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Not a Preliminar 

Em cumprimento a determinagao do Exmo. 
Snr. Diretor, Prof. Euripedes Simoes de Paula, 
a Sec^ao de Publicagoes reedita este Guia, desti- 
nado, como os anteriores, a servir nao so aos nos- 
sos professores e alunos, mas tambem aos que, 
fora da Faculdade, desejem conhecer-lhe a orga- 
nizagao, as possibilidades e os altos intuitos cul- 
turais. 

Com o objetivo de servir aos interesses ime- 
diatos da Faculdade, reune eie, de maneira esque- 
matica, os numerosos dispositivos legais relatives 
ao ensino universitario; a estruturagao dos va- 
ries cursos; a constituigao do corpo docente, bem 
como informagoes gerais sobre condigoes de ma- 
tricula e regime escolar. 

Sao Paulo, Janeiro de 1953. 
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I — CORPO ADMINISTRATIVO 

Universidade de Sao Paulo 

REITOR: PROF. DR. ERNESTO DE MORAES LEME 

Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras 

DIRETOR: PROF. DR. EURfPEDES SIM5ES DE 
PAULA 

VICE-diretor : PROF. DR. PAULO SAWAYA 

SECRETARIO: ODILON NOGUEIRA DE MATOS 

Conselho Tecnico-Administrativo 

conselheiros : Profs. Drs. AROLDO EDGARD DE 
AZEVEDO, EDUARDO D'OLIVEIRA FRANCA, FER- 
NANDO DE AZEVFIDO, MARIO PEREIRA DE SOU- 

ZA LIMA, PAULO SAWAYA E VIKTOR LEINZ. 

Representante da Congregagao da Faculdade 
no Conselho Universitario: AROLDO EDGARD DE 
AZEVEDO; suplente: EDUARDO D'OLIVEIRA 

FRANCA 



II — CADEIRAS E CORPO DOCENTE (*) 

> Administragao Escolar e Educagao Comparada 
(XLIV): — 

Professor: — Jose Querino Ribeiro 
(contratado). 

Assistente: — Carlos Correa Mascaro. 
Auxiliar de ensino: — Moyses Brejon. 

Analise Matematica (VIII): — 
Professor: — Omar Catunda (catedra- 

tico). 
Assistente: — Elza Furtado Gomide. 

"f Analise Superior (LI): — 
Professor: — Edison Farah (interino). 
Assistente: — Chaim Samuel Honig. 

Antropologia (XLIX): — 
Professor: — Bgon Schaden (contra- 

tado). 
Assistente: — Gioconda Mussolini. 
Auxiliar de ensino: — Renato Jardim 

Moreira, 

(*) Os numeros em algarismos romanos indicam a ordem das 
Cadeiras, estabelecida pelo Regulamento da Faculdade. 
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Biologia (XVII): — 
Professor: — Crodowaldo Pavan (inte- 

rino). 
Assistentes: — Rosina de Barros, Anto- 

nio Brito da Cunha e Elisa do Nas- 
cimento Pereira. 

Auxiliares de ensino: — Edmundo Fer- 
raz Nonato, Luiz Edmundo Maga- 
Ihaes e Marta Breur. 

Botanica (XX): — 
Professor: — Felix Rawitscher (contra- 

tado). 
Assistentes: — Mario Guimaraes Ferri, 

Mercedes Rachid e Aylthon Bran- 
dao Joly. 

Auxiliar de ensino: — Berta Lange de 
Morretes e Maria Ignez da Rocha 
e Silva. 

Complementos de Geometria e Geometria Supe- 
rior (X): — 

Professor: — Candido Lima da Silva 
Dias (catedratico). 

Assistente: — Luiz Henrique Jacy Mon- 
teiro. 

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

Profes)|Sor: — Fernando Furquim de 
Almeida (catedratico). 
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Assistente: — Joao Batista Castanho. 

Didatica Geral e Especial (XLVI): — 
Professor: — Onofre de Arruda Penteado 

Junior (catedratico). 
Assistentes: — Rafael Grisi e Amelia 

Americano Domingues de Castro. 
Auxiliares de ensino: — Aida Costa, Be- 

renice Correa Gongalves, Rail Ge- 
bara e Edna Chagas Cruz. 

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

Professor: — Paul Hugon (contratado). 
Assistentes; — Jose Francisco de Ca- 

margo, Wladimir Pereira e Zenith 
Mendes da Silveira. 

Estatistica — l.a cadeira (VI): — 
Professor: — Milton C. da Silva Ro- 

drigues (substitute), 

Assistentes: — Geraldo dos Santos Lima 
Filho e Nagib Feres. 

Estatistica — 2.a cadeira (XLVII): — 
Professor: — Milton C. da Silva Rodri- 

gues (catedratico). 
Assistentes: — Lindo Fava, Jose Severe 

de Camargo Pereira, Judith Hallier, 
Maria Conceigao A. Dias Batista e 
Josefina de Souza Talmadge. 
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Etnografia Brasileira e Lingua Tupi-Guarani 
(XXIX): — 

Professor: — Plinio Marques da Silva 
Ayrosa (catedratico). 

Assistente: — Carlos Drumond. 
Auxiliares de ensino: — Jiirn Jacob Phi- 

lipson e Maria de Lourdes Joyce. 

B'ilologia e Lingua Portuguesa (XXXIV): — 
Professor: — Francisco da Silveira Bue- 

no (catedratico). 
Assistente: — Dinorah Silveira Campos 

Pecoraro. 
Auxiliar de ensino: — Felipe Jorge e 

Clemente Segundo Pinho. 

Filologia Romanica (XXXVII); — 
Professor: — Theodore Henrique Mau- 

rer Junior (catedratico). 
Assistente: — Isaac Nicolau Salum. 

Filosofia (I): — 
Professor: —Joao Cruz Costa (interino). 
Assistente: — Linneu Camargo Schiit- 

\ zer. 

K Fisica Geral e Experimental (XII): — 
Professor; — Marcelo Damy de Souza 

Santos (contratado). 
Assistentes; — Romulo Ribeiro Pieroni, 

Jose Goldenberg e Elly Silva. 
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Auxiliares de ensino: — Aristoteles Orsi- 
ni e Francisco Bentivoglio Guido- 

lin. 

Fisica Superior (L): — 
Professor: — Hans Stammreich (con- 

tratado). 
Assistente: — Oswaldo Sala. 
Auxiliar de ensino: — Roberto Forne- 

ris. 

Fisica Teorica e Matematica (XIII): — 
Professor: — David Bohm (contrata- 

do). 
Assistentes: — Walter Camargo Schiit- 

zer e Paulo Saraiva de Toledo, 

Auxiliares de ensino: — Hans Albert 
Meyer, Andrea Wataghin, George 
Schwachhein e Ralph Schiller. 

NOTA: — Departamento de Fisica: 
Curso de Fisica Nuclear: — Prof. Oscar Sala (con- 
tratado). 
Curso de Eletronica: — Prof. Phillip Smith (contrata- 
do). 

Fisico-Quimica e Quimica Superior (XVI): — 
Professor: — Simao Mathias (contra- 

tado). 
Assistente: — Eurico de Carvalho Filho. 
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Fisiologia Geral e Animal (XIX): — 
Professor; — Paulo Sawaya (catedra- 

tico). 
Assistentes: — Erasmo Garcia Mendes, 

Domingos Valente e Maria Dolores 
Perez Gonzales. 

Auxiliar de ensino: — Antonia Bruno e 
Gertrudes Siegel Alterthum. 

Geografia do Brasil (XXV): — 
Professor: — Aroldo Edgard de Azevedo 

(catedratico). 
Assistente: — Jose Ribeiro de Araujo 

Filho. 
Auxiliar de ensino: — Antonio Rocha 

Penteado. 

Geografia Fisica (XXIII): — 
Professor: — Joao Dias da Silveira (ca- 

tedratico). 
Assistente: — Elina de Oliveira Santos. 
Auxiliares de ensino: — Maria de Lour- 

des P. Radesca, Aziz Nacib Ab'Saber 
e Joao Soukup (encarregado do Cur- 
so de Cartografia). 

Geografia Humana (XXIV): — 
Professor: — Ary Franga (catedratico). 
Assistente: — Nice Lecocq Miiller. 
Auxiliar de ensino: — Renato da Silvei- 

ra Mendes. 
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Geologia e Paleontologia (XXI): — 
Professor: — Viktor Leinz (catedrati- 

Assistentes: — Josue Camargo Mendes, 
Ruy O'zorio de Freitas e Sergio E. 
do Amaral. 

Auxiliar de ensino: — Ana Maria Vieira 
de Carvalho e Roberto de Freitas. 

Geometria Analitica, Projetiva e Descritiva 

Professor: — Benedito Castrucci (cate- 
dratico). 

Assistente: — Geraldo dos Santos Lima 
Filho. 

Historia da Civiiizagao Americana (XXX); — 
Professor: — Astrogildo Rodrigues de 

Mello (catedratico). 
Assistente: — Rozendo Sampaio Garcia. 

Historia da Civilizagao Antiga e Medieval (XXVI). 
Professor: — Euripedes Simoes de Pau- 

la (catedratico). 
Assistente: — Pedro Moacyr de Cam- 

pos. 
Auxiliares de ensino: — Aldo Janotti e 

Paulo Pereira de Castro. 

Historia da Civilizagao Brasileira (XXVIII): — 
Professor: — Alfredo Ellis Junior (ca- 

tedratico). 

co). 

(IX): — 
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Astrogildo Rodrigues de Mello (subs- 
titute). 

Assistente: — Myriam Ellis. 
Auxiliares de ensino: — Mafalda Zemel- 

la e Heleoa^Mendes de -Gastrot 

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

Professor: — Eduardo d'Oliveira Fran- 
pa (catedratico). 

Assistente: — Manuel Nunes Dias, 

Historia da Filcsofia (II): — 
Professor: — Livio Teixeira (interino). 
Assistente: — Joao Cunha Andrade. 

Historia e Filosofia da Educagao (XLV): — 
Professor: — Laerte Ramos de Carva- 

Iho (interino). 
Assistente: — Roque Spencer Maciel de 

Barros. 
Auxiliar de ensino: — Maria de Lour- 

des dos Santos Machado, 

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

Professor: — Luiz Amador Sanchez y 
Fernandez (contratado). 

Assistente: — Lucy Ribeiro de Moura. 
Auxiliar de ensino: — Manuel Cerquei- 

ra Leite. 



18 GUIA DE 1953 

Lingua Inglesa e Literatura Inglesa e Anglo-ame- 
ricana (XLI); — 

Professor: — John Francis Tuhoy (con- 
tratado). 

Assistente: — Hygino Aliandro. 

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

ra (contratado). 
Assistente: — Sylvia Barbosa Ferraz 

Dirickson. 
Auxiliar de ensino: — Sonia Orieta 

Heinrich. 

Lingua e Literatura Francesa (XXXVIII): — 
Professor: — Alfred Bonzon (contrata- 

do). 
Professor auxiliar: — Pierre Hawelka 

(contratado). 
Assistente: — Marlyse M. Meyer. 

Lingua e Literatura Grega (XXXIII): — 
Professor: Robert Henri Aubreton (con- 

tratado). 
Assistente: — Jose Lazzarini Junior. 
Auxiliares de ensino: — Hilda Penteado 

de Barros e Gilda Maria Reale. 

Lingua e Literatura Italiana (XXXIX): — 

Professor: — Italo Bettarello (contrata- 
do). 

Assistente: — Carla Inama. 
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Lingua e Literatura Latina (XXXII):   
Professor: — Urbano Canute Scares 

(contratado). 

Assistente: — Armando Tonioli. 

Literatura Brasileira (XXXVI):   
Professor: — Mario Pereira de Souza 

Lima (catedratico). 
Assistente: — Jose Aderaldo Castello. 

Literatura Portuguesa (XXXV): — 
Professor: — Fidelino de Figueiredo 

(contratado). 
Antonio Scares Amora (substitute). 
Assistente: — Segismundo Spina (subs- 

titute). 

)( Mecanica Racional e Mecanica Celeste (XI):   

Professor: — Mario Schenberg (cate- 
dratico). 

Abrahao de Moraes (substitute). 
Assistente: — Shigueo Watanabe. 

Mineralogia e Petrografia (XXII): — 
Professor: — Reynaldo Ramos de Sal- 

danha da Gama (catedratico). 
Rui Ribeiro Franco (substitute). 

Assistentes: — William Gerson Rolim de 
Camargo e Jose Moacyr Viana Cou- 
tinho. 
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Auxiliar de ensino: — Joao Ernesto Sou- 

za Campos e Antonio Moraes Rego. 

Politica (V): — 
Professor: — Lourival Gomes Machado 

(interino). 
Assistente: — Paula Beiguelmann. 

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

condes Cabral (interina). 
Assistente: — Carolina Martuscelli e 

Maria da Penha Pompea de Toledo. 
Auxiliar de ensino: — Dante Moreira 

Leite. 

Psicologia Educacional (XLIII): — 
Professora: — Noemy da Silveira Rudol- 

fer (catedratica). 

Arrigo Leonardo Angelini (substitute). 
Assistentes: — Maria Jose de Barrcs 

Fornari de Aguirre, Maria Dulce 
Nogueira Garcez, Joel Martins 
(substitute), Beatrix de Freitas 
Wey, Nilontina Gongalves e Eula- 

lia Alves Siqueira. 

Auxiliar de ensino: — Hebe Rolim de 
Camargo. 
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Qmmica Geral e Inorganica e Quimica Analitica 
(XIV): — 

Professor: — Heinrich Rheinboldt (con- 
tratado). 

Assistentes: — Paschoal Senise, Ernes- 
to Giesbrecht e Madeleine Perrier. 

Auxiliares de ensino: — Marco Antonio 
Cecchini e Luiz Roberto Moraes Pi- 
tombo. 

Quimica Organica e Biologica (XV): — 
Professor: — Heinrich Hauptmann (ca- 

tedratico). 
Assistentes: — Marcelo de Moura Cam- 

pos, Giuseppe Cilento e Lucy La- 
cerda Nazario. 

Auxiliar de ensino: — Blanka Wladis- 
law. 

Sociologia — l.a cadeira (IV): — 
Professor: — Roger Bastide (contrata- 

do). 
Assistentes: — Florestan Fernandes e 

Gilda Rocha de Mello e Souza. 
Auxiliar de ensino: — Maria Isaura Pe- 

reira de Queiroz. 

Sociologia — 2.a cadeira (XLVIII): — 
Professor: — Fernando de Azevedo (ca- 

tedratico). 
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Assistente: — Antonio Candido de Mel- 
lo e Souza. 

Zoologia (XVIII): — 
Professor: — Ernesto Mjarous (cate- 

dratico). 
Assistentes: — Michel P. Sawaya, Diva 

Diniz Correa e Claudio Gilberto 
Froehlich. 

Auxiliar de ensino: — Eudoxia Maria 
Froehlich, 



Ill — ENDEREgOS 

Rua Maria Antdnia, 258, 294 e 310: — Diretoria, 
Administraeao Geral e Biblioteca Central. 
Gursos de Filosofia, Ciencias Socials, Geo- 
grafia e Historia, Letras Classicas, Letras 
Anglo-germanicas, Letras Neolatinas, Peda- 
gogia, Matematica e Fisica Teorica. 

Alameda Glette, 463:— 

Cursos de Historia Natural e Quimica. 

Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 784: — 

Laboratorio de Fisica Superior. 

Butantd (futura Cidade Universitaria): — 

Departamento de Fisica (Betatron e Ge- 
rador Van der Graff). 
Departamentos de Zoologia e Fisiologia (em 
construQao). 
Departamento de Botanica (em constru- 
fao). 



IV — TELEFONES 

Diretoria   36-7318 
Gabinete do Secretario   32-2410 
Secretaria e Expediente  34-1634 
Tesouraria   36-7257 
Contabilidade   34-7262 
Seccao de Compras   34-7262 
Secgao do Pessoal  34-7099 
Secgao de Publica?oes  35-0383 
Almoxarifado .    36-1473 
Protocolo   34-1291 
Portaria   32-4281 

DEPARTAMENTOS: 

Biologia   51-5171 
Botanica   ... 52-6994 
Estatistica   36-6893 
Fisica Teorica   35-8244 
Fisica (laboratorio de Fisica Superior) .. 33-7970 
Geografia e Historia  36-7953 
Geologia   51-5608 
Matematica   35-0903 
Mineralogia   51-9630 
Quimica   52-2609 
Sociologia e Antropologia  36-2132 
Zoologia e Fisiologia   51-7380 
Cadeira de Hist. Civil. Americana  35-0233 
Gabinete de Etnografia    36-4364 
Sec^ao de Letras   35-0903 
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I — A FACULDADE DE FILOSOFIA, Cl£N- 
CIAS E LETRAS E SUAS FINALDADES 

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, tern as 
seguintes finalidades: 

a) preparar trabalhadores intelectuais para 
o exercicio das altas atividades culturais de ordem 

desinteressada ou tecnica; 

b) preparar candidates ao magisterio do en- 
sino secundario, normal e superior; 

c) realizar pesquisas nos varies dominios da 
cultura que constituem o objeto do seu ensino. 

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

Fugindo, sistematicamente, a improvisagao e 
a rotina, os Governos sucessivos puderam dar a 
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nova Faculdade orientagao absolutamente origi- 
nal, ae inteiro acordo com os anseios dos estudio- 
sos e pesquisadores, garantindo-lhes a sempre ne- 

cessaria independencia para enfrentarem todos os 

problemas filosoficos, cientificos e literarios, sem 
ideias preconcebidas e sem preocupagoes de or- 
aem material. Alem disso, inumeras catedras fo- 
ram incluidas no quadro amplo de sens cursos, 
com a preocupagao unica de dar, aos jovens estu- 

dantes, possibilidades para estudos em setores in- 

i-cressantissimos dos conhecimentos humanos, ate 
entao esquecidos inteiramente no Brasil. 

■t'ixadas as suas diretrizes principals pelo De- 
creto citado, e contando com a indispensavel co- 

mboragao de grandes professores estrangeiros e 
nacionais, miciou a Faculdade as suas atividades 
a 11 de margo de 1934, sob a diregao do sau- 
doso .Prof, rheodoro Ramos. 

i3essa data historica ate hoje, embora varias 

refcrmas de fundo didatico se tenham imposto 
paia aiender as necessidades de seu proprio de- 

senvolvimento e para ajusta-la as exigencias da 
legislagao federal, continua a Faculdade, fiel a sua 
cnentagao inicial, a trabalhar e a produzir intensa- 
mente, com o justo regozijo de saber que o seu 
lenome ja ultrapassou as fronteiras nacionais e 
com a alegria de verificar que sua organizagao es- 
timulcu 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 
pubiicados, 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- 

vigos prestados ao Brasil durante a ultima guerra, 

outorgando a Faculdade. a Cruz de Merito 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 Congressos cientificos in- 

ternacionais, sao alguns tragos honrosos de sua vi- 
cia, 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 servir 
a humanidade, sem regionalismos de qualquer es- 

Pecie e sem intolerancias de qualquer ordem. 



II — ADMINISTRAgAO E ORGAOS AUXI- 
LIARES 

1 — Administragao 

A administragao da Faculdade e exercida pelo 
Diretor, pelo Conselho Tecnico-Administrativo e 
pela Congregacao, de acordo com os dispositivos 
dos Estatutos Universitarios. 

O Diretor, eleito pela Congregagao, dentre os 
professores catedraticos 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 da 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 constitmda pelos professo- 
res catedraticos efetivos, pelos professores contra- 
tados ou interinos em regencia de cadeira, pelos 
Hvres-docentes em exercicio de substituigao de ca- 
tedraticos e pelos representantes dos livres-docen- 
tes e dos auxiliares de ensino, eleitos pelos seus 
pares, de acordo com os dispositivos legais. 

2 — Orgaos auxiliares 

Como orgaos auxiliares da Administragao, dis- 
poe a Faculdade de uma Secretaria Geral e das 

seguintes secgoes a ela adstritas: Tesouraria, Ex- 
pediente, Protocolo, Contabilidade, Pessoal, Publi- 
cagoes e Multilite. 
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III — CORPO DOCENTS E DISCENTE 

O corpo docente da Faculdade compoe-se de 
Professores Catedraticcs, Contratados e Interinos 
e mais de Assistentes e Auxiliares de Ensino. 

O corpo discente e constitmdo por aluno.s que 
poderao pertencer a uma das seguintes catego- 
rias: regulares, ouvintes, livres e visitantes. 

Alunos regulares sao os que se matriculam nos 
Cursos Ordinarios, mediante exames vestibulares, 
com a obrigacao 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- 
gagao 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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e Metodos 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, Mineralcge- 
nese (depositos minerals), Cristalografia, Pedolo- 
gia, Geoquimica. 

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

rnente estagiado em Departamento especializado, 
a juizo dos professores de Geografia. 

7) Historia: Aprovagao nos tres primei- 
ros anos do Curso de Geografia e Historia, e 

mais em tres Cursos livremente escolhidos, entre 
os seguintes: Cursos Especializados de Histo- 

ria Antiga, Historia Medieval, Historia Moderna, 

Historia Contemporanea, Historia do Brasil, His- 
toria da America, Etnografia Geral, Etnografia do 
Brasil, ou ainda em Cursos de Historia da Filo- 

sofia, Historia das Doutrinas Economicas, Socio- 
iogia, Latim, Grego, Arqueologia, Epigrafia, Paleo- 

grafia, Pre-historia, Historia Diplomatica. Ter, 
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finalmente, estagiado em Departamento especiali- 
zado, a juizo dos professores de Historia. 

8) Etnografia: Aprovagao nos tres pri- 
meiros anos do Curso de Geografia e Historia, e 
mais em tres Cursos livremente escolhidos, entre 
os seguintes: Cursos de Especializagao em 
Etnografia Geral, Etnografia do Brasil, Geografia 
Humana, Tupi-guarani, Antropologia Geral, ou 
ainda em Cursos de Sociologia, Lingiiistica Geral, 
Pre-historia. Ter, finalmente, estagiado em De- 
partamento especializado, a juizo dos professores 
de Etnografia. 

9) Administragao Escolar: Aprovagao nos 
tres primeiros anos do Curso de Pedagogia e 
nos seguintes Cursos: Educagao Comparada, 
Orientagao Educacional, Administragao Escolar. 

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

11) Sociologia Educacional (*): Ter 
sido aprovado nos tres primeiros anos do Curso 
de Pedagogia, bem como em Sociologia (curso es- 
pecial), Antropologia, Educagao Comparada; ou 
ter sido aprovado nos tres primeiros anos do Cur- 
so de Ciencias Sociais e Politicas, bem como em 
Sociologia Educacional, Historia da Educagao, 
Educagao Comparada. 

(*) A Cadeira de Sociologia Educacional passou a denominar- 
se Sociologia — 2.,, cadeira. 
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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 
Anrendizagem e das Materias Kspeciais, Psicolo- 
gia da Personalidade, bem como ter estagiado em 
servigos de Psicologia Aplicada e ter freqiientado 
seminaries de metodos de pesquisas psicologicas. 

13) Estat'istica Analitica: I — Ter sido 
aprovado nos tres primeiros anos do Curso de 
Ciencias Sociais e Politicas ou de Pedagogia, e 
mais no seguintes Cursos: Analise Matema- 
tica, Matrizes e Formas Quadraticas, Complemen- 
tcs de Analise, Teoria da Indugao Estatistica, bem 
como em um dos seguintes Cursos: Selegao de 
Amostras, Analise Fatorial, Planejamento Efi- 
ciente dos Experimentos, ou outros do mesmo 
genero; 

II — ou ter sido aprovado nos tres primei- 
ros anos do Curso de Matematica e mais nos se- 

guintes: Estatistica 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 Cursoa| de um ano: Biologiav Socioi- 
logia, Psicologia, ou outra disciplina cientifica, a 
cujo campo se aplique a Metodologia Estatistica; 
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III — 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, Matrixes 
e Formas Quadraticas, Complementos de Analise, 
Teoria da Indugao Estatistica, e ainda em um dos 
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 
cursada nos tres anos anteriores, bem como em 
trabalhos praticos de bibliografia e critica, deter- 
minados pelos professores desses varies Cursos, 
devendo a respeito 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 ou licen- 
ciado se especializou. 

b — C'ONDICoES DA POBTABIA N.® 407 

De acordo com esta, o candidate ao diploma 
de especializagao em Politica, Antropologia e So- 
ciologia, deve satisfazer as seguintes condigoes: 
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ter sido aprovado nos tres primeiros anos 
do Curso de Ciencias Sociais e apresentar 
um curnculo escolar que o habilite, a jmzo 
do professor da especialidade, aos novos 
cursos; 

cumprir dois ancs 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 obter aprovagao; 

apresentar, 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. 
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V — DOUTORAMENTO 

O regime especial de estudos e trabalhos e as 
formalidades indispensaveis a obtengao do titulo 
de doutor, constam do Regimento abaixo trans- 
crito, que estabelece o processo de doutoramen- 
to: ( * ) 

Regimento de doutoramento 

Artigo 1.° — Sera conferido o diploma de 
doutor: 

a) a todos os candidates aprovados em con- 
curso para professor catedratico nos termos do 
artigo 64 (§ 2.°) do Regulamento da Faculdade 
de Filosofia; e 

b) aos bachareis que forem aprovados em de- 
fesa de tese, depois de, pelo menos, dois anos de 

estudos sob a orientacao do docente da discipliria 
escolhida, e em exames de duas disciplinas subsi- 
diarias da mesma secgao, ou de secgao afim, ou das 
materias do curso de Especializagao que fizer. 

(*) Regimento aprovado pelo Conselho Universitario, em ses- 
sao de 18 de julho de 1952, e transformado no Decreto n. 21.780, 
de 15 de outubro de 1952. 
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§ unico — Sera concedido tambem o diplo- 

ma de doutor aos candidates que, nao sendo ba- 
chareis por Faculdades de Filosofia, Ciencias e 

Letras, satisfazerem as exigencias do presente Re- 
gulamento, 

Artigo 2.o — O candidate do doutoramento 

escolhera livremente a disciplina e um dos res- 

pectivos docentes, sob cuja dire^ao pessoal deseja 
executar o trabalho, solicitando piieviamente a 

anuencia do mesmo. 

Artigo 3.° — Para iniciar sens estudos, deve- 
ra o candidate requerer ao Diretor da Faculdade 

a sua inscrigao, indicando a disciplina na qual 
pretende elaborar tese. 

§ 1.° — A inscrigao so sera admitida para o 

candidate cuja tese versar sobre disciplina que in- 

tegre o curriculo de curso superior que tenha rea- 

lizado, 

§ 2.° — O prazo minimo de dois (2) anos 

contar-se-a a partir da data do recebimento do 

pedido de inscrigao. 

Artigo 4.° — Ao solicitar sua inscrigao, o can- 

didate devera juntar: 

a) diploma de curso superior, em cujo curri- 

culo figure a disciplina de sua tese; 

b) comunicagao do professor responsavel de 
que foi aceito ccmo dcutorando; e 
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c) curriculum vitae. 

Artigo 5.° Dos candidates que nao forem 
bachareis por Faculdades de Filosofia, exigir-se-a 
ainda: 

a) o curriculo autentico do curso superior que 
houver realizado; e 

b) parecer circunstanciado do docente orien- 
tador da tese, demonstrando que a natureza e nivel 
do institute, de que precede o candidate, a equiva- 
lencia dos curnculos escolares, os titulos apresen- 
tados e o valor do candidate justificam a inscrigao. 

§ 1.° — Para emitir esse parecer, o professor 
podeia exigir do candidate indicagdes precisas so- 
bre os cursos feitos e, se julgar conveniente, um 
estagio probatorio nao superibr a seis (6) meses, 
bem como podera solicitar informagoes ao instituto 
de que provier o candidate. 

§ 2.° Os candidates estrangeiros, prove- 
niences de paises que tenham acordos culturais 
com o Brasil, poderao fundamentar nesses acor- 
dos sua pretensao. 

§ 3 ° — A aceitagao de inscrigao de candida- 
tes nao bachareis depende de resolugao do Con- 
selho Tecnico Administrativo e aprovagao pela 

Congregagao. 

§ 4.° — £ vedada a dispensa para os candi- 
dates nao bachareis de quaisquer provas ou exi- 
gencies a que estejam sujeitos os bachareis. 
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Artigo 6.° — O diretor, de acordo com o pa- 
recer do docente sob cuja oricnta^ao vai ser ela- 
borada a tese, apresentara uma lista das disci- 
plinas subsidiarias, em numero nunca inferior a 
cinco, das quais o candidate escolhera livremen- 
te duas que constarao do ato da inscri^ao. 

^ 1,° — Nao e obrigatorio ser a lista das disci- 

plinas subsidiarias organizada apenas dentre aque- 
las mencionadas nos artigos 24 e 25 do decieto 
n. 12.511, de 21 de Janeiro de 1942. 

§ 2.° — Os docentes das disciplinas subsidia- 

rias fornecerao ao candidate o programa da mate- 
ria exigida nos exames, comumcando-o por escrito, 
ao diretor da Faculdade. 

Artigo 7.° — Mediante requerimento, e com 
o consentimento do orientador da tese, os candi- 

dates que fizeram curso de Especializagao pode- 
rao substituir os exames de uma cu duas mate- 
rias subsidiarias, pelos de uma ou duas materias 
daquele curso respectivamente, desde que obte- 
nham notas finais iguais ou superiores a 1 (sete). 
Neste caso, a defesa de tese so se fara depois da 
conclusao do curso de Especializa^ao, observado o 
prazo legal. 

Artigo 8.° — A Comissao examinadora do • 
doutoramento sera constituida pelo orientador da 
tese como presidente, pelos dois docentes das disci- 
plinas subsidiarias e mais dois membros escolhi- 
dos peia Congregagao dentre especialistas de reco- 
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nhecida competencia na materia da tese, mediante 
proposta do docente responsavel. 

§ I-0 — O exame das disciplinas subsidiarias 
se fara perante o diretor da tese como presidente e 
os dois docentes das disciplinas subsidiarias que, de 
ccmum acordo, determinarao a modalidade das 
provas, dando ciencia previa ao candidate. 

§ 2.° — Se da escolha do candidate resultar 
pertencerem as duas disciplinas a mesma cadeira, 
o diretor da Faculdade, por indicagao do orienta- 
dor da tese, designara um dos membros da Congre- 
gacao para a Comissao examinadora. 

§ 3.° — No caso de vacancia da cadeira, cujo 
titular seja o orientador da tese, podera o candi- 
date continuar seus trabalhos sob a diregao de seu 
substitute legal, ou docente indicado pela Con- 
gregagao, a pedido do candidate, passando a este 
todas as atribuigoes o orientador. 

§ 4.° — Para a defesa de tese dos candidates 
beneficiados pelo artigo 7.°, da Comissao examina- 
dora farao parte os dois docentes das materias do 
Curso de Especiaiizagao que tenham substituido as 
materias subsidiarias. 

Artigo 9.° — Os estudos, pesquisas ou traba- 
lhos necessaries ao prepare do doutorado poderao 
ser realizados mediante cursos especiais ou median- 
te estagio em laboratorios ou centres de pesquisas, 
ou ainda por ambas as formas ccmbinadamente. 
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§ unico — Ssse prepare podera ser feito total 

ou parcialmente fora da Faculdade e mesmo fora 
do Pais, mediante indicagao do orientador da tese 
e autorizagao do diretor da Faculdade. 

Artigo 10.° — O orientador da tese e os do- 
centes das materias subsidiarias poderao exigir do 
candidate freqiiencia a seminaries e coloqmos que 
se realizarem sobre as respectivas disciplinas, nao 
somente para que assista as conferencias e dis 
cussoes como tambem fazendo com que ele par- 
ticipe ativamente dos trabalhos. 

g ^ o  No caSo de o candidate nao se sub- 

meter a normas dos trabalhos da disciplina ou de 
se revelar incapaz ou inidoneo, o orientador da 
tese solicitara ao diretor da Faculdade, baseado em 
relatorio fundamentado, o cancelamento da inscri- 
?ao, cabendo ao doutorando recurso a Congrega- 
?ao. 

g 2,°   O diretor da Faculdade so ordena- 

ra o cancelamento da inscrigao depois do mesmo 
ter sido aprovado pelo Conselho Tecnico-Admi- 
nistrativo. 

g 3 0 candidato e reconhecido o direito 

de pedir mudan^a de orientador, mediante justi- 
ficativa dirigida a Congregagao. 

Artigo 11  Findo o prazo estabelecido, que 
nao devera ser inferior a 2 (dois) anos, o candidato 
requerera ao diretor da Faculdade, prestagao de 
exames e defesa de tese, juntando: 
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a) seis exempiares datiloerafados ou em pro- 
vas tipograficas da tese de doutoramento, com a 
declaragao de proprio punho, de que se trata de 
trabalho de autoria do candidate e por este mes- 
mo executado e redigido, e cem (100) exempla- 
res mimeografados ou impresses de uma sumula 
da mesma ou de suas conclusoes; e 

b) relatorio do orientador da tese, mencio- 
nando as atividades do candidate, relatorio esse 
que podera servir de prova de estagio. 

Artigo 12 — A epoca para a realizagao dos 
exames e defesa de tese sera marcada pelo Con- 
selho Tecnico-Administrativo, dentro do periodo 
letivo, mediante indicagao do orientador da tese. 

§ unico — A defesa de tese podera ser feita de- 
pois dos exames das materias subsidiarias, em epoca 
especial. 

Artigo 13 — Findos os exames das materias 
subsidiarias, em reuniao secreta, serao apuradas as 
notas respectivas, as quais constarao do livro es- 
pecial de doutoramento. 

§ I-0 — Cada um dos tres membros da Co- 
missao julgadora atribuira ao candidate em cada 
disciplina uma nota entre zero e dez. 

§ 2.° — So sera considerado aprovado na 
disciplina, o candidate que obtiver media igual ou 
superior a sete. 

§ 2-0 — Ao candidate reprovado em uma ou 
ambas as disciplinas subsidiarias sera permitido 
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novo exame nas disciplinas em que for reprovado, 
dentro do prazo mmimo de seis meses e maxi- 
mo de dois (2) ancs. 

Artigo 14 — Apos a realizagao dos exames, 
em dia, lugar e hora determinados, proceder-se-a, 
em sessao publica, a defesa da tese. 

§ 1.° — A comissao julgadora, em reuniao 
preliminar e secreta, apos haver tornado conheci- 
mento da tese, do relatorio do orientador, do "cur- 
riculum vitae" e dos elementos que Ihe permitirem 
juizo sobre o valor do candidate, emitira parecer 
sobre aceitagao ou rejeicao da tese e, no caso de 
ser aceita, designara dia, hora e as modalidades do 
exame, tudo constando em ato por ela assinada. 

§ 2.° — A tese devera ser entregue a Comis- 
sao examinadora, no minimo, com um (1) mes de 

antecedencia. 

§ 3.° — O tempo para arguigao nao excedera 
a 30 (trinta) minutos para cada examinador. 

§ 4.° — Arguira por ultimo o presidente da 
comissao. 

§ 5.° — Ao doutorando sera concedido tempo 
de 30 (trinta) minutes para resposta a cada exa- 

minador, prorrogavel a juizo da comissao, e a pe- 
dido do candidate, principalmente quando, na sua 
defesa, for freqiientemente interrompido. 

§ 6.° — Encerrada a discussao da tese, cada 
examinador, em sessao secreta, dara a sua nota 
entre zero e dez. 
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^ 7-0 — A tese so sera aprovada se obtiver da 
maioria dos examinadores nota igual ou superior a 
sete. 

Artigo 15 — A nota final das provas de dou- 
toramento sera a media aritmetica ponderada dos 
seguintes valores: 

a) media aritmetica das cinco notas dadas a 
tese, a qual se atribuira o peso 2; e 

b) media aritmetica das duas medias de exa- 
mes nas disciplinas subsidiarias, a qual se atribui- 
ra o peso 1. 

§ umco — Para os casos do artigo 7.° com- 
putam-se, em lugar das medias dos exames de dis- 
ciplinas subsidiarias, as notas finais dos exames 
das disciplinas do curso de Especializagao. 

Aitigo 16 Seia considerado aprovado o 
candidate cuja nota final for igual ou superior a 
sete. 

^ ^ classificagao obedecera a seguinte 
graduagao; aprovado plenamente, nota igual ou 
superior a sete e inferior a nove; aprovado com 
distin^ao, nota igual ou superior a nove. 

§ 2.° para a tese, sera permitida a indica- 
?ao de voto de louvor, quando se tratar de traba- 

Iho excePcional, a juizo unanime dos examinado- 
res. 

§ 3-0 — Do candidate reprovado na tese sera 
exigido o intersticio minimo de 2 (dois) anos pa- 
ra novamente apresentar-se a outra defesa de tese 

* 
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Artigo 17 — Por proposta do orientador da 
tese e a juizo do Conselho Tecnico-Administrativo, 

podera esta, depois de aprovada, ser impressa por 
conta da Faculdade, em colegao especial, ficando 
o candidate com direito a 100 (cem) separatas. 

§ unico — Caso o candidate faga imprimir a 
tese, sera obrigado a entregar gratuitamente 50 

(cinqiienta) exemplares da mesma a Faculdade. 

Artigo 18 — Serao conferidos os seguintes ti- 
tulos: Doutor em Filosofia, Doutor em Ciencias, 
Doutor em Letras e Doutor em Educagao. 

§ unico — .O diploma, em sub-titulo, devera 
mencionar o curso do qual conste a materia da 
tese, nos termos dos artigos 5.°, 6.°, 7.° e 8.° do de- 

creto n. 12. 511, de 21 de Janeiro de 1942. 

Artigo 19 — Por si so, o titulo de doutor nao 

podera substituir o de bacharel ou licenciado quan- 
do este, por lei, for exigido como requisite para 

suprimento de cargos ou fungoes. 

Artigo 20 — O diploma de doutor, se nao 
for acompanhado do cfe bacherel ou licenciado, 
nao dara direito a inscrigao em concurso de livre 

dccencia nos termos do artigo 109 do Regimento 
de Concurso, aprovado pelo decreto n. 13.426, de 
23 de junho de 1943, salvo as excepgoes admitidas 

em lei. 



VI — UVRE-DOCENGIA 

Para a obtengao do titulo de Livre-docente, 
o candidate devera satisfazer as exigencias cons- 
tantes do Decreto n. 13.426, de 23 de junho de 
1943, que regulamentou os Concursos para Cate- 
dratico e para Livre-docente. 
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Alunos livres sao os que obtem autorizagao 
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 laboratorios ou cursos, com o 
fim de realizar pesquisas originais, em colaboracao 
com os professores da Faculdade ou sob sua dire- 
^ao. Devem, para isto, provar sua permanencia 
regular 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. 

Ordinaries, dadoi 



IV — ESTRUTURAgAO GERAL DO ENSINO 

1 — Secgdes e Cursos Ordinaries 

A estruturagao geral do ensino, na Faculdade, 
caracteriza-se pela divisao do conjunto de suas 
Cadeiras 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 

Letras Classicas 
Letras Neolatinas 
Letras Anglo-gcrmanicas 

Pedagogia 

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

Ciencias 

Letras ... 

Pedagogia 
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conhecimento, atestado pela aprovagao nos exa- 
mes respectivos, e indispensavel aos candidates ao 
bacharelado, a licenciatura, a especializagao, ao 
doutoramento e a livre-docencia, pode a 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 aperfeigoamento, destinados 
a intensificagao do estudo de uma parte ou da to- 
talidade de uma ou mais disciplinas dos Cursos 
Ordinaries; 

b) cursos avulsos, destinados a ministrar 
o ensino de uma oy mais disciplinas nao incluidas 
nos Cursos Ordinaries, mas relacionadas com as 
finalidades da Faculdade; 

c) cursos livres, sobre assuntos de inte- 
resse geral, relacionados com os programas dos 
Cursos Ordinaries, dados nao so por professores 
da Faculdade, 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 
Congregagao; 
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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 Ordinaries 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, laboratories e museus es- 
pecializados. 

4 — Seriagao dos Cursos Ordinaries 

Os Cursos Ordinaries compoem-se de duas 
partes perfeitamente distintas: uma, constituida 
pelo agrupamento de Cadeiras peculiares a cada 
Curso, seriadas ao longo de tres periodos letivos, 
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 seriagao dos Cursos Ordina- 
ries: 

A — As tres primeiras series 

CURSO DE FlLOSOFIA 

1.a Serie 

1 — Introdugao a Filosofia 
2 — Psicologia 
3 — Logica 
4 — Historia da Filosofia 

2.a 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 
6 — Complementos de Geometria 

3.a Serie 

1 — Analise Superior 
2 — Geometria Superior 
3 — Fisica Matematica 
4 — Mecanica Celeste 
5 — Critica dos Principios 
6 — Algebra (Topologia plana) 
7 — Analise Matematica 
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CURSO DE FlSlCA 

1.a Serie 

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

2.a Serie 

Analise Matematica 
Geometria Descritiva e Complementos 
de Geometria 
Mecanica Racional 
Fisica Geral e Experimental 

3.a Serie 

Fisica Superior 
Fisica Teorica 
Analise Matematica 
Mecanica Analitica 
Fisica Matematica 

CURSO DE QUIMICA 

l.a Serie 

1 — Complementos de Matematica 
2 — Fisica Geral e Experimental 

1 — 
2 — 
3 — 
4 — 

1 — 
2 — 

3 — 
4 — 

1 — 
2 — 
3 — 
4 — 
5 — 
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3 — Quimica Geral e Inorgancia 
4 — Quimica Analitica Qualitativa 

2.a Serie 

1 — Fisico-Qmmica 
2 — Quimica Organica 
3 — Quimica Analitica Quantitativa 

3.a Serie 

1 — Quimica Superior 
2 — Quimica Biologica 
3 — Mineralogia 

CURSO DE HlSTORIA NATURAL 

1.a Serie 

1 — Biologia Geral 
2 — Zoologia 
3 — Botanica 
4 — Mineralogia 

2.a Serie 

1 — Biologia Geral 
2 — Zoologia 

, 3 — Botanica 
4 — Petrografia 
5 — Fisiologia Geral e Animal 
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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 Serie 

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

dieval 
5 — Elementos deortuSuesa 

6 — Elementos de Cartografia 

2.a Serie 

1 — Geografia Fisica 
2 • Lingua C Humana 
3 -— Filologiaa Civilizagao Moderna 
4 — Historia da Civilizagao Brasileira 
5 — Etnografia 
6 — Historia da Civilizagao Americana 
7 — Geografia do Brasil 
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3.a Serie 

1 — Geografia do Brasil 
2 — Historia da Civilizagao Contempora- 

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

guarani 
6 — Geografia Fisica 
7 — Geografia Humana 

CURSO DE ClENCIAS SOCIAIS 

1.a Serie 

1 — Complementos de Matematica 
2 — Sociologi, , 
3 — Economia Politica 
4 — Historia da Fiiosofia 
5 — Geografia Humana 

2.a Serie 

1 — Estatistica Geral 
2 — Sociologia 

^ — Economia Politica 
4 — Psicologia Social 
5 — Antropologia 
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3.a Serie 

1 — Sociologia 
2 — Historia das Doutrinas Economicas 
3 — Poiitica 
4 — Etnografia 
5 — Estatistica Aplicada 
6 — Etica 

Curso de Letras Classicas 

l.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 
5 — Literatura Latina 

6 — Literatura Portuguesa 

7 — Literatura Brasileira 
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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 

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 
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6 — Literatura Portuguesa 
7 — Literatura Brasileira 

t 

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 
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 
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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 

1.a Serie 

1 — Complementos de Matematica 
2 — Historia da Filosofia 
3 — Sociologia 
4 — Fundamentos Biologicos da Educagao 
5 — Psicologia Educacional 

2.a Serie 

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

?ao 
4 — Psicologia Educacional 
5 — Administragao Escolar 
6 — Higiene Escolar 

3.a Serie 

1 
2 

— Historia da Educagao 
— Psicologia Educacional 
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3 — Pedagogia 
4 — Educagao Comparada 
5 — Filosofia da Educagao 
6 — Estatistica 
7 — Administragao Escolar 

B — A quarta serie 

Na 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, ^ conferido o diploma de 
tica Especial; neste caso, terao direito ao diploma 
de Licenciado. 

No quarto ano de An^lc'Germanicas sera 
obrigatoria a Cadeira de Filologia Germanica. 

C — Cursos de especializa^o 

Os Cursos de Especializagao destinam-se aos 
alunos que, tendo concluido um dcs Cursos Or- 
dinaries, desejam obter o diploma de Especialis- 
ta, em uma das materias constantes das Porta- 
rias Ministeriais n.0s 328, de 13 de maio de 1946 
e 497, de 15 de outubro de 1947. 

As condigoes para a obtengao deste diploma 
sao as seguintes: 
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a — CONDICOES DA POBTARIA N.» 328 

1) Psicologia: Aprovagao nos tres pri- 
meiros anos do Curso de Filosofia, bem como em 
Cursos de Biologia, Fisiologia, Antropologia, Esta- 
tistica, em Cursos especializados de Psicologia. Fi- 
nalmente, estagio em servigos psicologicos, a juizo 
dos professores da Secgao. 

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

3) Quimica: Aprovagao nos tres pri- 
meiros anos do Curso de O""™"?., 1 
5 — PsirnlnfMa Educari Quimica Preparativa e 

Quimica Industrial (ou materia congenere). 

4) Biologia: Aprovagao nos tres pri- 
meiros anos do Curso de Historia Natural, bem 
como em tres Cadeiras ou Cursos livremente es- 
colhidos, entre os seguintes: Estatistica, Qui- 
mica Analitica, Quimica Biologica, Psicologia, 

Antropologia ou qualquer dos Cursos de Especia- 
lizagao de Zoologia, Botanica, Fisiologia Animal, 
Fisiologia Vegetal, Biologia Geral, Paleontologia. 

5) Geologia: Aprovagao nos tres pri- 
meiros anos do Curso de Historia Natural, bem 
como nos segumtqs Cursos de Especializagao: 

Petrologia, Geologia Estrutural, Estratigrafia, 
Metamorfismo, Geologia Economica, Cartografia 



VII — GERTIFICADOS, DIPLOMAS E TITULOS 

Os certificados conferidos pela Faculdade 
serao de aproveitamento ou freqiiencia. 

Os diplomas e txtulos, de acordo com a le- 
gislagao vigente, sao os de Bacharel, Licenciado, 
Especializagao, Doutor, Livre-docente e Professor 
Catedr^tico. 

Bacharel — Sera conferido o diploma de 

Bacharel ao aluno que for aprovado, no 4.° ano, 
em duas ou tres Cadeiras ou Cursos livremente 

escolhidos. 

Licenciado — Sera conferido o diploma de 
Licenciado ao aluno que for aprovado, no 4.° ano, 
em cinco ou seis Cadeiras, sendo duas ou tres li- 

vremente escolhidas e obrigatorias as seguintes: 

Psicologia Educacional, Didatica Geral e 
Especial. 

EsPECiALiZAgAO — Receberao o diploma de 

Especializagao em Psicologia, Fisica, Quimica, 
Biologia, Geologia, Geografia, Historia, Etno- 



66 GUIA DE 1953 

grafia, Administragao Escolar, Pedagogia, Sociolo- 
gia Educacional, Psicologia Educacional, Estatis- 
tica Analitica, Letras, Politica, Antropologia ou So- 
ciologia, os que satisfizerem as exigencias das Por- 
tarias ja referidas. 

Doutor — Titulo conferido ao candidato 
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, aprovados 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. 

x laiuiOglS 
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PARTE TERCEIRA 

I — Calendario escolar. 

II — Concurso de Habilitagao. 

III — Matnculas. . 

IV — Transferencias. 

V — Regime de promogao. 

VI — Freqiiencia. 

VII — Bolsas de estudo. 

VIII — Comissionamentos. 





I — CALENDARIO ESCOLAR 

2 de Janeiro: — Inicio das inscrigoes para o Con- 
curso de Habilitagao. 

20 de Janeiro: — Encerramento das inscrigoes 
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 inscrigao 
para a segunda epoca. 

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

20 de fevereiro: — Abertura das matriculas- 

28 de fevereiro: — Termino das provas do Con- 
curso de Habilitagao 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 
epoca e dos candidates aprovados no Con- 
curso de Habilitagao. 
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16 de junho: — Inicio da primeira prova par- 
cial. 

30 de junho: — Termino de primeira prova par- 

cial. 

1.° de julho: — Inicio do primeiro periodo de 
ferias. 

31 de julho: — Termino do primeiro periodo de 

ferias. 

1.° de agosto: — Reinicio das aulas. 

14 de novembro: — Aula solene de encerra- 
i 

mento. 

16 de novembro: — Inicio da segunda prova 

parciah 

->0 de novembro: — Termino da segunda prova 
parcial. 

1.° de dezembro: — Inicio dos exames finais. 
15 de dezembro: — Termino dos exames finais. 

16 de dezembro: — Inicio do segundo periodo 

de ferias. 



II — CONCURSO DE HABILITAgAO 

1 — Documentacao 

A — DOCUMENTOS EXIGIDOS 

Ao requerimento, dirigido ao Diretor da Facul- 
dade, solicitando inscrigao nos exames vestibula- 
res^ os candidates deverao anexar os seguintes 
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 por 
oficial do Registro Civil; 

f — prova de estar em dia com as obriga- 
goes relativas ao Servigo Militar; 

g — prova de pagamento da taxa de ins- 
crigao. 

O requerimento de inscrigao, bem como os 
demais documentos exigidos deverao trazer as 
firmas reconhecidas por tabeliao desta Capital. 



72 GUIA DE 1953 

B — ESCLARECIMENTOS S6BRE A AL1NEA A 

Satisfara a exigencia da alinea a o candidato 

que estiver num dos seguintes casos: 

1.° — ter conclmdo o curso secundario pelo 

Codigo de Ensino de 1901; 

2.° — ter conclmdo 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 examinadoras oficiais, ou no Co- 

legio Pedro II ou, ainda, em institutes equipara- 

dos; 

3.° — ter concluido o curso secundario pelo 

regime do Decreto n.0 16.182-A, de 13 de janeiro 

de 1925, ou de acordo com a seriagao do mesmo 
Decreto, ate o ano letivo de 1934, inclusive a 2.a 

epoca, realizada em margo de 1935; 

3.° — ter concluido o curso secundario pelo 

regime dos preparatories parcelados, segundo os 

Decretos n.0 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 Artigo 100 do Decreto 21.241, de 4 

de abril de 1932, desde que a 5,a serie se tenha 
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completado ate a epoca legal de 1936, ou seja, 
ate fevereiro de 1937; 

6.° — ter concluido qualquer das modalida- 
des do curso complementary 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 licenca 
classica; 

8.° — ser portador de certificado de licenca 
cientifica. 

C — DISPENSA DA EXIGENCIA DA ALINEA A 

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

1.° — Os portadores de diploma registrado 
na Divisao de Ensino Superior e expedido por 
qualquer curso superior reconhecido. 

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

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

4.° — Os professores ja difinitivamente re- 
gistrados na Diretoria do Ensino 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 por certi- 
dao da Diretoria do Ensino Secundario) e certi- 
does de exercicio eficiente, por mais de tres anos, 
nas disciplinas do 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, publicados 
em livro e considerados de excepcional valor pelo 
Conselho Tecnico-Administrative da Faculdade: 
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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 devolvidos) e 
requerer o previo reconhecimento de seu excep- 
cional valor pelo Conselho Tecnico-Administrative. 
O julgamento constara de minucioso parecer escri- 
to, que justifique amplamente as conclusoes e a 
certidao do julgado constituira documento habil 
para a inscrigao. 

6.° — Os diplomados pelos cursos comerciais 
tecnicos, nos termos do Decreto-lei n.0 6.141, de 
28 de dezembro de 1943, e de acordo com a le- 
gislagao federal anterior. Deverao apresentar di- 
ploma de curso tecnico de comercio, que esteja 
nas condigoes previstas na Lei n.0 1.076, de 31 
de margo de 1950, devidamente registrado no Mi- 
nisterio da Educagao e Saude e prestar a prova 
de nivel de ccnhecimentos exigida por esta ultima 
Lei e pela Portaria n.0 347, de 29 de setembro 
de 1950. 

2 — Provas 

Os Concursos de Habilitagao, regulados pela 
legislagao federal, constarao de provas escrita e 
oral das seguintes disciplinas: 

Filosofia — Historia da Filosofia, Portugues e 
Frances ou Ingles ou Alemao. 
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Matematica — Matematica, Fisica, Desenho (so 
prova escrita), Portugues e Frances ou Ingles 
ou alemao. 

Fisica — Matematica, Fisica, Quimica, Desenho 

(so prova escrita), Portugues e Frances ou 
Ingles ou Alemao. 

Quimica — Matematica, Fisica, Quimica, Portu- 
gues e Frances ou Ingles ou Alemao. 

Historia Natural — Historia Natural, Portugues 
e Frances cu 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 Classicas — Portugues, Latim e Frances 

ou Ingles. 

Letras Neolatinas — Portugues, Latim, Ingles 

e Frances, Italiano (facultative). 

Letras Anglo-germanicas — Portugues, Latim, 

Frances e Ingles ou Alemao. 

Pedagogia — Historia Geral, Psicologia e Logi- 
ca, Portugues e Frances ou Ingles. 

Dos candidates portadores de diploma de cur- 
so comercial tecnico, serao exigidas, alem destas, 

mais as segunites disciplinas: 
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Filosofia — Latim e Historia da Civilizagao. 

Matematica — Quimica e Historia da Civiliza- 
gao. 

Fisica — 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 — Matematica. 

Os exames versao sobre materia do segundo 
ciclo secundario, considerando-se habilitado o can- 
didate que obtiver media final igual ou superior 
a cinco e nao tenha, na apreciagao por materia, 
nota inferior a tres. 



Ill — MATRICULAS 

1 — Matrlcula nos Curses ordinarios 

Os candidates aprovados apresentarao reque- 
rimento, dirigido ao Diretor, solicitando matricula. 
A esse requerimento (Cr$ 6,00 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 1953, ex- 
cluindo os repetentes, e o seguinte: 

Curses diurno noturno 

Filosofia   . 40 . . . . 40 
Matematica   . 40 . . . . 40 
Fisica   . 30 . . . . 30 
Quimica   25 . . . . — 
Historia Natural   30 . . . . 30 
Geografia e Historia  40 . . . . 40 
Ciencias Sociais  40 . . . . 40 
Letras Neolatinas   40 . . . . 40 
Letras Anglo-Germanicas . 40 . . . . 40 
Letras Classicas  40 . . . . 40 
Pedagogia   40 . . . . 40 
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2 — Matricula nos Cursos Extraordinarios 

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

Cursos de Aperfeigoamento: — Dos candi- 
dates a matricula nos curses de aperfeigoamento, 
exigir-se-a a apresentagao do diploma de bacha- 
rel ou licenciado, no Curso Ordinario relacionado 
com eles. 

Cursos Avulsos: — Dos candidates a matri- 
cula nos cursos avulsos, nao sera exigido Concurso 
de Habilitagao, nem pagamento de taxa. 

Cursos de Extensao e Equiparados: — As 
exigencias para inscrigao nestes cursos serao fixa- 
das pelos orgaos administrativos da Faculdade. 

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

Alunos Ouvintes: — Dos candidates a ouvin- 
tes nao sera exigido Concurso de Habilitagao, pa- 
gamento de taxa, nem quitagao do Servigo Mi- 
litar. O requerimento podera ser apresentado em 
qualquer epoca. 



IV — TRANSFER^NCIAS 

As transferencias de alunos, de uma para 
outra Faculdade, estao reguladas pelas Instrucoes 
que acompanham a Portaria Ministerial n.0 165, 
de 27 de margo de 1945. Ai se estabelece que: 

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

2 — O candidate a transferencia devera apre- 
sentar: a) guia, devidamente autenticada, expedi- 
da pelo Diretor da Faculdade congenere, subor- 
dinada ao Ministerio da Educagao e Saude, que 
obedega ao mesmo piano de estudos e faca exi- 

gencias identicas para matricula inicial, embora 
possa divergir a seriagao das materias; b) historico 
escolar, do qual conste: I — curso secundario, com 
a indicagao do local e a epoca dos exames feitos; 
II — exame vestibular ou concurso de habilitagao, 
com a referencia as respectivas materias e graus 
de aprovagao; III — resultados dos trabalhos esco- 
lares ja realizados e notas com que tenha sido 
promovido. 
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3 — Se houver vaga, o Conselho Tecnico- 
Administrativo, considerando idoneos os documen- 
tos, determinara o ano que o aluno devera cursar, 
de acordo com a adaptagao mais conveniente a 
cada caso concrete e de modo que nao fique dispen- 
sado de qualquer das disciplinas do curso seriado 
da Faculdade. 

4 — Nao e permitida a matricula colateral. 
O candidate ja diplomado 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 habilita^ao, na epoca 
regulamentar. 

5 — O funcionario publico civil ou 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 PROMOQAO 

A — PRIMEIRA EPOCA 

1 — CON8IDEKANDO-SE A CADKIKA ISOEADAMENTK 

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 aproveitamento, 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 aproveitamento e, nas provas par- 
ciais, media entre 5 e 6,99, devera prestar somente 
exame oral final. A media geral 5, exigida para 
aprovagao, sera extraida dos seguintes elementos: 
— nota do exame oral final,, media de aproveita- 
mento e media das provas parciais. 

c — O aluno que obtiver media igual ou su- 
perior a 4 de aproveitamento 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   CONSIDERANDO-SE O CONJUNTO DAS CADEIRAS 

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, podera ser promo- 
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 aluno que tenha sido reprovado, nas provas par- 
ciais ou nos exames finais de tres ou mais cadeiras, 
sera considerado repetente. 

B — SEGUNDA EPOCA 

1 — CONSIDER A NDO-8E A CADKIUA 1SOLADAMENTE 

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 pro- 
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 apro- 
veitamento. 

c — O aluno que nao tiver o mmimo exigido 
de freqiiencia, prestara exame de segunda epoca. 

d — A media geral 5, exigida para aprova- 
cao, sera extraida dos seguintes elementos da se- 
gunda epoca: nota da prova escrita e nota da pro- 
va oral; e, quando o regulamento ou regimento o 
exigir, tambem a nota da prova pratica. 

B — CONSIDERANDO-SE O CONJUNTO DAS CADEIUAS 

O regime e este; 

a — Nas series de quatro cadeiras, no maximo, 
o aluno que tenha sido reprovado numa cadeira, 
nas provas parciais ou nos exames finais, devera 
prestar exame de segunda epoca. 

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

c — O aluno que obtiver media inferior a 
4 de aproveitamento, devera prestar exame de se- 
gunda epoca, qualquer que seja o numero de cadei- 
ras, desde que o motivo da segunda epoca seja 
exclusivamente a falta de media minima de apro- 
veitamento. 
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d — O aluno que nao tiver o minimo exigido 
de freqiiencia, prestara exame de segunda epoca^ 
qualquer que seja o numero de cadeiras, desde que 
o motive da segunda epoca seja exclusivamente a 
falta de freqiiencia. 

i 



VI — FREQUfiNCIA 

A freqixencia 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 — BOLSAS DE ESTUDO 

Anualmente, de conformidade com as dota- 
qdes orgamentarias, a Faculdade concede auxilios 
a alunos de poucos recursos, desde que satisfagam 
a certas exigencias relacionadas com o Concurs© 
de Habilitagao e o aproveitamento escolar. 

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



VIII — COMISSIONAMENTOS 

O comissionamento de professores e funcio- 
narios publicos junto a Faculdade, a fim de segui- 
rem os seus cursos, esta regulad(^ela^L||i 
de 8 de.dezembro de 1951, a s^guiPlrenacnta: 

Artigo 1.° — O Governo do Estado pora a 
disposigao da Faculdade de Filosofia, Ciencias e 
Letras da Universidade de Sao Paulo, anualmente, 
ate 10 (dez) diplomados nos cursos de aperfeigoa- 
mento e de administradores escolares do antigo 
Instituto de Educagao, para freqiientarem o Curso 
de Pedagogia. 

§ unico — Nos anos em que o numero de can- 
didates for superior ao fixado neste artigo, alem 
do concurso de habilitagao a Faculdade, serao eles 
submetidos a provas de selegao determinadas pelo 
respective Conselho Tecnico-Administrativo. 

Artigo 2.° — O governo do Estado pora ainda, 
anualmente, a disposicao da Faculdade de Filo- 
sofia, Ciencias e Letras da Universidade de Sao 
Paulo, para freqiientarem seus cursos pelo respe- 
ctive prazo de duragao, ate 35 (trinta e cinco) pro- 
fessores primaries ou diretores de grupo escolar e 
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30 (trinta) funcionarios publicos efetivos dos qua- 
dros das Secretarias de Estado que percebam ven- 
cimentos nao superiores a Cr$ 4.000,00 (quatro 
mil cruzeiros) e que forem aprovados em concurso 
de habilitagao. 

§ 1.° — Em caso de aumento de remuneragao, 
seja por elevagao de vencimentos ou em virtude 
de promogao, os funcionarios comissionados, a que 
se refere este artigo, continuarao seus cursos. 

§ 2.'° — Pica fixado em 20 (vinte) o nume- 
ro de professores primaries bmdiretores de grupo 
escolar destinados ao Curso de Pedagogia e em 
15 (quinze) para os demais cursos, de livre es- 
colha. 

§ 3.° — Os funcionarios publicos efetivos con- 
correrao a qualquer dos cursos, observada, porem, 
a indicagao do Conselho Tecnico-Administrative 
da Faculdade, que, na fixa^ao das vagas para co- 
missionados, tera em vista as necessidades de pes- 
quisadores e de professores para o magisterio ofi- 
cial e grau medio. 

§ 4.° — O comissionamento de professores 
primaries ou diretores de grupo escolar para o 
Curso de Pedagogia obedecera a ordem de classi- 
ficagao, segundo as medias obtidas nos concursos 
de habilitagao. 

§ 6.° — Identica norma sera aplicada para o 
comissionamento dos 30 (trinta) funcionarios pu- 
blicos efetivos. 
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Artigo 3.° — Os professores primarios, os 
diretores de grupo escolar e os funcionarios dos 
quadros das Secretarias de Estado serao postos 
a disposigao da Faculdade, sem prejmzo dos ven- 
cimentos e demais vantagens de seus cargos, inclu- 

sive da gratificagao de magisterio para os primei- 
ros, e da de diregao para os segundos, e contarao 
o tempo de comissionamento para todos os efeitos 
legais. 

Artigo 4.° — Perderao o comissionamento: 

a) os membrcs do magisterio^ referidos no 
artigo 1.° que, ao final do primeiro semestre e apos 
o julgamento dos exames parciais, nao tenham ob- 
tido media minima 6 (seis); 

b) os professores, os diretores de grupo es- 
colar e os funcionarios dos quadros das Secreta- 
rias de Estado que, ao final de cada ano letivo, nao 
tenham obtido media minima 6 (seis). 

§ 1.° — Cessarao tambem os efeitos do co- 
missionamento para os alunos reprovados ou que, 
sem causa justa, a juizo da dire^ao da Faculdade, 
perderem o ano por faltas. 

§ 2.° — Nos casos deste artigo a diregao da 
Faculdade comunicara o fato as Secretarias a que 
perten^am os comissionados, para os devidos fins. 

Artigo 5.° — Durante o recesso escolar, mas 
sem prejuizo do periodo de ferias concedido ao 
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funcionalismo publico em geral, os professores pri- 
maries, os diretores de grupo escolar e os funcio- 
narios dos quadros das Secretarias de Estado con- 
tinuarao a disposigao da Faculdade, para a realiza- 

gao de pesquisas sob a orientagao de professores 
desta. 

Artigo 6.° — Os funcionarios publicos efe- 
tivos dos quadros das Secretarias de Estado, postos 
a disposigao da Faculdade,, nos termos desta lei, 
nao terao substitutes nos seus cargos enquanto 
durar o comissionamento. 

Artigo 7.° — Esta lei entrara em vigor na 
data de sua publicagao, revogadas as disposigoes 
em contrario, notadamehte a Lei n.0 504, de 10 
de novembro de 1949. . . 

beailo 
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I — CURSO DE LETRAS ORIENTAIS 

A criagao do Curso de Letras Orientals esta 
na fase final do seu processamento: aprovada pelo 
Conselho Universitario a 3 de dezembro de 1951, 
a proposta da Congregagao desta Faculdade re- 
ferente ao estabelecimento desse novo Curso, res- 
ta, agora, somente, que a Assembleia Legislativa 
do Estado aprove o ante-projeto de lei que Ihe foi 
apresentado. 

Incluido na Secgao de Letras, o Curso de Le- 
tras Orientais sera ministrado em tres anos e obe- 
decera a seguinte seriagao: 

1.a Serie 

1. Lingua Arabe 
2. Lingua Hebraica 
3. Historia da Antiguidade Oriental 
4. Arqueologia Biblica e Arabica 

2.a Serie 

1. Lingua Arabe 
2. Literatura Arabe 
3. Lingua Hebraica 
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4. Literatura Hebraica 

5. Historia da Filosofia Oriental 

3.a Serie 

Esta serie tera carater flexivel e podera ser 
ministrada dentro das seguintes modalidades: 

A — 1. Lingua Arabe 

2. Literatura Arabe 

3. Lingua Hebraica 

4. Literatura Hebraica 

B — 1. Lingua Arabe 

2. Literatura Arabe 

3. Historia da Civilizagao Arabe 

4. Filologia Portuguesa 

C — 1. Lingua Hebraica 

2. Literatura Hebraica 

3. Historia do Povo de Israel 

4. Filologia Portuguesa 

Alem deste curriculo, os interessados poderao 
cursar facultativamente, durante as tres series, a 
Cadeira de Lingua e Literatura Grega. 

O concurso de habilitagao para a matricula 
neste Curso, constara de exame nas seguintes ma- 
terias: 
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1. Lingua Portuguesa 
2. Lingua Francesa ou Inglesa, Alema, Espa- 

nhola e Italiana. 
3. Historia da Civilizagao 
4. Historia da Filosofia. 



II — GRfiMIO DA FACULDADE 

O Gremio da Faculdade, que funciona desde 
1936, tem os seguintes fins: zelar pelo nome da 
Faculdade, cuidar dos interesses dos alunos, pro- 
mover e incentivar o desenvolvimento fisico, inte- 
lectual e moral dos associados, e o intercambio 
estudantino universitario em geral. 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 Bibliotecariochefe 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 ser- 
vigo um dos mais ricds e eficientes acervos de 
livros e revistas, dentre os existentes no Brasil. 

Consultas: Nas Bibliotecas Departamentais, 
as consultas sao reguladas pelos proprios 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 Regiment© Interne, aprova- 
do pela Biretoria da Faculdade, em 1939: 

Regimento interno da Biblioteca Central 

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

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

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

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

Os profcssores da Faculdade nao poderao retcr 
em sen poder mais do que seis obras de assuntos 
diferentes. Aos assistentes e concedida a retirada 
de apenas tres obras. 

A devolu?ao devera ser fcita dentro de trinta 
dias; porem, as publica^oes periodicas deverao ser 
devolvidas dentro de oito dias. 

Nao e permitida a retirada para leitura fora 
da Biblioteca, dos manuscritos, dicionarios, enci- 
clopedias, edi?6es de luxo e obras raras. So pode- 
rao sair as obras de facil aquisi<?ao. 

E' vedada aos professores e assistentes a retira- 
da, em seu proprio nome, de publica^oes destina- 
das a outrem. 

Os consulentcs devem fazer uso cuidadoso das 
publicagoes em sen poder, nao Ihes rasgando as pa- 
ginas, nem fazendo nelas quaisquer anota^oes. 

Os consulentcs siio responsaveis pelos estragos 
feitos nas publica^oes retiradas, ou pela nao resti- 
tuifao das mesmas. 
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Sec9ao circulante 

A secfao circulante da Biblioteca Central tem 
o objetivo de proporcionar aos sens alunos e fun- 
cionarios a leitura a domicilio, desde (pie observem 
os dispositivos regimentals. 

As colefoes desta sec?ao serao constituidas das 
publicacoes em duplicata, de modo que nao pre- 
judique o movimento das requisi^oes feitas pelos 
freqiientadores do salao de leitura. 

Os consulentes deverao assinar um termo de 
compromisso das obriga^oes que passam a assumir, 
na retirada de livros, recebendo, nessa ocasiao, um 
cartao que Hies 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 (cinqiienta cen- 
tavos) por dia que ultrapasse, ate o maximo de 15 
dias, o que foi aprazado para a devolupao da obra 
ou das obras rcquisitadas. 

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

As multas arrecadadas serao empregadas em 
beneficio da sectjao circulante, ja na compra de no- 
vas obras, ja na encadernacao de outras. 
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