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CR6NIGA UNIVERSITARIA. 

Novo diretor da Faculdade de Direito. 

Realizou-se no salao nobre, a 11 de julho do corrente 
ano, a sessao solene de posse do novo diretor desta Fa
culdade, Prof. Dr. Luis Eulalio de Bueno Vidigal. 

Presidindo o ato, o Magnifico Reitor da Universidade 
de Sao Paulo, Prof. Dr. Luis Antonio da Gama e Silva 
designou comissao composta dos professores Waldemar 
Martins Ferreira, Alvino Lima e Jose Pinto Antunes para 
introduzir no recinto o Prof. Vidigal. 

Saudou-o entao em nome da Congregagao o Prof. 
Dr. Alfredo Buzaid, que vinha exercendo interinamente o 
cargo de diretor, e que em eloqiientes palavras enalteceu a 
personalidade de S. Excia. como jurista e mestre. 

Apos a saudagao do Prof. Alfredo Buzaid, o novo di
retor pronunciou brilhante discurso, analisando o ensino ju
ridico no Brasil e nesta Faculdade e concitando a todos, 
mestres, funcionarios e alunos, a manterem com sua opero-
sidade o "patrimonio de glorias e tradigoes" da casa. 

Saudagao do Prof. Dr. Alfredo Buzaid. 

"Transmitindo-vos o cargo de diretor que, como membro 
do Conselho Tecnico e Administrativo, tive a insigne honra 

de exercer, e com prof undo jiibilo que apresento, em nome 
da Congregagao e no meu pessoal, cumprimentos afetuosos 

e votos sinceros de uma fecunda e operosa atividade na 
diregao desta Casa. 

A minha admiragao pela vossa obra cientifica come-
gou ha u m quarto de seculo, por ocasiao do concurso a 
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catedra de Direito Judiciario Civil. A vossa monografia, 
publicada em 1940, com o titulo Da Execugao Direta das 
Obrigagoes de Prestar Declaragdo de Vontade me causou 
profunda impressao; ela vinha rasgar novos horizontes nos 
dominios da execugao especifica, que o Codigo de Processo 
Civil, sancionado em 1939, ensaiava entre nos como formula 
de tutela juridica. 

Ao tempo em que escrevestes aquele estudo, os autores 
brasileiros se ocupavam geralmente com temas fundamen
tals, ja largamente discutidos pela doutrina; vos alterastes 
o metodo de trabalho, procurando um tema particular, 
fascinante e rigorosamente novo, em que a multiplicidade 
de problemas desafiava a inteligencia do polemista sagaz. 

A simples escolha dessa tese ja revelava o pendor cien-
tifico de vossa inteligencia, dotada de penetragao e insa-
ciavel curiosidade. 

Sagrado docente livre em concurso de raro brilho, con-
tinuastes a atividade laboriosa, publicando artigos de dou
trina, que enriqueceram a literatura nacional, e uma mo
nografia sobre A Acad Rescisdria que e considerada obra 

classica nessa dificil e tormentosa materia. 

E m 1953 conquistastes a catedra, com o estudo sobre 

O Mandado de Seguranga. Esta tese e sem diivida uma 

contribuigao original de alto valor cientifico. Elaborada 

a maneira das grandes monografias europeias, que tem 

sempre algo de novo a dizer, vos empreendestes uma cons-
trugao do problema da coisa julgada, no niandado de se
guranga, sem precedentes na literatura brasileira. A dou

trina pode divergir de vosso ensinamento, mas ha de exal-

tar sempre a beteza arquitetonica de uma obra harmoniosa, 

original e rigorosamente cientifica. 

Esse cabedal de ideias renovadoras vos assegurou uma 

posigao de incontestavel relevo na ciencia do processo, que 

vos incrementais atraves do Instituto Brasileiro de Direito 
Processual Civil, como seu Presidente e da Revista de Di
reito Processual Civil, de que sois diretor. 
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A Congregagao, reconhecendo o merito da vossa obra, 
vos indicou, na lista triplice, em sufragio altamente expres

sive Por isso o ato do M. Reitor, nomeando-vos para diri-
gir esta Casa, veio ao encontro de uma esperanga e de um 

desejo. Ela confia em vos para o desempenho de grandes 
tarefas, a exemplo de outros diretores que tanto dignifi-
caram esta Faculdade. 

Vos tereis de enfrentar muitas dificuldades. Nao sao 
dificuldades no piano administrativo, porque os funciona
rios desta Casa a amam tanto, que por ela seriam capazes 
de qualquer sacrificio; com que orgulho podemos dizer que 
ha bedeis que representam tres geragoes de eficientes ser
vigos prestados a Escola. Nao sao dificuldades no piano 
pedagogico, porque os alunos, logo que adquirem o espirito 
destas Arcadas, se tornam intransigentes defensores da lei, 
do direito e da justiga. 

As dificuldades, Sr. Diretor, advem da agitagao univer
sal, que ja deitou raizes no Brasil e procura, por diferentes 
modos, criar um ambiente hostil a ordem piiblica a segu
ranga dos direitos individuals, a civilizagao crista, ao tra

balho construtivo e ao desenvolvimento cultural. 

A vossa nomeagao corresponde, pois, aos anseios desta 
Casa e as exigencias da hora presente. 

Permiti-me, Sr. Diretor, que, antes de encerrar esta 

saudagao, agradega aos eminentes colegas a inestimavel 

colaboragao que deles recebi, especialmente os conselhos 

de sua experiencia; aos funcionarios, que nunca me rega-

tearam o melhor de seus esforgos, sobretudo nao medindo, 
quando. necessario, horas de trabalho; e, finalmente, aos 

estudantes, em que sempre notei o firme proposito de pres-

tigiar os orgaos de diregao e o corpo docente desta 
Faculdade. 

Vos comegais, senhor Diretor, uma importante fase de 

vossa vida. Todos desta Casa vos desejam sinceramente 

uma administragao coroada de exito". 

22 
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Oragao do Prof. Dr. Luis Eulalio de Bueno Vidigal. 

"O desenvolvimento natural de minha carreira de pro
fessor de direito me trouxe, pela generosa confianga de 
meus colegas, a diretoria da Faculdade, em momento par-
ticularmente interessante de sua vida. Durante cinqiienta 
anos a linica escola de ensino superior de Sao Paulo e uma 
das poucas do Brasil, a Faculdade de Direito era, ha um 
quarto de seculo, o estuario de todas as vocagoes de poli
ticos, oradores, poetas, sociologos, historiadores. Da com-
plexidade de seus objetivos de fato e da versatilidade de 
suas fungoes haveria de ressentir-se naturalmente o ensino 
do direito. 

Tao pequena foi, durante cem anos, a preocupagao da 
escola com o aperfeigoamento da ciencia juridica, que so
mente no segundo quartel deste seculo comegou a exigir-se 
verdadeira especializagao aos candidatos ao magisterio. 
Vede, a ilustrar esse ponto, a carreira de alguns dos grandes 
nomes desta casa. 

Herculano de Freitas, por exemplo. Lecionou, pri
meiro, notariado; depois, direito criminal; em seguida, di
reito publico e constitutional. 

Sampaio Doria, Braz de Sousa Arruda e Cardoso de 
Mello Neto, nossos mestres queridos, contemporaneos de 
magisterio, foram professores de secgao e nao especialistas 
de uma so disciplina. Obrigados os candidatos a duas mo-, 
nografias (uma de livre escolha e outra escolhida pela 
banca) em cada uma das disciplinas da secgao, limitadas 
em extensao e em profundidade haveriam forgosamente de 
ser as monografias de concurso. 

Foi o advento de novo sistema (certamente menos pe-
noso aos candidatos) que comegou a propiciar o apareci-
mento dos especialistas. Foram rareando os mestres enciclo-
pedicos do passado, substituidos os doutores de borla e ca-
pelo de todas as disciplinas pelos romanistas, constitucio-
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nalistas, penalistas, civilistas, processualistas, comercialis-
tas, para nao falar dos sociologos e filosofos do direito. 

Confrontai apenas o volume, ja que o exame da 
substantia nao caberia nos estreitos limites desta oragao, 
das monografias dos professores de hoje com o das que 
nos deram os mestres do seculo passado, e tereis a compro-
vagao do que asseveramos. 

A aboligao dos concursos de professores as secgoes foi, 
pois, o primeiro passo de transigao de nossa escola, de 
universidade de ciencias sociais, que era, para escola de di
reito, que hoje aspira a ser. 

Ensaiamos agora timidamente o segundo passo. E, 
podeis crer, e consequencia da criagao da Universidade de 
Sao Paulo. Estou a ver, no sorriso esbogado dos ceticos, 
estampada a diivida a respeito da influencia da criagao da 
Universidade na Faculdade de Direito. A primeira vista, 
realmente, nossa escola nao se transformou ao integrar-se 
na Universidade. Manteve seu curriculo, seus programas, 
suas prelegoes monologadas, seus exames escritos e orais, 
seus concursos feitos a moda de Coimbra e Salamanca, seus 
doutores de borla e capelo, seu edificio traditional. No 
entanto, lentamente, imperceptivelmente, a Universidade 
vai aqui instilando o germe de novos metodos. Ate bem 
pouco, a Faculdade de Direito nada conhecia alem das bo-
nitas prelegoes, que os alunos, bons e maus, se compraziam 
em cotejar, como se fossem espetaculos teatrais ou compe-
tigoes esportivas. Antes da Universidade, somente Alcan
tara Machado, creio, teve, com Jorge Americano, entao 
livre-docente, e alguns alunos, a ideia de um seminario de 
estudos juridicos. Spencer Vampre, talvez, se cruel enfer-
midade lhe nao houvesse cortado a carreira, o teria pre-
cedido. U m e outro, porem, nao levaram a termo seus 
propositos. 

Foi o exemplo de outras escolas da Universidade, a 
ostentarem impavidas luzido e numeroso corpo docente de 
professores, adjuntos, associados, assistentes efetivos e extra-
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numerarios, instrutores pagos e gratuitos, que nos fez entre-
ver a possibilidade, que hoje temos, de distribuir a tarefa 

docente entre o catedratico e o assistente. 

Defendeu Santiago Dantas, em prelegao magistral, ao 
inaugurar, em 1955, os cursos da Faculdade de Direito da 
Universidade do Brasil, a ideia de transformar em forma-
dores os trabalhos docentes das Faculdades de Direito. 
Confesso que, apesar de meus vinte e tres anos de ensino 
universitario, ainda me nao convenci de que ele deva real
mente ter esse carater. Sou avesso, mais do que ninguem, 
a fastidiosa memorizagao de conceitos, definigoes e classifi-
cagoes, a que obriga o carater institutional de nossos cursos. 
Encontro, porem, em nossa legislagao, limitagoes insupe-
raveis que anulam qualquer tentativa de dar a nosso curso 
juridico o carater formador. 

O Conselho Federal de Educagao estabeleceu, como 
curriculo minimo, aproximadamente o de nossa Faculdade. 
Sem poder reduzi-lo (e nao acreditamos que fosse deseja-
vel) tivemos de completa-lo com duas ou tres disciplinas, 
indispensaveis a formagao do jurista, e, ainda (o que 
tambem nos parece essencial) de acrescentar u m ano aos 
estudos de direito civil, comercial, penal e processual. Se 
admitirmos o minimo de tres aulas semanais para cada 
disciplina e o maximo de quatro horas de aulas diarias, ja 
nao sera possivel fazer corresponder a cada aula do pro
fessor catedratico, uma aula do assistente. Dir-se-a que nao 
ha necessidade de limitar a quatro horas diarias o trabalho 
docente. A objegao e procedente e pretendemos toma-la 
em consider agao, com o projeto de ampliar o tempo de 
trabalho diurno. Como, porem, faze-lo no curso noturno, 
mantido em virtude de disposigao constitutional do Estado, 
cujas aulas nao se podem iniciar antes das sete horas da 
noite? 

Teremos, entao, para nao estabelecermos dois cursos 
diferentes, para o dia e para a noite, de alongar o curso 
noturno. A Congregagao ja tomou essa providencia, desti-
nada a vigorar para as turmas que se matricularem no pri-
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meiro ano a partir de 1964. Estamos em que u m ano nao 
seria bastante para estabelecer a paridade entre os dois 

cursos. 
0 desdobramento de cursos e de turmas, que decorrera 

da transformagao a operar-se no ensino juridico, exigira 
novos encargos e sacrificios a nosso pessoal administrative 
Apelo para suas reservas de desvelo, operosidade e patrio-
tismo, a fim de que possamos atingir aqueles objetivos. 

Saiido, com emogao, a todo o corpo discente da escola, 
e com particular afeto, a meus queridos alunos do quinto 
ano. Nao consigo, sem embargo da atoarda continua das 
cassandras da educagao nacional, convencer-me da propa-
lada decadencia moral e intelectual de nossa juventude. 
E m todas as minhas turmas encontrei numerosos alunos 
dedicados ao estudo, inteligentes, cultos e serios. Entre os 
muitos que nao ostentam esses atributos nunca encontrei 
insolentes, perfidos, indisciplinados. Iniciamos, agora, com 
o corpo discente, uma experiencia comovedora em sua inge-
nuidade: a da participagao dos alunos nos orgaos colegiados 
da administragao da escola. Estamos certos de que o Brasil 
nao se arrependera de ter sido pioneiro dessa representagao. 
Ja os temos tido, por varias vezes, em nossas congregagoes. 
Reverentes e dignos, mostram-se conscios da nobreza de sua 
fungao. Por seu intermedio, manifestamos a todos os 
alunos a confianga com que encaramos sua direta parti
cipagao nos mais altos conselhos de nossa vida escolar. 

Evoco, agora, com saudade, alguns de meus anteces
sors falecidos. Pinto Ferraz, o diretor dos meus dias de 
calouro: fino, elegante, ironico, exemplar de cavalheiro do 
seculo 19. Alcantara Machado, meu diretor e meu para
ninfo: energico e sensivel, artista da palavra, revoluciona
rio e sonhador. Braz Arruda, que partiu ha alguns dias, o 
diretor que me investiu professor catedratico: homem de 
bravura e pundonor, mestre querido das horas dificeis. 

Das maos de dois amigos fraternais recebo a diretoria 
da Faculdade. De Gama e Silva, reitor magnifico, cuja 
larefa, iniciada com vigor e desprendimento, pretendo, se-



— 346 — 

guindo seu exemplo, continuar. Buzaid cientista e admi-
nistrador, que se apaga em sua modestia para fazer realgar 
os colegas amigos. 

Quando, ha duas semanas, a Congregagao da Faculdade 
compareceu incorporada, de beca, capa, borla e capelo, a 
cerimonia da posse do Reitor Magnifico, na Cidade Univer
sitaria provocou a admiragao de u m professor de outro 
instituto, que salientou, no momento, a importancia da 
pomp a e dos simbolos nas f estas escolares. Que sentido 
oculto teria entrevisto, em nossa presenga, esse colega 
ilustre? Quereria, talvez exprimir u m voto: o de que a 
Faculdade de Direito, o mais traditional e o mais antigo 
dos institutos universitarios de Sao Paulo, pudesse levar, 
intacto, deste glorioso largo de Sao Francisco para a esplen-
dida Cidade Universitaria, todo nosso patrimonio de glorias 
e tradigoes. Nao ouso proclamar solenemente minha adesao 
a esse voto, Quero apenas nesta hora de exaltagao e de 
alegria, exprimir o desejo de que a nossa Faculdade encon-
tre sempre na sabedoria de seus mestres, na operosidade 
de seus funcionarios, na diligencia de seus alunos, e no 
patriotismo de todos, a justa medida de compromisso entre 
as nobres exigencias da tradigao academica e os impulsos 
incoerciveis da renovagao e do progresso. 


