Faculdade, 
mediante autorizagao do Diretor e do professor 
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da Cadeira a que se refere a. tese, e parecer do 
Conselho Tecnico-Administrativo. 

Art. 5." — Os estudos a que se refere o Ar- 

tigo 1." pcderao ser realizados em cursos especiais, 
durante estagios em laboratorios, ou ainda per 
ambas as formas combinadamente, nos termos dos 
paragrafos e artigos seguinles. 

Paragrafo unico — As mcdalidades de reali- 
zagao do doutoramento, a que se refere o artigo, 
serao eitabelecidas, em cada disciplina, pelo Di- 
retor da Faculdade, de acordo com a proposta do 
professor em cuja Cadeira vai ser elaborada a 
tese, e aprovacao do Conselho Tecnico-Adminis- 
trativo. 

Art. 6." — O docenle podera exigir a fre- 
qiiencia a seminarios e a coloquios que se realiza- 
rem sobre a disciplina em que o candidate pre- 

tende doutorar-se, nao somente para que assista 
as ccnferencias e discussoes, como tambem fazen- 
do com que ele mesmo desenvolva temas que Ihe 
forem indicados. 

§ 1.° — No caso de o candidate nao se sub- 
meter as normas dos trabalhos da disciplina, ou, 
a juizo do professor encarregadoi da orientagao da 
tese, ser ele julgado incapaz ou inidoneo, sera 
automaticamente cancelado o doutoramento, me- 
diante participagao, por escrito, do professor ao 
Diretor da Faculdade, 
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§ 2." — A comunicagao referida no paragra- 
fo anterior devera ser acompanhada de um rela- 
torio do professor. 

Art. 7." — Findo o prazo estabelecido, que 
nao deve ser inferior a dois anos, o candidate re- 
querera ao Diretor da Faculdade, prestagao dos 
exames e defesa de tese, juntando: 

a) — seis exemplares datilografados ou em 
provas tipograficas da tese de doutoramento, com 
a declaragao, de proprio punho, de que se trata 
de trabalho de autoria do candidate e por este 
mesmo executado e redigido, e cem (100) exem- 
plares mimeografados ou impresses de uma su- 
mula da mesma ou de suas conclusoes; 

b) — relatorio do professor sob cuja orien- 
tagao foi elaborada a tese, mencionando todas as 
atividades do candidate. £ste relatorio podera 
servir como prova de estagio; 

c) — diploma ou certificado de bacharel ou 
licenciado, de conformidade com cs cursos das 
Faculdades de Filosofia, Ciencias e Letras; 

d) — "curriculum vitae" do candidate; 

e) — deposito correspondente a taxa do di- 
ploma a ser expedido. 

Art. 8." — A epoca para realizagao dos exa- 
mes e para defesa de tese sera marcada pelo Con- 
selho Tecnico-Administrative, dentro do periodo 
letivo. 
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Faragrafo unico — A defesa da tese podera 
ser feita depois dos exames das materias subsi- 
diarias, em epoca especial. 

Art. 9.° — A comissao julgadora das cadei- 
ras subsidiarias sera ccmposta do professor da 
disciplina sobre a qual versar a tese, como presi- 
dente, e dos professores das disciplinas subsidia- 
rias, tendo em conta, o que se dispoe no § 4.° do 
art. 2.°. 

Paragrafo unico — Os exames versarao so- 
bre as disciplinas subsidiarias de acordo com os 
programas previamente apresentados, na forma 
do art. 2.°, § 5.°. 

Art. 10." — Findos os exames nas materias 
subsidiarias, em reuniao secret a, serao apuradas 
as notas respectivas, as quais constarao do livro 
especial de doutoramento. 

§ 1." — Cada um dos membrcB da comissao 
julgadora atribuira ao candidate, uma nota entre 
zero e dez. 

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

§ 3." — Se o candidato for aprovado na tese 
e reprcvado em uma ou ambas as materias sub- 
sidiarias, ser-lhe-a permitido repetir o ou os res- 
pectivcs exames dentro do prazo mmimo de um 
ano e maximo de dois anos. 
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Art. 11.° — Ap6s a realizagao dcs exames, 
em dia, lugar e hora determinados, proceder-se-a 
a argiiigao da tese, que sera publica. 

§ 1.° — A comissao examinadora, em reu- 
niao preliminar e secreta, apos haver tornado co- 
nhecimento da tese, dos juizos do relator, da car- 
reira escolar dot candidate e de todos os elementos 
que puderem chegar ao seu conhecimento, no in- 
teresse da inslituigao e do candidate, emitira o 
p-axecer da admissao ou de exclusao do mesmo a 
discussao da tese e, em caso afirmativo, designara 
os dias, as horas e as mcdalidades da argiiigao da 
mesma e do exame da materia principal, tudo 
constando em ata por ela assinada. 

§ 2." — O tempo para argiiicao nac. excede- 
ra a 30 (trinta) minutos para cada examinador, 
assegurado ao candidate igual prazo para a. de- 
fesa. 

§ 3.° — Argiiira por ultimo o presidente da 
Ccmissao, nao apenas sobre o assunto especial da 
tese como, a seu juizO', sobre a disciplina que a 
inclui. 

§ 4.° — Ao candidate sera concedido, para 
a defesa, tempo equivalente ao da argiiigao, pror- 
rogavel a juizo da Comissao. 

§ 5.° — Encerrada a discussao da tese, cada 
examinador, em sessao secreta, dara a sua nota 
entre zerc e dez. 
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§ 6.° — A tese so sera aprovada se obtiver 

da maioria dos examinadores nota igual ou supe- 
rior a sete (7). 

Art. 12.° — A nota final das provas de dou- 

toramento sera a media aritmetica ponderada dos 

seguintes valores: — 1.°) media aritmetica das 

cinco notas dadas a tese, a qual se atribuira o 

peso 2 (dois); 2.") media aritmetica das duas 
medias de exames nas disciplinas subsidiarias, a 

qual se atribuira o peso 1 (um). 

§ 1.° — Sera considerado aprovado o candi- 

dato cuja nota final for igual ou superior a sete 

(7) e cujas medias de exames nas disciplinas sub- 

sidiarias forem iguais ou superiores a sete (7). 

§ 2.° — Tendo em conta o disposto no para- 
grafo anterior, a classificagao obedecera ainda a 

seguinte graduagao: — aprovado plenamente, nota 

final igual ou superior a 7 (selie) e inferior a 9 

(nove); aprovado com distingao, nota final igual 

ou superior a 9 (nove). 

§ 3." — Para a tese sera permitida a indica- 
?ao de voto de louvor quando se tratar de traba- 

Iho excepcicnal, a juizo unanime dos examina- 

dores. 

§ 4." — Do caudidato que for reprovado na 
tese sera exigido um intersticio minimo de dois 
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anos para, novamente apresentar-se a defesa da 

tese. 

Art. 13.° — Por proposta do professor que 

arientou a tese e a juizo do Conselho Tecnico- 

Administrativo, pcdera esta, depois de aprovada, 

scr impressa por conta da Faculdade, em qual- 

quer das suas publicagoes, ficando o candidate 

com direito a 100 (cem) separatas. 

Paragrafo ttnico — Caso o candidate; faga 

imprimir a tese, sera obrigado a entregar, gratui- 

tamente, 100 (cem) exemplares da mesma a Fa- 

culdade. 

Art. 14." — Serao conferidos os seguintes ti- 

tulos: — Doutor em Filosofia, Doutor em Cien- 

cias, Doutcr em Letras e Doutor em Pedagogia. 

^ 1.° — O titulo de doutor somente sera con- 

ferido ao candidate); aprovado que houver regis- 

trado na Secretaria da Faculdade pelo menos 

uma copia do original da tese. Nesse exemplar de- 

verao constar no espelho da capa as assinaturas 

de todos os membros da comissao examinadora 

e a data da realizagao da defesa. 

§ 2." — No diploma, em subtilulo, devera 

mencionar-se o curso ao qual se refere a materia 

da tese, na forma dos n/'8 5.", 6.", 1". e 8.° do Re- 
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gulamento da Faculdade, baixado pelo Decreto 
n. 12.038, de 1.° de julho de 1941. 

NOTAS:- 

1) — 0 artigo 15.°, ultimo deste Regi- 
mento, deixa de ser transcrito, por ter cessa- 
do a sua vigencia. 

2) — Aos candidates a doutorainento que 
tiverem feito Curso de Especializa^ao, nos 
termos das portarias ja mencionadas, serd fa- 
cultado substituir por este curso os exames 
das materias subsidiarias, exigidos pelo Re- 
.gimento supra. 



VI — LIVRE-DOGfiNCIA 

Para a obten^ao do titula de Livre-docente, 
o candidate devera satisfazer as exigencias cons- 
tantes do Dec. n. 13.426, de 23 de junho de 1943, 
que regulamentcu os Concursos para Catedratico 
e para Livre-docente. 
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VII — CERTIFICADOS, DIPLOMAS E TfTULOS 

Os certificados conferidos pela Faculdade 
serao de aprcveitamento ou freqiiencia. 

Os diplomas e titulos, de acordo com a le- 
gislagao vigente, sao os de Bacharel, Licenciado, 
Especializagao, Doutcr, Livre-docente e Professor 
Catedratico. 

Bacharel: — Sera conferido o diploma 

de Bacharel ao aluno que for aprovado, no 4.° 
ano, em duas ou tres Cadeiras ou Cursos livre- 
mente escolhidos. 

Licenciado: — Sera conferido o diplo- 
ma de Licenciado ao^ aluno que for aprovado, no 
4.° ano, em cinco ou seis Cadeiras, sendo duas ou 
tres livremente escolhidas e obrigatorias as se- 
guintes: Psicologia Educacional, Didatica Geral e 
Didatica Especial. 

Especializagao: — Receberao o diplo- 
ma de Especializagao em Psicologia, Fisica, Qui- 
mica, Biologia, Geologia, Geografia, Historia, 
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Etnografia, Adminislragao Escolar, Pedagogia, 
Sociologia Educacional, Psicologia Educacional, 
E^statistica Analitica, Letras, Politica, Antrcxpolo- 
gia ou Sociologia, os que satisfizerem as exigen- 
cias das Portarias ja referidas. 

Doutor: — Titulo conferido ao candidate 
habilitado nas provas de Doutoramento. 

Livre-docente : — Este titulo e conferido 
ao candidato que, inscrito em concurso de livre- 
-docencia, seja aprovado pela Comissao Julgadora, 
e tambem aos que, aprovades em concurso para 
Catedratico, nao conquistem a Cadeira. 

Professor Catedratico: — E' o titulo con- 
ferido ao candidato que, inscrito em concurso para 
Catedratico, seja aprovado e nomeado para a Ca- 
deira. 
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I — CALENDARIO ESCOLAH 

2 de Janeiro: — Inicio das inscricoes para o 
Concurso de Habilitagao. 

20 de Janeiro: — Encerramento das inscricoes 
para o Concurso de Habilitagao. 

1.° de fevereiro: — Inicio da entrega dos reque- 
rimentos de inscrigao para a segunda epoca. 

10 de fevereiro: — Encerramento da inscricao 
para a segunda epoca. 

16 de fevereiro: — Inicio das provas do Concurso 
de Habilitacao e das de segunda epoca. 

20 de fevereiro: — Abertura das matriculas. 

28 de fevereiro: — Termino das prcvas do Con- 
curso de Habilitacao e das de segunda epoca. 
Encerramento das matriculas dos alunos pro- 
movidos em primeira epoca. Encerramento 
das transferencias. 

1.° de margo: — Aula inaugural. 

15 de margo: — Encerramento das matriculas 
dos alunos que prestaram exame de segunda 
epcca. e dos candidates aprovados no Con- 
curso de Habilitagao. 



16 de junho: — Inicio da primeira prova par- 
cial. 

30 de junho: — Termino da primeira prova par- 
cial. 

1." de julho: — Inicio do primeiro period© de 
ferias. 

31 de julho; — Termino do primeiro periodo de 
ferias. 

1.° de agosto: — Reinicio das aulas. 

14 de novembro: — Aula scdene de encerra- 
mento. 

16 de novembro: — Inicio da segunda prova 
parcial. 

30 de novembro: — Termino da segunda prova 
parcial. 

1." de dezembro: — Inicio dcs exames finais. 

15 de dezembro: — Termino dos exames finals. 

16 de dezembro: — Inicio do segundo periodo 
de ferias. 



H __ CONCTJRSO DE HABILITAQAO 

1 __ documentacao 

A — DOCUMENTOS EXIGIDOS 

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

tes documentos: 
a   certificado de conclusao do curso se- 

cundario, em duas vias, acompanhado 

das fichas 28 e 29; 
b — carteira de identidade; 

c   atestado de idoneidade moral; 

d — atestado de sanidade fisica e mental; 
e   certidao de nascimento, passada per 

oficial do Registro Civil; 
f   prova de estar em dia com as cbriga- 

coes relativas ao Servigo Militar; 
g   prova de pagamento da taxa de ins- 

crigao. 

O requerimento sera datado e assinado sobre 
estampilhas estaduais de Cr$ 5,00, e os demais 
documentcs trarao, devidamente mutilizadas, es- 
tampilhas de Cr$ 2,00, tambem estaduais. 
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As firmas do requerimento e dos documen- 
tos anexados, devem ser reconhecidas por tabeliao 
desta Capital. 

B — ESCLARECIMENTOS S6BRE A ALINEA A 

Satisfara a exigencia da alinea a o candidate 
que estiver num dos seguintes casos: — 

1.° — ter concluido o curso secundario pelo 
Codigo de Ensino de 1901; 

2." — ter concluido o curso secundario, se- 
riado ou nao, pelo regime do Decreto 11.530, de 
18 de margo de 1915, e prestado seus exames 
perante bancas examinadaras oficiais, ou no Co- 
legio Pedro II ou, ainda, em institutes equipara- 
dos; 

3.° — ter concluido o curso secundario pelo 
regime do Decreto n." 16. 182-A, de 13 de Janeiro 
de 1925, ou de acordo com a seriagao do mesmo 
Decreto, ate o anc letivo de 1934, inclusive a 2.a 

epoca, realizada em marco de 1935; 

4.° — ter concluido o curso secundario pelo 
regime dos preparatorios parcelados, segundo os 
Decretos n.,,s 19.890, de abril de 1931, 22.106 
e 22.167, de novembro de 1932, e a Lei n.0 21, 
de Janeiro de 1935; 

5.° — ter concluido o curso secundario de 
acordo com o Art. 100 do Decreto 21.241, de 4 
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de abril de 1932, desde que a 5.a serie se tenha 
completado ate a epoca legal de 1936, ou seja,. 
ate fevereiro de 1937; 

6." — ter concluido qualquer das modalida- 
des do curso complementar, nos termos do De- 
creto 21.241, de 4 de abril de 1932, ou nos ter- 
mos do paragrafo 1," do artigo 47 do mesmo De- 
creto combinado com o artigo 2.° da Lei n.0 9-A, 
de dezembro de 1934, ou nos termos do paragrafo 
unico do artigo 1.° do Decreto-lei n.0 6.247, de 
5 de fevereiro de 1944; 

7.° — ser portador de certificado de licenga 
classica; 

8." — ser portador de cenificado de licenga 
cientifica. 

C — DISPENSA DA EXIGANCIA DA ALtNEA A 

Ficam dispensados da exigencia da alinea a, 
os seguintes candidatos: 

1," — Os portadores de diploma registrado 
na Divisac- de Ensino Superior e expedido por 
qualquer curso superior recanhecido. 

2." — Os sacerdotes, religiosos e ministros 
de culto, que tenham concluido regularmente os 
estudos em seminario idoneo: para os Cursos de 
Filoscfia, Letras Classicas, Letras Neolatinas, Le- 
tras Anglo-germanicas e Pedagogia. Farao prova 
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mediante certidao do Reitor ou do Diretor do 
Seminario, com o visto da autoridade diocesana 
ou religiosa superior, com firmas reconhecidas, da 
qual constem a duragao dos cursos e a senagao 
das cadeiras estudadas e os graus das aprovagoes. 

3.° — Os professores normalistas com curso 
regular de, pelo menos, seis anos e exercicio ma- 
gisterial na disciplina escolhida.: para os Cursos 
de Pedagcgia, Letras Neolatinas, Letras Anglo- 
germanicas, Letras Classicas e Geografia e Histo- 
ria. Alem do diploma registrado na competente 
reparticao estadual, deverao juntar certidoes do 
historico escolar completo e do exercicio magis- 
terial, esta passada pelo estabelecimento em que 
exergam ou tenham exercido a atividade didatica. 

4.° — Os professores ja definitivamente re- 
gistrados na Diretoria do Ensina Secundario, com 
exercicio eficiente por mais de tres anos nas dis- 
ciplinas do Curso em que pretendem matricular- 
se. Juntarao o certificado original do registro (que 
podera ser, oportunamente, substituido per certi- 
dao da Diretoria do Ensino Secundario) e certi- 
does de exercicio eficiente, por mais de tres anos, 

nas disciplinas da Curso em que pretendem ma- 
tricula, passadas pelos diretores dos estabeleci- 

mentos em que exerceram ou exercem a atividade 
didatica, visadas pelo Inspetor Federal. 

5.° — Os autores de trabalhos, publicado« 
em livro e considerados de excepcional valor pelo 
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Conselho TecnicoAdministrativo da Faculdade: 

para o Curso correspondente ao assunto (Filoso- 

fia, Ciencias, Letras ou Pedagogia) versado nas 
obras. Deverao juntar tres exemplares de cada 

obra (que em nenhum caso serao devoividos) e 

requerer o previo reconhecimento de seu excep- 

cional valor pelo C. T. A., O julgamento ccnstara 
de minucioso parecer escrito, que justifique 

amplamente as conclusoes e a certidao do julga- 
do constituira documento habil para a inscrigao. 

6." — Os diplomados pelos curses comer- 

ciais tecnicos, nos termos do Decreto-lei n." 6.141, 
de 28 de dezembro de 1943, e de acordo com a 

legislagao federal anterior. Deverao apresentar 

diploma de curso tecnico de comercio, que esteja 

nas condigoes previstas na Lei n." 1.076, de 31 
de margo de 1950, devidamente registrado no Mi- 

nisterio da Educagao e Saude e prestar a prova 
de nivel de conhecimentos exigida por esta ultima 
Lei e pela Portaria n.0 347, de 29 de setembro 
de 1950. 

2 _ PROVAS 

Os Concursos de Habilitacao, regulados pela 
legislagao federal, constarao de provas escrita e 
oral das seguintes distiplinas: 
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Filosofia — Historia da Filosofia, Portugues e 

Frances ou Ingles ou Alemao, 

Matematica — Matematica, Fisica, Desenho 

(so prova escrita), Portugues e Frances cu 

Ingles ou Alemao. 

Fisica — Matematica, Fisica, Desenho (so pro- 

va escrita), Portugues e Frances ou Ingles 
ou Alemao. 

Quimica — Matematica, Fisica, Quimica, Por- 

tugues e Frances ou Ingles ou Alemao. 

Historia Natural — Historia Natural, Portu- 

gues e Frances ou Ingles. 

Geografia e HistoriA — Historia Geral e do 

Brasil, Geografia Geral e do Brasil, Portu- 

gues e Frances ou Ingles. 

Ciencias Sociais — Historia da Civilizagao, His- 

toria do Brasil, Portugues e Frances ou Ingles. 

Letras Classic as — Portugues, Latim e Frances 

ou Ingles. 

Letras Neolatinas — Portugues, Latim, Fran- 

ces e Ingles. 

Letras Anglo-germanicas — Portugues, Latim, 

Frances e Ingles ou Alemao. 

Pedagogia — Historia Geral, Psicologia e L6- 

gica, e Frances ou Ingles. 
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Dos candidates pcrtadores de diploma de 
curso comercial tecnico, serao exigidas, alem des- 
tas, mais as seguintes disciplinas: — 

Filosofia — Latim e Historia da Civilizagao. 

Matematica — Quimica e Historia da Civili- 
zagao. 

Fisica — Quimica e Historia da Civilizagao. 

Quimica — Geografia e Historia Natural. 

Historia Natural — Quimica e Desenho. 

Geografia e Historia — Historia Natural e 
Latim. 

Ciencias Sociais — Geografia e Matematica. 

Letras Classicas — Historia da Civilizagao e 
Filosofia. 

Letras Neolatinas — Historia da Civilizagao e 
Geografia. 

Letras Anglo-germanicas — Historia da Civi- 
lizagao e Geografia. 

Pedagogia — Portugues e Matematica. 

Os exames versarao sobre materia do segundo , 
ciclo secundario, considerandoi-se habililado o 
candidate que obtiver media final igual ou supe- 
rior a cinco e nao tenha, na apreciagao per mate- 
ria, nota inferior a tres. 





HI _ MATRfCULAS 

1 — Matricula nos Cursos Ordinaries 

Os candidates aprovados apresentarao reque- 
rimento, dirigido ao Diretor, solicitando matricula. 
A esse requerimento (Cr$ 5,00 de estampilhas es- 
taduais, firma reconhecida) devera vir anexo o 
respective certificado de aprovagao, fornecido pela 
Secretaria da Faculdade e devidamente selado. 

O numero de vagas fixado' pelo Conselho 
Tecnico-Administrativo, para o ano de 1951, in- 

cluindo os repetentes, e o seguinte: 

Curse de Filosofia  40 
Curse de Matematica   40 
Curse de Fisica   30 
Curse de Quimica   25 
Curse de Historia Natural  30 
Cursoi de Geografia e Historia ... 40 
Curse de Ciencias Sociais   40 
Curse de Letras Neolatinas   40 
Curse de Letras Anglo-germanicas 40 
Curse de Letras Classicas   40 
Curse de Pedagogia   40 
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A partir deste ano de 1951, funcionarao, a 

juizo do C. T. A., Cursos Noturnos de todas as 

Secgoes da Faculdade, exceptuados os de Fisica, 

Quimica e Historia Natural. Para cada Curso No- 

turno havera tantas vagas quantas as fixadas para 

o Curso Diurno. 

2 — Matncula nos Cursos Extraordinarios 

Sao as seguintes as exigencias para matncula 
ou inscricao, em cada um dos cursos extraordi- 
narios: 

Cursos de Aperfeigoamento: — Dcs candi- 

dates a matncula nos cursos de aperfeigoamento, 
exigir-se-a a apresentagao do diploma de bacha- 
rel ou licenciado, no Curso Ordinario relacionado 
com eles. 

Cursos Avulscs: — Dos candidatos a matn- 
cula nos cursos avulsos, nao sera exigido Concuno 
de Habilitagao, nem pagamento de taxa, 

Cursos de Extensao e Equiparados: — As 

exigencias para inscrigao nestes cursos serao fixa- 
das pelos orgaos administrative® da Faculdade. 

Cursos Livres: — Os candidatos aos cursos 

livres deverao apenas apresentar requerimento ao 
Diretor, solicitando inscrigao. 
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Alunos Ouvintes: — Dos candidates a ou- 
vintes nao sera exigido Concurso de Habilitacao, 

pagamento de taxa, nem quitagao do Servico Mi- 
litar. O requerimento podera ser apresentado em 

qualquer epoca. 





IV — TKANSFERfiNClAS 

As transferencias de alunos, de uma para 
outra Faculdade, estao reguladas pelas Instrugoes 
que acompanham a Partaria Ministerial n." 165, 
de 27 de margo de 1945. Ai se estabelece que: 

1 A transferencia sera requerida no pe- 
riodo de matricula e naoi podera ser aceita para 
o primeiro ou para o ultimo ano do curso res- 

pective. 

2 O candidate a transferencia devera 
apresentar: a) — guia, devidamente autenticada, 
expedida pelo Diretor da Faculdade congenere, 

subordinada ao Minis terio da Educagao' e Saude, 
que obedega ao mesmo piano de estudos e faga 

exigencias identicas para matricula inicial, em- 
bora possa divergir a seriagao das materias; b) — 
historico escolar, do qual conste: I — curso se- 
cundarioi, com a indicagaoi do local e a epoca dos 
exames feitos; II — exame vestibular ou concur- 
so de habilitagao, com a referencia as respectivas 

materias e graus de aprovagao; III — resultados 
dos trabalhos escolares ja realizados e notas com 
que tenha sido promovida 
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3 — Se houver vaga, o Conselho Tecnico- 
Administrativo, considerados idoneos os documen- 
tos, determinara o ano que o aluno devera cursar, 
de acordo com a adaptagao mais conveniente a 
cada caso concreto e de modo que nao fique dis- 
pensado de qualquer das disciplinas do curso se- 
riado da Faculdade. 

4 — Nao e permitida a matncula colateral. 

O candidate ja diplcmado ou o que nao seja entao 
aluno de escola superior, oficial ou reconhecida, 
para ser admitido a matricula em outra, devera 
submeter-se ao concurso de habilitagao, na epoca 
regulamentar. 

5 — O funcionario publico civil ou oi mili- 
tar, matriculado em estabelecimento de ensino, 
quando removido ou transferido, tera direito a 
matricular-se em estabelecimento congenere, no 
local da nova sede de suas atividades, em qual- 
quer epoca e independentemente de vaga, Esta 
concessao e extensiva as pessoas da familia, cuja 
subsistencia esteja a seu cargo. 



v — REGIME DE PROMOCAO 

A — PRIMEIRA 6POCA 

1 _ CONSIDERANDO-SE A CADE IRA ISOEADAMENTE 

O atual regime de promogao, em vigor na Fa- 
culdade, e o seguinte: 

a — O aluno que obtiver media igual ou su- 
perior a 4 de aprcveitamento, e igual ou superior 
a 7, nas provas parciais, sera considerado apro- 
vado, independentemente de exame final. 

b — O aluno que obtiver media igual ou su- 
perior a 4 de aproveitamenta e, nas provas par- 
ciais, media enlre 5 e 6,99, devera prestar somente 
exame oral final. A media geral 5, exigida para 
aprovagao, sera extraida dos seguintes elemen- 

tos: — nota do exame oral final, media de aprc- 
veitamento e media das provas parciais. 

c — O aluno que obtiver media igual ou su- 
perior a 4 de aproveitamenta e media entre 3 e 
4,99, nas provas parciais, devera prestar exames 
finais (escrito e oral). A media geral 5, exigida 
para aprovagao, sera extraida dos seguintes ele- 
mentos: — media dos exames finais (escrito e 
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oral), media de aproveitamento e media das pro- 
vas parciais. 

2 — C<>NSII>KKAN1)0-8E O CON JUNTO DAS CADKIRA8 

O regime e este: - 

a — Nas series de quatro cadeiras, no ma- 
ximo, o aluno que tenha sido reprovado nas pro- 
vas parciais de duas cadeiras, pcdera ser prcmo- 
vido com dependencia das mesmas. 

b — Nas series de quatro cadeiras, no ma- 
ximo, o aluno que tenha sido reprovado nas pro 
vas parciais de tres ou de quatro, sera considerado 
repetente. 

c — Nas series de cinco ou mais cadeiras, 
0 alunoi que tenha sido reprovado, nasi provas 
parciais ou nos exames finais de tres ou mais ca- 
deiras, sera considerado repetente. 

B — SEGUNDA EPOC A 

1 _ CONSIDKKANUO-8E A CAOKIKA ISOEADAMBNTB 

O regime e o seguinte: - 

a — O aluno que obtiver media inferior a 
4 de aproveitamento, devera prestar exame de se- 
gunda epoca, qualquer que seja a media das prc- 
vas parciais. 
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b — O aluno que obtiver media inferior a 
3, nas provas parciais, devera prestar exame de 
segunda epoca, qualquer que seja a media de 
aproveitamento. 

c — O aluno que nao tiver o minimo exi- 
gido de freqiiencia, prestara exame de segunda 
epoca. 

d — A media geral 5, exigida para aprova- 
qao, sera extraidq dos seguintes elementos da se- 
gunda epoca: — nota da prova escrita e nota da 

prova oral; e, quando o regulamento ou regimento 
o exigir, tambem a nota da prova pratica. 

2 — CONSIDKKA.VJJO.-SK O CON.HXTO 1>AS OADKIKAS 

O regime e este: - 

a — Nas series de quatro cadeiras, no ma- 
xima, o aluno que tenha sido reprovado numa ca- 

deira, nas provas parciais ou nos exames finais, de- 
vera prestar exame de segunda epoca. 

b — Nas series de cinco ou mais cadeiras, 
o aluno que tenha sido reprovado numa ou duas 
cadeiras, nas provas parciais ou nos exames fi- 
nais, devera prestar exame de segunda epoca. 

c — O aluno que obtiver media inferior a 

4 de aproveitamento, devera prestar exame de 
segunda epoca, qualquer que seja o numero de 
cadeiras, desde que o motivo da segunda epoca 
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seja exclusivamente a falta de media minima de 
"aproveitamento. 

d — O aluno que nao tiver o minimo exi- 
gido de freqiiencia, presitara exame de segunda 
epcca, qualquer que seja o numero de cadeiras, 
desde que o motive da segunda epoca seja exclu- 
sivamente a falta de freqiiencia. 



vi — FREQOfiNCIA 

A freqiiencia as aulas e obrigatoria. 

Nao podera ser promovido por media, nem 
prestar, em cada cadeira, exame de primeira 
epoca, o aluno que faltar a mais de trinta por 
cento das aulas. 

O aluno que tiver faltado a mais de trinta 
por cento das aulas teoricas, de uma Cadeira ou 
mais, sera admitido a exame de segunda epoca, 
a criterio da Congregagao, e desde que tenha sido 
freqiiente as aulas e exercicios praticos, obrigato- 
rios, constantes do Regulamento ou do Regimento< 
da Faculdade. 





VII — BALSAS 1)E ESTUDO 

Anualmente, de conformidade com as dcta- 

yoes orgamentarias, a Faculdade ccmcede auxilios 
a alunos de poucos recursos, desde que satisfagam 
a certas exigencias relacionadas com o Concurso 
de Ha.bilitagao e o aproveitamento escolar. 

Os pedidos deverao ser encaminhados a Di- 
retoria da Faculdade, que os submetera ao Conse- 
Iho Tecnico-Administrativo. 





VIII — COM I SSI ON AMENTOS 

Os professores primarios aprovados no Con- 
curso de Habilitagao para o Curso de Pedagogia, 
poderao ser comissionados, sem prejuizo de tempo 
e de vencimentos, nos termcs da Lei 504, de 10 
de novembro de 1949. 

Esta lei fixou em quinze o numero de pro- 
fessores que poderao ser comissionados. 

Para freqiiencia ao Curso de Pedagogia, a 
mesma lei estabelece o comissicnamento (ate 10 
por ano) aos diplomados pelos Cursos de Aper- 
feigoamento e de Administradores Escolares do 
antigo Institute de EducagaOi que estejam exer- 
cendo cargos no magisterio publico. 

Em ambos os" casos, os comissionados estarao 
sujeitos as exigencias seguintes; — a.) — media 
igual ou superior a sete, no Concurso de Habili- 
tagao; b) — media nunca inferior a seis, em cada 
materia, durante o pericdo escolar. 





PARTE QUARTA 

I — Curso de Hebraico. 

11 — Gremio da Faculdade. 

III — Bibliotecas. 

IV — Boletins. 





I _ CURSO DK HEBRA1CO 

Sob a direcao do Prof. Fritz Pinkuss, funcio- 
na nesta Faculdade, patrocinado por ela, um Curso 
Livre de Lingua e Literatura Hebraica, com a 
duracao de dois anos, e com duas aulas sema- 
nais. 

Os candidates a este Curso devem requerer 
inscrigao ao Diretor, independentemente da apre- 
sentagao de quaisquer documentos ou de paga- 
mento de taxa. 





I i — GRftlvilO DA FACULDADE 

O Gremio da Faculdade, que funciona desde 
1936, iem os seguintes fins: — zelar pelo nome 
da Faculdade, cuidar dos interesses dos aluncs, 

promover e incentivar o desenvolvimento fisico, 

intelec.ual e mco-al dos associados, e o intercam- 
bio estudantino universitario em gerai. Para tanto, 
mantem Departamentos especializados, tais como 
Cultural, Musical, Editorial, de Curso de Ferias, 
de Esportes, de Assistencia, de Biblioteca, etc.. 





Ill — BIBLIOTECAS 

A Faculdade dispoe de uma Biblioteca Cen- 
tral, dirigida pelo Bibliotecaric-chefe e de varias 
Bibliotecas Departamentais, organizadas e dirigi- 
das pelos chefes dos respectivos Departamentos. 

Quer pelo numero de obras, quer pelo cara- 
ter de especializagao que as distingue nitidamen- 
te, pode a Faculdade regozijar-se de ter a seu 
servigo um dos mais ricos e eficientes acervos de 
livros e revistas, dentre os existentes no Brasil. 

Consultas: Nas Bibliotecas Departamentais, 

as consultas sao reguladas pelos proprio® profes- 
sores das Cadeiras ou pelos dirigentes dos Depar- 
tamentos. 

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

REGIMENTO INTERNO DA 
BIBLIOTECA CENTRAL 

A Biblioteca Central esta franqueada a todas as 
pessoas maiores de 14 anos, sena distingao de nacio- 
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nalidade, cren?a, cor ou classe social, desde que nao 
sofram de mol^stia contagiosa ou repugnante. 

Assiste, porem, a dire?ao da Biblioteca o direito 
de suspender esta regalia as pessoas que se mostra- 
rem inconvenientes por seu procediraento ou pela 
inobservancia do regimento interno. 

Sendo a sala de leitura um ambiente destinado 
ao estudo e a medita^ao, nao e permitido aos seus 
freqiientadores manterem entre si conversacoes, mes- 
mo em voz baixa. 

A Biblioteca e apenas circulante para os profes- 
sores e assistentes da Faculdade de Filosofia, Cien- 
cias e Letras. 

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

A devolugao devera ser feita dentro de trinta 
dias; porem, as publica?6es periodicas deverao ser 
dcvolvidas dentro de oito dias. 

Nao e permitida a retirada para leitura fora 
da Biblioteca, dos manuscritos, dicionarios, enci- 
clopedias, edi^oes de luxo e obras raras. So pode- 
rao sair as obras de facil aquisifao. 

F vedada aos professores e assistentes a retira- 
da, em seu proprio norne, de publica?5es destina- 
das a outrera. 

Os consulentes devera fazer uso cuidadoso das 
publicagoes em seu poder, nao Hies rasgando as p^- 
ginas, nem fa z en do nelas quaisquer anotat?6es. 

Os consulentes sao responsaveis pelos estragos 
feitos nas publicacoes retiradas, ou pela nao resti- 
tnic-ao das mesmas. 
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Sec9ao circulanie 

A secfao circulante da Biblioteca Central teiu 
o objetivo de proporcionar aos sens alunos e fun- 
cionarios a leitura a domicilio, desde que observem 
os dispositivos regimentais. 

As cole^oes desta secgao serao constituidas das 
publicacjoes em duplicata, de modo que nao se pre- 
judique o movimento das requisi^oes feitas pelos 
frcqiientadores do salao de leitura. 

Os consulentes deverao assinar urn termo de 
compromisso das obriga?oes que passam a assumir, 
na retirada de livros, recebendo, nessa ocasiao, um 
cartao que Ihes dara as prerrogativas regimentais, 

Os consulentes nao poderao retirar mais de 
duas obras de materias diferentes, por espa<?o de 
um a seis dias, cujo numero sera fixado pelo bi- 
bliotecario, em harmonia com o assunto e procura 
das obras. 

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

Nao sera atendido novo pedido, enquanto o 
consulente nao tiver saldado a multa em atraso. 

As multas arrecadadas serao empregadas em 
beneficio da sec<?ao circulante, ja na compra de no- 
vas obras, ja na encaderna?ao de outras. 
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IV — BOLETIXS (*) 

Os Boletins da Faculdade, publicados pelas 
diversas Cadeiras e Departamentosv tem por fina- 
lidade principal a divulgagao de trabalhos inedi- 
tos, de pesquisas e estudos, realizados pelos Pro- 
fessores e Assistentes. 

E' a seguinte a relagao completa dos Bale- 
tins publicadcs ate 31 de dezembro de 1950, por 
ordem alfabetica das Cadeiras: — 

ANTROPOLOGIA: — 

1 — Egon Schaden — Ensaio etno-sociologico so- 
bre a mitologia heroica de algumas tribos 
indigenas do Brasil. 1946 (LXI) . 

2 — E. Biocca — Emilio Will ems — Contribuipao 
para o estudo antropometrico dos indios 
Tukano, Tariana e Makii da rcgiao do 
Alto Rip Negro. Emilio Willems — Nota 
sobre influencias indigenas na popula- 
(.•ao caipara no literal do Estado de Sao 
Paulo. 1946 (LXXVII). 

(*) — A numera^ao em algarismos romanos indica a ordem 
do Boletxm, na serie geral publicada pela Faculdade. 
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Emilia \\ illems Aspectos da acultura^ao 
<los japoneses no Estado de Sao Paulo 
1948 (LXXXII). 

BIOLOGIA GERAL:   

Andre Dreyfus — Contribuicao para o estudo 
do ciclo cromosomico e da determina- 
eao do sexo de Rabdias Fulleborni Trav 
1937 (HI) . 

E. Barroso do Amaral — Contribuieao ao es- 
tudo (ias celulas de Berger. 1938 (VII). 

3 — Andre Dreyfus e Joao E. S. Campos — Estu- 
do,s sobre croraosomas de marsupials 
brasileiros. E. Barroso do Amaral — Con- 
tiibuifao para o estudo da origem e na- 
tureza da celula de Leydig. Bosina de 
Burros — A Golchicina e os paramecios. 
1939 (XV). 

4 — T. Dobzhansky e Crodowaldo Pavan — Stu- 
dies on Brazilian species of Drosophila. 
Bosina de Barros — 0 parenquima de 
rriclades do genero Euplanaria. 1943 
(XXXVI). 

5 Andre Dreyfus e Marta Erps Breuer — Q sexo 
nos himenopteros arrenotocos. 1944 
(XL). 

^ Crodowaldo Pavan — Os peixes cegos das ca- 
vernas do Iporanga e a evolufao. 1945 
(LXXIX). 
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7 — Crodowuldo Pavan e Anionio Bvito da Liuiha 
  Especies brasileiras de Drosophila. 
Newton Main — Cromosoma de Droso- 
phila ^lontium. 1946 (LXXXVI). 

BOTANIC A: — 

1 _ Felix Rawitschcr — Experlencia sobre a si- 
metria das folhas. Karl Arens — Sobre o 
papcl do Potassio na Fotossintese aqua- 
tica e aerca. O processo de inleccao da 
Bremia lactucae. 1937 (II). 

2   Felix Eaivitscher — Sobre a reprodiiQao \e- 
getativa no genero Kalancheo. H. Kleere- 
koper — Estudo limnologico da Represa 
de Sanio Amaro em Sao Paulo. 1939 
(XVII) . 

3   Felix Rawitscher — Problemas de Fitoecolo- 
gia com consideraQoes especiais sobre o 
Brasil meridional. Felix Rawitscher e Ma- 
rio G. Ferri — Observa?6es sobre a me- 
todologia para o estudo da transpirapao 
cuticidar em plantas brasileiras, especial- 
mente em Cedrela fissilis. 1942 (XX\ 11). 

4   Felix Rawitscher — Problemas de Fitoccolo- 
gia com considerafdes especiais sobie o 

Brasil meridional (cont.). Mario G. Fern 
— Transpira^ao de plantas permanentes 
dos "cerrados". 1944 (XL1). 

5 _ Mercedes Rachid — Transpiracao e sistemas 
subterraneos da vegeta^ao de verao dos 
campos cerrados de Emas. 1947 (LXXX). 
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6 — Mario G. Ferri e Aylton B. Joly — Parteno- 
carpia induzida com acido beta-naftoxi- 
-acefico. 1948 (XCIV). 

7 — Berta L. Morretes — Ciclo evolutivo de Pila- 
crella delectuns Moll. Aylton B. Joly  
Contribuifao para o conhecimento da 
vegetayao do 13rasil meridional: I. Plan- 
tas raras ou pouco conhecidas. 1949 (G). 

S - Aylton B. Joly — Estudo fitogeografico dos 
campos de Butanta (Sao Paulo). 0. 
Schubart e F. Bawitscher — Notas sdbre 
o raovimento de agua subterranea de 
Emas — Pirassununga. 1950 (CIX). 

ESTAT1STICA: — 

1 — Edaardo A. Oliveira — A concentra^ao demo- 
grafica no Brasil. 1944 (XLVII). 

2 — Milton C. da Silva Bodrlgues — Contribui^ao 
para o estndo de algumas caracteristicas 
sociais e biometricas de adolescentes da 
cidade de Sao Paulo. 1948 (LXXXI). 

ETNOGRAFIA: — 

1 Plinio Ayrosa — Dos indices de rela?ao de- 
terminativa de posse no tupi-guarani 
1939 (XI). 

2 — Plinio Ayrosa — Poemas brasilicos do Pe. 
Cristdvao Valente. 1941 (XXIII). 
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3   M, de L. Paula Martins — Contribuicao para 
o estudo do teatro tupi de Anchieta. 1941 
(XXIV) . 

4 — Plinio A pros a — Apontamentos para a biblio- 
grafia da Lingua tupi-guarani. 1943 
(XXXIII). 

5   Carlos Drumond — Designativos de parentes- 
co no tupi-guarani. Notas gerais sobre a 
ocorrencia da particula "tyh" do tupi- 
-guarani na toponimia brasileira. 1944 
(XLVI) . 

6   M. de L. Paula Martins. — Poesias tupis (se- 
culo XVI). 1945 (LI). 

7 _ M. de L. Paula Martins — Nota sobre relafoes 
verificadas entre o "Dicionario brasilia- 
no" e o "Vocabulario na Lingua Brasili- 
ca". 1945 (LII). 

g   Antonio Gil — "Considera?6es sobre alguns 
pontos mais importantes da moral reli- 
giosa e sistema de jurisprudencia dos 
pretos do continente da Africa Ociden- 
tal Portuguesa alem do Equador, tenden- 
tes a dar alguma ideia do carater pe- 
culiar das suas instituigoes primitivas". 
Memoria precedida de uma introdu^ao 
de .1. Philipson. — 1945 (LIV). 

9   j. Philipson — Nota sobre a interpretacao so- 
ciologica de alguns designativos de pa- 
rentesco do tupi-guarani. 1946 (LVI). 

10   Carlos Drumond — Notas sobre os trocanos. 
1946 (LVIII). 
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^1 — J- Philipson — O parentesco tupi-guarani. 194G 
(LXIII). 

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

13 — Jose Anthero Pereira Junior — Alguns apon- 
tamentos de arqueologia e pre-hist6ria. 
1948 (LXXXIX). 

14 — Carlos Drumond — Notas sobre algumas tra- 
diiQoes do Padre Nosso em tupi-guarani. 
1948 (XC). 

13 — Jose Anthero Pereira Junior — Breves apon- 
taraentos de arqueologia comparada. 1948 
(XCV) . 

16 Cestmir Loukotka — Les langues de la farail- 
le tupi-guarani. 1950 (XCIV). 

FILOLOGIA E LINGUA PORTUGUfiSA: — 

1 — Francisco da Silveira Bueno — Tratado de 
semantica geral aplicada a lingua portu- 
guesa no Brasil. 1947 (LXXXIII). 

FILOLOGIA ROMANICA: — 

1 — Theodoro Henrique Maurer Junior — A sin- 
taxe do genitivo latino. 1948 (LV). 

F1LOSOFIA: — 

1 — Joao Cruz Costa — Ensaio sobre a vida e a 
obra do filosofo Francisco Sanchez. 
1942 (XXIX). 
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2 — Jodo Cruz Costa — 0 pensamento brasileiro. 
Laerte R. de Carvalho — A logica de 
Monte Alverne. 194G (LXVIL) . 

3 — Gilles Gaston Granger — O verdadeiro, o 
falso e o absurdo. 1948 (LXXXVIII). 

FfSICA: — 

1 — Gleb Wataghin — Marcelo Damy de S. Santos 
— Sobre a tecnica das medidas referen- 
tes a contagem de particulas elementa- 
res e a radia?ao cdsmica. Giuseppe 
Occhialini — Medida do efeito de lati- 
tude para showers, Difusao dos raios 
gama do Thorium C. Gleb Wataghin — 
Sobre a teoria quantica e relatividade. 
Sobre a teoria da transforma?ao das equa- 
foes de Dirac e relatividade geral. 1938 
(V). 

GEOGRAFIA: — 

1   M, Luiza P. R. Pinlw — A Fazenda "Engenho 
d'agua" em Guaratingueta. M. G. Xavier 
  Urn recanto da Cantareira, Gopouva. 
Aroldo de Azevedo — O reconcavo da 
Baia. Regina Carneiro — Bibliografia so- 
bre o Brasil meridional. 1944 (XXXVIII) . 

2   Aroldo de Azevedo — A regiao de Juazeiro e 
Petrolina 1940 (LXV). 

3   Arg Franga — Estudo sobre o clima da bacia 
de Sao Paulo. 1946 (LXX). 
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4 — Renato da Silveira Mendes — Paisagens cul- 
turais da Baixada Fluminense. 1950 
(CX). 

GEOLOGIA: — 

1 — Luciano J. Morals — Uma nova ocorrencia de 
berilo no Estado de Sao Paulo. Espongi- 
Jitos no Triangulo Mineiro e no Estado 
de Sao Paulo. Nlquel c cobalto nos ar- 
redores da cidade de Sao Paulo. Vermi- 
culita no Brasil — A serra do Japi. Josue 
C. Mendes — Lamelibranquios triassicos 
de Rio Claro. Luciano J. de Morals — 
Afloramento de carvao nos arredores de 
Tomazina, Parana. Itacolomito em Sao 
Paulo. Tremolita-xistos silicificados. Fer- 
nando M. Almeida — Gollenia itapeven- 
sis, um fossil precambriano do Estado 
de Sao Paulo. Jordano Maniero — Da- 
doxylon whitei. 1944 (XLV). 

2 — Luciano J. Morals — Bacia terciaria do vale 
do rio Paraiba, Estado de Sao Paulo. Jo- 
sue C. Mendes — Consideraeoes sobre a 
estratigrafia e idade da formafao Estrada 
Nova. Buy O. Freitas — O conglomerado 
do Bau. Luciano J. Morals — Gamadas 
fossiliferas do R. Grande do Norte. Se- 
tembrino Petri — Phyloblata roxoi. Jor- 
dano Maniero — Sobre a estrutura do 
Dadoxylon derbyi. Josue C. Mendes — 
Esboco historico das pesquisas paleonto- 
logicas no Brasil. 1945 (L). 
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3 — Huy Ozorio de Freitas — Geologia e Petrologia 
da Ilha de Sao Sebastiao. 1947 (LXXXV). 

4 — Rmj Ozorio de Freitas — Eruptivas alcalinas 
de Gananeia. 1947 (XGI). 

5 — Viktor Leinz — Gontribuifao a geologia dos 
derrames basalticos do sul do Brasil. 1949 
(GUI). 

HIST6RIA DA CIVILIZAGAO AMERICANA: — 

1 — Astrogildo Rodrigues de Mello — As enco- 
miendas e a polilica colonial da Espa- 
nha. 1945 (XXXIV). 

2 — Alice Piffer Canabrava — O comercio portu- 
gues no Rio da Praia. 1945 (XXXV). 

3 — Astrogildo Rodrigues de Mello — O trabalho 
for^ado de indigenas na Nova Espanha. 
1946 (LXIX). 

H1ST6RIA DA CIVILIZAGAO ANTIGA E MEDIE- 
VAL; — 

1 — Antonio Piccarolo — Augusto e sea seculo. 
1939 (XII). 

2 — Euripedes Simoes de Paula — Tarlesso e a 
rota do estanho. Jean Gage — Gades, as 
navegafoes atlanticas e a rota das Indias 
na Antiguidade. Nota iicerca das origens 
e do noine da antiga cidade de Volnbilis 
(Mauritania Tingitana). Astrogildo Ro- 
drigues de Mello — O comercio europeu 
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nos seculos XV e XVI e o florescimento 
de Espanha e Portugal. 1940 (XX). 

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

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

5 — Pedro Moacyr Campos — Alguns aspectos da 
Germania antiga atraves dos autores clas- 
sicos. 1946 (LXIV). 

6 — Eduardo O. Franga — O poder real em Por- 
tugal e as origens do absolutismo, 1946 
(LXVIII). 

HIST6RIA DA CIVILIZAgAO BRASILEIRA: — 

1 — Alfredo Ellis Junior — Meio seculo de ban- 
deirismo. 1938 (IX). 

2 — Alfredo Ellis Junior — Feijo e sua epoca. 
1940 (XVI). 

3 — Alfredo Ellis Junior — Resumo da Historia de 
S. Paulo (sec. XVI-XV1I). 1944 (XXXVII). 

4 — Alfredo Ellis Junior — Amador Bueno e a 
evolueao da psicologia planaltina. 1944 
(XLII). 

5 — Alfredo Ellis Junior — Gapitulos da historia 
psicologica de Sao Paulo. J. Querino Ri- 
beiro — A "Memoria" de Martim Fran- 
cisco sobre a reforma dos estudos na 
Capitania de Sao Paulo. 1945. (LIII). 
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0 — Alfredo Ellis Junior — Panoramas historicos. 
1946 (LXXXTII). 

7 — Alfredo Ellis Junior — Amador Bueno e sen 
tempo. 1948 (LXXXVII). 

H — Alfredo Ellis Junior — 0 ouro e a Paulistania. 
1948 (XCVI). 

9 — Alfredo Ellis Junior — Um parlamentar paulis- 
ta da Republica. 1949 (CII). 

10 — T. Oscar Marcondes de Souza — Amerigo Ves- 
pucci e suas viagens. 1949 (GV). 

HIST6RIA DA CIVILIZAgAO MODERNA E CON- 
TEMPORANEA: — 

1 — Olga Pantoleao — A penetragao comercial da 
Inglaterra na America Espanhola, de 1713 
a 1783. 1946 (LXII) . 

LETRAS (Literatura Portuguesa) ; — 

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

2 — Bartolomt Torres Naharro — Comedia Tro- 
fea (Reimpressao prefaciada por Fideli- 
no de Figueiredo). 1942 (XXVII). 

3 — Fidelino de Figueiredo — Viajantes espanhois 
em Portugal. 1947 (LXXXIV). 

4 — Antdnio A. Scares Amora — 0 nobiliario do 
Conde D. Pedro. 1948 (XCII). 
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5 — Anlonio A. Soares Amdra — D. Duarte e o 
"Leal Conselheiro". 1948 (XCII1). 

0 — Fidelino de Figneiredo — A epica portuguesa 
no seculo XVI. 1950 (CI). 

LINGUA E LITERATURA GREGA: — 

1 — Aluizio de Faria Coimbra — Cinco elimo& 
gregos. 1947 (LXXV111). 

UNGUA E LITERATURA ITALIAN A; — 

1 — Halo Betlarello — Estudos de pocsia e poeti- 
ca. 1950 (CVIII). 

M1NERALOG1A E PETKOGRAFIA; — 

1 — Reynaldo Scddanha da Gama — Minerals da 
mina de Furnas. Hui Ribeiro Franco — 
Sobre a baritina de Araxa. 1938. (VIII). 

2 _ Ettore Onorato — Pesquisas rontgenograficas 
sobre a leucita. Reynaldo Saldanha da 
Gama — Estudo morfologico e estatistico 
da Fenacita <!e Sao Miguel de Piracicaba. 
Rni Ribeiro Franco — Breve noticia so- 
bre a hematita de Antonio Pereira. 1938 
(X). 

3 — Qthon Leonardos c Reynaldo Saldanha da 
Gama — Diamante "Darci Vargas" e ou- 
tros grandes diamantes brasileiros. Rey- 
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naldo Saldanhu da Gaum — Sobre o eu- 
ciasio de D. Bosco. Rui Ribeiro Franco 
— Breve noticia sobre a calcita de Botu- 
catu. P. Malias — Nota sobre a columbita 
de Figueira (M.G.). ./. P. Patrima ■— 
Nota sobre um topazio de Arassuai. 1939 
(XVII). 

4 __ Othon Leonardos — Nota petrografica sobre 
a serie Ribeira. Reynaldo Saldanha da 
Qama — 0 diamante Coromandel. Nota 
sobre o euclasio de Cachoeiro de Sta. 
Leopoldina. Rui Ribeiro Franco — Piro- 
morfita em AraQariguaraa. Armando 
Wohlers — Nota sobre o crisoberilo de 
Sta. Teresa. 1941 (XXI). 

5   Djalma Guimaraes — Arrojadita, um novo mi- 
neral do grupo da Wagnerita. Reynaldo 
Saldanha da Gama — O diamante "Gover- 
nador Valadares" — William G. R. Ca- 
margo — Nota sobre a Baritina de Serrote 
(S. P.). Nota sobre a Calcita de Pedra 
do Sino (M. G.). 1942 (XXX). 

6 _ Rui Ribeiro Franco — A faixa estanifera do 
Rio Grande do Sul. 1944 (XLIV). 

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

g _ Reynaldo Saldanha da Gmma — 0 estudo da 
jazida de wolframita de Inhandjara. 1946 
(FX). 
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POLITIGA: — 

J — Lourival Gomes Mac had o - - Alguns aspectos 
do problema do metodo, objeto e divisao 
da ciencia politica. 1943 (XXXI) . 

PSICOLOGIA: — 

1 — Otlo Klinebery — Introdufao a psicologia so- 
cial. 194(5 (LXXV). 

2 — Anita de C. e M. Cabral — O conflito dos re- 
sultados dos experimentos sobre a me- 
moria de formas. 194(5. (LXXVI). 

PSICOLOGIA EDUCACIONAL; — 

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

QUIMICA;: — 

I — Hernrich Rheinboldt c Paschoal Senise — So- 
bre um novo principio de classificagao 
dos compostos organicos moleculares. 
Heinrich Rheinboldt e Herbert Stettiner 
— Sobre o poder de combinagao do ci- 
neolo em iodetos organicos. Heinrich 
Rheinboldt e Francisco Berti — Sobre 
a possibilidade da substitui^ao isomorfa 
do ciano-grupo pclos halogenios em com- 
postos organicos. Heinrich Rheinboldt e 
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Herbert Stettiner — Sobre os compostos 
de adi?ao do cilo-pentametileno-tetrazolo 
com sais inorganicos. Paschoal Senise — 
Sobre a natureza dos acidos coleicos. 
Simao Mathias — Sobre mercaptanas bi- 
valentes e suifeto-dimercaptanas. Jandyra 
Franga — Sobre o cafesterol e alguns de 
sens derivados. Heinrich Hauptmann, 
Paulo Sawaya e Lucy B. Lacerda — AI- 
gumas experiencias fisiologicas com o ca- 
festerol e sens derivados. 1939 (XIV). 

2 — Heinrich Hauptmann — Sobre alguns raer- 
captdis esteroldicos. Heinrich Bheinboldt 
e Elvira Berthold — Rela?6es cristalo- 
quimicas de sulfonamidas com acido p. 
aminobenzoico e benzocaina. Heinrich 
Bheinboldt e Madeleine Perrier — Sobre 
a substitui^ao isomorfogenea de cloro, 
bromo e iodo em liga?ao alifatica. 
Heinrich Bheinboldt e Madeleine Perrier 
— Sistemas binarios das p-nitro e p-ami- 
nohalogenobenzenas. Heinrich Bheinboldt 
e F. Berti — Sobre a possibilidade da 
substituifao isoraorfa do ciano-grupo pe- 
los halogenios em compostos organicos 
(II). Heinrich Bheinboldt, F. Berti e 
Schneider — Estudo sobre a existencia 
de compostos de adigao de iodetos or- 
ganicos do enxofre. 1947 (LXXIX). 

SOCIOLOGIA; — 

1 _ Boger Bastide — Contribuieao ao estudo do 
sincretismo catolico-fetichista. A cadeira 

t 
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de Ogan e o poste central. A macumba 
paulista. Lavinia C. Vilela — Festa do 
Divino era S. Luis do Paraitinga. 1946 
(LlX). 

ZOOLOGIA: — 

1 — Ernesto Marcus — Briozoarios marinhos bra- 
sileiros. Paulo Saivaya — Sobre o gene- 
ro Siphonops Wagler (1828) Amphibia- 
Apoda, com descriciio de duas variedades 
novas. 1937 (I). 

2 —- Ernesto Marcus — Briozoarios marinhos bra- 
sileiros (cont.). Paulo Sawaya — Sobre o 
"Piolho da Baleia". Alzira Sawaya — 
Sobre as glandulas cutaneas do "Sipho- 
nops annulatus". 1938 (IV). 

3 —• Paulo Sawaya — Sobre a mudanQa de cor 
nos crustaceos. Ernesto Marcus — Brio- 
zoarios marinhos brasileiros (cont.). 0. 
Machado de Souza — Estudo sobre a ar- 
quitetura da mandibula dos Xenarthra. 
1939 (XIII). 

4 — Ernesto Marcus — Os pantopoda brasileiros 
e os demais sul-americanos. H. Locchi — 
Pesqnisas anatomo-coraparativas sobre o 
foramen oesophagicum do diafragraa em 
mamiferos silvestres brasileiros. Paulo 
Sawaya — Sobre o veneno das glandulas 
cutaneas, a secre^ao e o cora?ao do Si- 
phonops annulatus. J. P. Carvalho — No- 
tes sobre alguns Caligoida, com a descri- 
?ao de "Pandarus marcusi", sp. nov. ilfi- 
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chel Saw ay a — Sobre um Blepharisma 
novo (ciliata) e sobre a sub-ordem Odon- 
tostoinata, nom. nov. 1940 (XIX). 

5 — Ernesto Marcus — Sobre os Bryozoa do Bra- 
sil. Paulo Sawaya — Contribui<?ao para o 
estudo da fisiologia do sisteraa circula- 
tbrio do anfibio Siphonops annulatus. G. 
Schreiber e /?. Schreiber — Dirainui^ao 
ritmica do volume nuclear do figado e 
do pancreas nos girinos de anuros. J. 
P. Carvalho — Sobre os Dipteropeltis hi- 
rundo Caiman, Crustaceo (Branchiuro) 
parasite de peixes d'agua doce. Michel 
Sawaya — Sobre uma larva de Pycnogo- 
num pamphorum Marc. Erasmo Garcia 
Mendes —- Sobre a respira<?ao do Sipho- 
nops annulatus. M. Stella Guimardes e 
Carlos A7. Rosa — Sobre a briozoofauna 
duma Santola, Mitrax hispidus. 1941 
(XXII). 

C) — Michel P. Sawaya — Sobre a cloaca dos Si- 
phonops. Ernesto Marcus — Sobre os 
Bryozoa do Brasil (cont.). Paulo Sawaya 
— Sobre o aparelho de apreensao dos 
alimentos e sobre a glandula do intestino 
medio de Ostracodo. Apao de substan- 
cias colinergicas. Ernesto Marcus — So- 
bre algumas Tubificidae do Brasil. Mar- 
ia V. Mendes — Anomalia sexual num 
Nematode marinho. J. P. Carvalho — 
Ocorrencia da Ephydatia crateriforrais 
(Potts) na America do Sul. Erasmo G. 
Mendes — Respostas dos Melanoforos de 
Traira a varies excitantes. 1942 (XXV). 

1 
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7 — Ernesto Marcus — Sobre as Naididae do Bra- 
sil. Michel Sawaya — Sobre a articulagao 
em Crisiidae (Bryozoa). Paulo Sawaya 
— Sobre a ocorrencia de Acetilcolina no 
tecido cardiaco de "Gallinectes danae" 
Smith e sen efeito sobre o coragao deste 
crustaceo decapodo. Domingos Valente — 
O efeito de numero sobre o consume de 
oxigenio por crustaceos decapodos. 1943 
(XXXIE). 

8 — Ernesto Marcus — Sobre Oligochaeta limnicos 
do Brasil. Michel Sawaya — Raninoides 
schmitii. Rubens S. Pereira — Sobre a 
composigao mineral do sangue do Galli- 
nectes danae Smith e sobre a de um 
liqiiido para perfusao. Paulo Sawaya — 
Sohifao perfusora para Gallinectes danae 
Smith. Alzira Sawaya — Sobre a pele de 
Siphonops annulatus^ Marta Y. Mendes 
— Sobre cestoda de Teleosteos marinhos. 
1944 (XGIII). 

9 — Paulo Sawaya — Solu<?ao perfusora para Gal- 
linectes danae Smith. Alguns efeitos dos 
sens constituintes ionicos sobre o cora- 
Qao. Eras mo G. Mendes — Gontribuipao 
para a fisiologia dos sistemas respirato- 
rio e circulatorio de Siphonops annula- 
tus. Rubens S. Pereira — Estudos sobre a 
composi<?ao <ia agua do mar e do soro 
do sangue do Gallinectes danae. Domin- 
gos Valente — Consume do oxigenio, em 
diferentes tensoes pelo Trichodactylus 
petropolitanus Goeldi. 1944 (XLYIII). 

A 
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10 — Ernesto Marcus — Sobre Catenulida brasilei- 
ros. Paulo Sawaya — Sobre a protetjao 
da agua contra o oxigenio do ar com o 
auxilio de oleos minerals e vegetais. 1946 
(LXXXI). 

11 — Ernesto Marcus — Sobre Turbellaria liranicos 
brasileiros. Paulo Sawaya — Sobre a bio- 
logia de algims peixes de rcspira?ao 
aerea. Edmundo Nonato — Sobre san- 
guessugas do genero Liostoma. Paulo Sa- 
waya — Sobre o consumo de oxigenio 
por alguns peixes fluviais neotropicos. 
Paulo Sawaya e A. A. Maranhdo — A 
construgao dos ninhos e a reprodutjao de 
alguns peixes neolropicos. Paulo Sa- 
waya. e Rubens S. Pereira — Notas sobre 
a ecologia de alguns Crustaceos Decapo- 
dos marinhos de Sao Paulo. Michel Sa- 
waya — Sobre alguns camaroes de agua 
doce do Brasil. 1946. (LXXII). 

12 — Gabriella Zuccari — Condigoes de Divisao e 
Regeneragao em Naididae. Paulo Sawaya 
— Metabolismo respiratorio de peixes de 
respiragao aerea (Lepidosiren paradoxa 
Fitz). Metabolismo respiratorio de Anfi- 
bio Gymnophiona, Typhlonectes compres- 
sicauda (Dum. et Bibr.). Diva D. Correa 
— A primeira Dolichoplana (Tricladida 
Terricola) do Brasil. Michel Sawaya — 
Nymphopsis melidac, sp. n. e observa- 
coes sobre a respiragao nos Pantopoda, 
Ernesto Marcus — Turbelarios marinhos 
do Brasil. 1947 (LXXX) . 
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D. Correa — A embriologia de Bugula fla- 
bellata. M. Vannucci — On Yallentinia 
gabriellae. E. du-Bois-Reytnond Marcus — 
An Amazonian Heteronemertine. E. 
Marcus — Turbellaria do Brasil. D. D. 
Correa — A Polychaete from the Amazon 
region. Domingos Valente — Mecanismo 
da respirapao do Trichodactylus petropo- 
litanus. P. Saivaya e M. D. Ungaretti — 
Influencia da temperatura sobre o con- 
sumo de oxigenio pelas Planarias. 1948 
(XCI1I). 

Marcus — Turbellaria brasileiros. E. du- 
Bois-Reymond Marcus — Phoronis ovalis 
from Brazil. D. D. Correa — Sobre o ge- 
nero Zigontroplana. M. Vannucci — Hy- 
drozoa do Brasil. C. N. Grinkraut — So- 
bre o pulmao traqueal de Typhlonectes 
compressicauda. M. D. P. Gonzalez — So- 
bre a respira^ao e digestao dos Temnoce- 
phala. P. Saivaya — Hea^ao do cora^ao 
dos escorpioes do genero Tityus a desi- 
nervayao e as drogas coli e adrenergicas. 
Domingos Valenle — Feeding habits of 
some Brazilian Amphibians. 1949 (XCIX). 

Marcus — Turbellaria brasileiros. E. dn- 
Bois-Reymond Marcus — A new loxoma- 
tid from Brazil. D. D. Correa — Sobre 
Ototyphlonemertes do Brasil. P. Saivaya e 
,/. P. Carvalho — On the Branchiostoma of 
the coast of S. Paulo. B. A. M. Soares — 
Sobre o cora^ao, o sistema nervoso es- 
tomato-gastrico e a circulagao cardiaca 
nos escorpioes do genero Tityus C. L. 
Koch. 1950 (GXII) . 
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