


Novo titular da catedra de Medicina 

Legal - Dr. Joao Baptista de Oliveira e 

Costa Junior. 

O Dr. Joao Baptista de Oliveira e Costa Junior, filho 
do Dr. Joao Baptista de Oliveira e Costa e de D. Maria 
Piedade Nuclerio de Oliveira e Costa, nasceu nesta Capital 
no dia 10 de abril de 1910. 

Fez os cursos preliminar e ginasial, no Colegio Sap 
Luis desta cidade, recebendo na epoca diversos premios. 

E m 1927 ingressou na Faculdade de Medicina da Uni
versidade de Sao Paulo apos brilhantes exames de selegao; 
aprovado em todas as series do curso, defendeu tese de 
doutoramento em Janeiro de 1933 sobre assunto da medi
cina legal, cujo titulo foi: Contribuigao para o estudo das 
linhas brancas datiloscdpicas e do seu valor na identificacao. 
Aprovado com distingao, colou grau somente em maio da
quele ano, devido a acontecimentos politicos conseqiientes 
a revolugao constitucionalista. 

E m maio de 1934, apos concurso, foi nomeado medico 
legista regional de Casa Branca, desempenhando esse cargo 
ate setembro de 1941, data em que foi promovido para o 
Gabinete Medico Legal da Capital do Estado, onde esteve 
em exercicio ate junho de 1956. 

E m 1945, prestou concurso a livre-docencia de Medicina 
Legal da Faculdade de Medicina da Universidade de Sao 
Paulo, tendo sido aprovado unanimemente pelos membros 
da Comissao julgadora. Apresentou, nessa ocasiao, a mo-
nografia intitulada, Contribuigao para o estudo da histologia 
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do himen e seu valor medico legal. Foi entao incumbido 
de parte do curso teorico da mesma cadeira. 

E m 1949, foi nomeado professor catedratico de medi
cina legal da Faculdade Paulista de Direito da Pontificia 
Universidade Catolica de Sao Paulo, atividade que vem 
exercendo sem interrupgao. 

E m 1950, a convite do Grao-Chanceler da Pontificia 
Universidade Catolica, integrou a comissao de selegao de 
professores da novel Faculdade de Medicina de Sorocaba, 
tendo sido anteriormente indicado para professor de medi
cina legal dessa Faculdade; exerceu essa fungao docente 
desde aquela data ate setembro de 1962. E m 1955 foi no
meado diretor desse mesmo Instituto e reconduzido por 
dois periodos, desempenhando o cargo ate a presente data. 

Regeu tambem a cadeira de medicina legal da Fa
culdade de Direito da Universidade de Campinas, desde a 
sua fundagao ate margo de 1963. 

E m 1959, prestou concurso a livre-docencia de Medicina 
Legal na Faculdade de Direito da Universidade de Sao 
Paulo, defendeudo a tese: A tuberculose pulmonar e o aci-
dente do trabalho. Nesse mesmo ano, foi eleito Conselheiro 
do Conselho Regional de Medicina do Estado de Sao Paulo 
(Tribunal de Etica Medica), para o exercicio de cinco anos. 

E m 1962, a 8 de junho, passou a reger a cadeira de 
Medicina Legal da Faculdade de Direito da Universidade 
de Sao Paulo, vaga com a aposentadoria compulsoria do 
seu titular, o notavel professor Dr. Antonio Ferreira de 
Almeida Junior. 

Alem dessas atividades, exerceu tambem cargos de rele-
vancia na administragao universitaria, tais como, membro 
do Conselho Universitario da Pontificia Universidade Cato
lica de Sao Paulo, do Conselho Tecnico Administrativo das 
Faculdades, Paulista de Direito e de Medicina de Sorocaba. 

Foi tambem membro de comissoes julgadoras de con
cursos a catedra e livre docencia de Medicina Legal, reali-
zados na Faculdade de Medicina de Sao Paulo, na Fa-
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culdade de Direito de Porto Alegre e na Faculdade de Me

dicina de Recife. 

E ainda socio honorario do Circulo de Medicos Legistas 

de Rosario (Argentina) e da Sociedade Argentina de Sexo-

logia, Biotipologia y Eugenia; socio titular da Sociedade 

Paulista de Historia da Medicina e da Sociedade de Medi

cina Legal e Criminologia de Sao Paulo, tendo sido secre-

tario da secgao de Medicina Legal dessa ultima no periodo 

de 30 de outubro de 1942 a 30 de outubro de 1943 e recebido 

o premio "Alcantara Machado" de Direito Penal; socio fun

dador da Academia Latino Americana de Neurologia, Psi-
quiatria e Medicina Legal e da Ordem dos Medicos Legistas 
do Brasil, da qual foi eleito secretario geral quando de sua 
fundagao. 

Bibliografia. 

E a seguinte a bibliografia do prof. Dr. Costa Junior: 

1. Contribuigao para o estudo das "linhas brancas dactiloscopicas" 
e do seu valor na identificagao — Tese de doutoramento — Aprovada 
com distingao em 17 de margo de 1933. 

2. Sobre um caso interessante de morte apos injegao de neosalvar-
san em colaboragao com o Prof. F L A M I N I O F A V E R O — Arquivos da 
Sociedade de Medicina Legal e Criminologia de Sao Paulo, 7: 171 
(1936). 

3. Valor do exame do conduto auditivo externo nas mortes violen-
tas (Nota casuistica), Arquivos da Sociedade de Medicina Legal e 
Criminologia de Sao Paulo, 13: 10' (1942). 

4. Caranguejos necrofagos — Arquivos da Sociedade de Medicina 
Legal e Criminologia de Sao Paulo — 13: 113 (1942). 

5. Lesoes dos centros nervosos por projiteis secunddrios de arma 
de fogo — Arquivos da Policia Civil de Sao Paulo — 4: 279 (1942, 
2.° sem.). 

6. Consideragoes em torno de um caso de fulguragao — Apresen-
tado a Sociedade de Medicina Legal e Criminologia de Sao Paulo e 
publicado nos Arquivos da Policia Civil de Sao Paulo — 5: 101 (1943). 
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7. Trombose da veia central da retina e acidente do trabalho — 
Apresentado a Sociedade de Medicina Legal e Criminologia de Sao Paulo 
e publicado nos Arquivos da Policia Civil de Sao Paulo — 5: 101 (1943). 

8. Enfisema subcutdneo universal — Arquivos da Policia Civil 
de Sao Paulo — 8: 281 (1944), 

9. Tumor do cirebro e intoxicagdo — Arquivos da Sociedade de 
Medicina Legal e Criminologia de Sao Paulo — 15: 98 (1944). 

10, Um caso de lesoes pessoais, com abortamento e conseqiiente 
homicidio — Arquivos da Sociedade de Medicina Legal e Criminologia 
de Sao Paulo — 15: 126 (1944). 

11. Ausencia conginita de himen, comprobation histologica — 
Interpretation embriogenitica — E m colaboragao com HILARIO VEIGA 
DE C A R V A L H O — Revista de Medicina Legal y Jurisprudencia Medica 
— 9: 1 (1945). 

12. Contribuigao para o estudo da histologia do himen e seu valor 
midico-legal — Tese apresentada a Faculdade de Medicina da Univer
sidade de Sao Paulo para concurso a livre-docencia 1945 — Sao Paulo. 

13. Incapacidade partial e permanente da mastigagao — Nota 
casuistica — Arquivos da Policia Civil de Sao Paulo — 9: 265 (1945). 

14. Aneurisma traumdtico da artiria subcldvia direita — Costela 
cervical — E m colaboragao com H. VEIGA D E C A R V A L H O — Arquivos da 
Policia Civil de Sao Paulo — 10: 243 (1945). 

15. Atrofia regional da pele e acidente do trabalho — Arquivos 
da Sociedade de Medicina Legal e Criminologia de Sao Paulo — 16: 101 
(1945). 

16. Um suposto estupro — Arquivos da Sociedade de Medicina 
Legal e Criminologia de Sao Paulo — 17: 52 (1946). 

17. Tuberculose — Acidente tipo — Arquivos da Policia Civil de 
Sao Paulo — 12: 197 (1946, 2.° sem.). 

18. Pseudo-hermafroditismo androgin&ide irregular — Apresen
tado a Sociedade de Medicina Legal e Criminologia de Sao Paulo (1946). 

19. Lesdo da medula por instrumento pirfuro-cortante — Arquivos 
da Policia Civil de Sao Paulo — 134: 189 (1947). 

20. Tumor de cilulas gigantes e acidentes do trabalho — E m 
colaboragao com H. VEIGA D E C A R V A L H O — Arquivos da Policia Civil 
de Sao Paulo — 14: 143 (1947). 

21. Lepra e acidente do trabalho — Arquivos da Sociedade de 
Medicina Legal e Criminologia de Sao Paulo — 19: 5 (1948). 

22. Surdez e paralisia do nervo facial perifirico — Acidente do 
trabalho — Arquivos da Sociedade de Medicina Legal e Criminologia 
de Sao Paulo — 19: 76 (1948). 
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23. Sevicia (Nota casuistica) — Apresentado a Sociedade de 
Medicina Legal e Criminologia de Sao Paulo (1948). 

24. Das lesoes corporals — Trabalho premiado pela Sociedade 
de Medicina Legal e Criminologia de Sao Paulo — Premio Alcantara 
Machado — 1949. 

25. Comectomia (crime de injuria) — Apresentado a Sociedade 
de Medicina Legal e Criminologia de Sao Paulo — (1950). 

26. Das impressoes labiais — Apresentado a Sociedade de Medi
cina Legal e Criminologia de Sao Paulo (1950). 

27. Perigo de vida prolongado — Apresentado a Sociedade de 
Medicina Legal e Criminologia de Sao Paulo — (1950). 

28. Aspecto bio-psicologico do projeto "Nelson Carneiro" (casa-
mento) — Apresentado a Sociedade de Medicina Legal e Criminologia 
de Sao Paulo e Transcrito nos Anais da Camara Federal de Deputados. 

29. Antecipagao da morte e acidente do trabalho — Anais do 
1.° Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Criminologia de Sao 
Paulo — 2: 207 (1954). 

30. Alguns aspectos da medicina legal — Aula inaugural na 
Faculdade de Medicina de Sorocaba em 10-3-1955 — Revista da Univer
sidade Catolica de Sao Paulo — , 7 : 39 (junho 1955). 

31. Tuberculose e fungao pulmonar — E m colaboragao com os 
Drs. DIOGO Puro NOGUEIRA e JOSE MEIRA CARDOSO. 

32. A tuberculose pulmonar e o acidente do trabalho — Mono-
grafia para concurso a livre docencia de Medicina legal na Faculdade 
de Direito da Universidade de Sao Paulo. 

Apresentou, tambem, os seguintes trabalhos ao Depar
tamento de Medicina do Trabalho da Associagao Paulista 
de Medicina: 

33. Varicocele e trabalho (ponto de vista do midico legista) — 
Reuniao de 2 de abril de 1955 — Revista da Associagao Paulista de 
Medicina — 46: 311. 

34. As sinusites na industria (ponto de vista do medico legista) 
— Reuniao de 26 de maio de 1954. 

Posse da catedra de Medicina Legal. 

Com o valioso cabedal de titulos e de trabalhos publi-
cados, submeteu-se o Dr. Costa Junior ao concurso para a 
catedra de Medicina Legal. Com o brilhantismo de cos-
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tume venceu a todas as provas, defendendo a tese: Aspectos 
medico-legais da anestesia, monografia com 956 paginas. 

Nomeado para a catedra, tomou posse em sessao solene 
da Congregagao presidida pelo Sr. Diretor, Prof. Dr. Luis 
Eulalio de Bueno Vidigal, a 6 de agoslo do corrente ano. 
Introduzido no recinto pelos professores Cardoso de Mello 
Neto, Ernesto de Moraes Leme e Jose Carlos de Ataliba 
Nogueira foi saudado em nome da Congregagao pelo Prof. 
Dr. Washington de Barros Monteiro, e em nome dos estu-
dantes pelo orador oficial do Centro Academico XI de 
Agosto, Sr. Rui Flavio Guiao. 

Saudagao do Professor Dr. Washington de Barros Monteiro. 

"Recebi do Exmo. Sr. Diretor desta Faculdade, profes
sor Luis Eulalio de Bueno Vidigal, a honrosa incumbencia 
de saudar, em nome da Congregagao, o novo professor de 
Medicina Legal, dr. Joao Baptista de Oliveira e Costa Junior, 
no instante em que assume o cargo para o qual acaba de ser 
nomeado. Desincumbo-me do mandato com grande satis-
f agao, porquanto, ao novo catedratico me vinculam antigos, 
estreitos e sinceros lagos de amizade e admiragao. 

Realmente, foi em 1935 que vim a conhecer o dr. Joao 
Baptista de Oliveira e Costa Junior. Nesse ano, havia ocor-
rido um crime de homicidio na cidade de Cajurii, onde 
exercia as fungoes de delegado de policia, e o dr. Costa 
Junior, na qualidade de medico legista da Delegacia Regio
nal de Casa Branca, havia sido convocado para a autopsia 
da vitima. 

Guardo ainda, em meio as minhas reminiscencias, a 
lembranga desse primeiro contacto, em que me ficou a 
impressao da seguranga e da competencia do perito oficial, 
que assim prestava a justiga as luzes do seu saber e da sua 
experiencia. 

Mas existe um pormenor que desejo agora acrescentar, 
porque bem demonstra a excelencia de sua formagao, reve-
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lada por uma so frase. Durante a diligencia, que eu acom-
panhava pessoalmente, fez o dr. Costa Junior esta confissao: 
quanto mais examino o corpo humano tanto mais me con-
vengo da existencia de Deus. 

Disse Julien Green, certa feita: tenho a felicidade da 
fe, todo o resto e noite. Como o autor do Leviathan, o 
dr. Costa Junior tambem construiu sua vida sobre a fe, 
subtraindo-se assim ao tormento da incredulidade, perante 
a qual o mundo e um caos, o homem um enigma e a vida 
uma desgraga. 

Depois desse primeiro encontro, de que conservei tao 
indelevel record agao, que os anos nao conseguiram apagar, 
cruzaram-se de novo os nossos caminhos em 1949, na Fa
culdade Paulista de Direito da Pontificia Universidade Ca
tolica de Sao Paulo. Precisamente naquele ano juntos ini-
ciamos nosso magisterio na jovem escola de direito. 

Desde logo se teve noticia da alta proficiencia do pro
fessor de Medicina Legal, em que avultava, dentre outras 
virtudes, ao lado da seriedade de seu magisterio, a limpidez 
plana e fluente de suas aulas, e que e, no meu entender, a 
qualidade precipua de uma perfeita manifestagao do 
pensamento. 

O professor deve sua ciencia, toda a sua ciencia, aos 
alunos. O curso do professor ha de ser como u m livro 
aberto ante os olhos de seus discipulos. Assim foi e con-
tinua sendo, naquela escola, o ensino do dr. Costa Junior, 
que sempre se esforgou para estar ao nivel de seus ouvintes, 
abrindo-lhes a inteligencia e modelando-lhes os coragoes, 
num verdadeiro apostolado de cultura e de ciencia. 

Pela terceira vez, agora nesta Faculdade, tornamos a 
encontrar-nos. Por certo, jamais poderia passar pelas nossas 
mentes, naquele longinquo episodio de Cajurii, no comego 
de nossas atividades profissionais, que u m dia tomariamos 
assento no mesmo doutoral e que seria eu ate quem lhe daria 
as boas vindas, por designagao honrosa desta Congregagao. 

Mas nao e devaneio, nem se trata de imaginagao e aqui 
estamos, neste dia festive, para bater-lhe palmas no ato de 
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sua posse como professor catedratico de Medicina Legal da 
Faculdade de Direito da Universidade de Sao Paulo. Assim 
como Deus poe uma sorte em cada homem, poe tambem um 
destino em cada uma dessas cadeiras. E se existe cadeira 
predestinada e a de Medicina Legal. 

Primeiro, foi Amancio de Carvalho, professor de 1891 a 
1925, que foi mestre de meu pai, e que a die se referia de 

modo tao afetuoso, com o mesmo carinho com que o filho 
fala do proprio pai. Depois, Alcantara Machado, meu pro
fessor de Medicina Piiblica, como outrora se denominava a 

cadeira, sempre grave, severo, circunspecto, algumas vezes 
ironico, chegando mesmo a infundir, temor, mas, conspicuo 
pela eloquencia e pela veracidade, cujas aulas ouviamos 
com o maior encantamento. E m seguida, Almeida Junior, 
meu mestre de historia natural no velho Instituto Rio 
Branco, instalado primeiro na Consolagao e depois na rua 
Maria Antonia, exemplo de professor, pelo seu alto senso 
do dever, pela exagao que sempre imprimiu em todos os 
seus atos e que tem o supremo dom de ganhar os coragoes. 
Agora e a vez do Dr. Costa Junior, que sera, por certo, um 

digno continuador de tao eminentes mestres, porque, para 

lanto, nao lhe faltam capacidade e talento. 

Essa investidura, que hoje testemunhamos, solenizamos 
e aplaudimos, nao so representa um lance de grande valor, 
sublinhado atraves de provas piiblicas, sem diivida arduas 
e penosas, exigidas num concurso, como encerra uma pro
funda ligao. Para o novo professor, a Jornada foi longa, 
foi dificil, mas havia um so caminho e ele trilhou-o sem 
receio. Naturalmente houve tropegos, mas estes contam 
pouco nos designios de uma criatura decidida, sinceramente 
animada do desejo de veneer. 

Assim, no exame vestibular da Faculdade de Medicina 
realizado em 1927, com dezesseis anos apenas, alcangou o 
dr. Costa Junior a segunda colocagao, em meio a centenas 
de candidatos. Pelo dedo ja se poderia conhecer o gigante, 
como por uma vertebra Cuvier descobrira o mastodonte. 
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Apenas formado, no ano de 1933, defendeu tese, sendo apro
vado com distingao. 

Pouco depois, mediante concurso de provas, conquistou 
o cargo de medico legista da Policia Civil, sendo nomeado 
para a Delegacia Regional de Casa Branca, onde perma-
neceu ate 1941, quando foi removido para esta Capital, 
vindo a aposentar-se nesse cargo em 1956. 

Mas o dr. Costa Junior nao se detivera, a perseveranga 
sempre foi sua constante e por isso soube com cores brilhan-
tes iluminar sua existencia: assistente da cadeira de Medi
cina Legal da Faculdade de Medicina em 1942, livre-docente 
dessa mesma cadeira, e na mesma escola, em 1945, professor 
catedratico da Faculdade Paulista de Direito em 1949, pro
fessor catedratico da Faculdade de Medicina de Sorocaba, 
em cuja diregao se encontra desde 1955, professor da Fa
culdade de Direito de Campinas, livre-docente desta Fa
culdade, desde 1959, ascende agora a respectiva catedra, que 
acaba de conquistar apos brilhantissimo concurso. 

Outros muitos titulos poderia ainda acrescentar a essa 
luminosa constelagao de credentials, granjeados a custa de 
tenacidade e de saber, aliados a uma perfeita integridade, 
que e, indubitavelmente, a obrigagao mais absoluta do indi-
viduo para consigo mesmo. 

Como se ve, o dr. Costa Junior percorreu longo e rude 
caminho, porem, abeberado nas fontes de uma energia infi-
nita, soube chegar ao fim e esse fim valeu a pena. Nao 
pode haver maior galardao que o de professor nesta Fa
culdade, que e escola e e templo. 

Quando a gente envelhece comega a meditar e me per-
suado de quao exata era a frase de u m aluno, ao cumpri-
mentar-me quando obtive o lugar de professor: eis a verda
deira imortalidade, ser professor na Faculdade de Direito 
de Sao Paulo. 

Mas essa e a ligao que se extrai desta solenidade: entre 
todos os caminhos que conduzem a gloria, o trabalho nao e 
somente o mais nobre, como tambem o mais seguro. Tal e 
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a ligao que ministra o professor Costa Junior ao ascender a 
sua catedra. 

Queira, eminente professor, em meu nome, em nome 
do Exmo. Sr. Diretor, assim como de todos os professores 
desta Casa, com as nossas efusivas felicitagoes, aceitar os 
votos de bomexito nesta nova fase de sua existencia, ini-
ciada sob tao brilhantes auspicios. A Faculdade e sua e ela 
muito espera de seu saber e de sua ilustragao". 

Oragao do Professor Dr. Joao Baptista de O. e Costa Junior. 

Apos a saudagao do Prof. Barros Monteiro, o novo ca
tedratico proferiu a seguinte oragao: 

"Nao sei, neste instante, traduzir o estado d'alma que 
me agita e acelera o coragao. Ha momentos, como este, ao 
dirigir-me a egregia Congregagao desta Faculdade e aos 
meus diletos alunos, em que a voz se corporifica e cria 
forma, tremendo de emogao e apagando-se de temor. 

A inteligencia permite-nos compreender a razao das 
coisas e possibilita adaptarmo-nos as condigoes da vida; a 
vontade da-nos a soberania e o direito ao premio; mas tudo 
isso sem af eto e descolorido, insensivel e nao percebe o sabor 
dos acontecimentos vividos e imaginados. E mais. De
vera, tambem, existir o ideal por vetor, que transforma 
o pensamento na vivencia permanente e produtiva, ideal esse 
que desperta o coragao e impulsiona o homem para os seus 
grandes cometimentos. Certo, porem, nem sempre as con
digoes sao propicias ao objetivo colimado, pois, ainda 
quando ele e dotado de inteligencia e cultura privilegiadas 
— e apesar de esbanjar esforgos — podera nao conseguir 
resultados que lhe sejam favoraveis. Ha como um conjunto 
de fatores, alguns imponderaveis, outros imprevisiveis, que 
nao lhe possibilitam realizar os ideais a longo tempo acari-
ciados. Que importa? se o sonho e algo imanente que 
compensa as desilusoes e justifica a incompreensao da vida! 
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Nao contesto que, no meu caso particular, a catedra de 
Medicina Legal da Academia do Largo Sao Francisco nao 
se me afigurasse como uma Vaga esperanga a povoar-me o 
espirito irrequieto. Sentia o desejo, via o luzir do premio 
e antegozava ingenuamente a vitoria acalentada; entretanto, 
tais eram a honra e o vulto do galardao, que m e parecia 
apenas uma perspectiva distante, quase impossivel e cuja 
ideia flutuava como um devaneio proprio das imaginagoes 

juvenis. 

Pertencer a Congregagao desta Faculdade; ter como 
companheiros de magisterio seus ilustres mestres; lecionar 
aos j ovens herdeiros do heroismo e das glorias dos que lhes 
precederam no tempo; lembrar dos professores que no pas-
sado pontificaram em suas catedras; saber que nesta escola, 
ecoam ainda as maiores e mais eloqiientes vozes do pensa
mento e das reivindicagoes nationals, parecia-me ousadia 
ou, ate mesmo, pecado acreditar que u m dia tambem pu
desse eu nela ingressar; motivo porque a realidade presente 
me atordoa e confunde, fazendo-me pensar na miragem dos 

viandantes pelos desertos. 

Ha fatos que se nao esquecem; ficam retidos na me-
moria e gravados no coragao como marcos indeleveis no 
caminho da vida. Dentre muitos destaco, pela emogao que 
me foi dado sentir, dois deles com significados diferentes, 
e verdade, diversos nos cenarios e nas circunstancias verifi-

cadas, porem, identicos nas suas reagoes e no alvorogo da 
minha alegria. O primeiro na ordem cronologica, quando, 
transferindo minha residencia de uma cidade do interior 
paulista para esta Capital, fui surpreendido com o pateo da 
estagao lotado de clientes humildes, desprotegidos da for-
tuna mas que faziam questao de levar o abrago de des-
pedida ao medico e amigo certo. O outro, muito recente, 
agora, neste momento, ao ver-me algado as alturas inacre-
ditaveis no passado, pela investidura na catedra de Medicina 

Legal desta Faculdade de Direito e que chega, ate mesmo, a 
trazer-me o receio de que isso possa transformar a modestia, 
que sempre procurei cultuar, substituindo-a pelo orgulho 

23 
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que hipertrofia os defeitos e destroi os melhores sentimentos. 
E nao e para temer-se tal transformagao, quando aqui ainda 
se ouvem o ritmo do cantar de seus poetas e o verbo toni-
troante de seus tribunos; quando aqui ainda se auscultam os 
ensinamentos e se testemunham os exemplos edificantes de 
seus mestres inigualaveis? E quando aqui ainda se veem a 
bandeira da liberdade e a chama sagrada do mesmo ideal, 
que exalta e enobrece a sua mocidade academica, na su
cessao ininterrupta das geragoes que passam? 

Quero, portanto, manifestar os meus agradecimentos a 
todos aqueles que contribuiram para a minha formagao 
cientifica, permitindo-me um dia bater as portas desta Aca
demia. A comegar pelos padres jesuitas, mestres que sabem 
estabelecer a uniao entre professores e alunos, baseada na 
verdadeira amizade e no miituo respeito. 

Depois, na Faculdade de Medicina de Sao Paulo, a 
Ovidio Pires de Campos e Flaminio Favero. Ao primeiro, 
ja falecido, que me transmitiu o conhecimento da clinica 
medica e ao segundo que me iniciou na Medicina Legal e, 
mais tarde, de forma afavel, acolhedora e paternal, con-
vidou-me para seu auxiliar de ensino, dando-me a opor-
tunidade de prestar concurso para a docencia-livre na sua 
cadeira, isto e, abrindorme o caminho para o magisterio 

superior. 
Tenho, tambem, uma divida de gratidao para com o 

grao-chanceler da Pontificia Universidade Catolica de Sao 
Paulo, o meu ilustre e grande amigo Cardeal Motta, que 
sempre me distinguiu com a sua amizade e confianga, entre-
gando-me a diregao da Faculdade de Medicina de Sorocaba 
por tres mandatos sucessivos, quando anteriormente me 
havia designado para reger a cadeira de Medicina Legal da 
mesma Faculdade de Medicina e da Faculdade Paulista de 

Direito. 
Nao posso ainda esquecer o nome do Magnifico Rei-

tor da Universidade Catolica de Campinas, Monsenhor 
Dr. Emilio Jose Salim, por ter-me incluido como um dos 
professores da sua Faculdade de Direito. 
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Mas nao e so. Conservo comigo as melhores recor-

dagoes do tempo que exerci as fungoes de perito do Servigo 
Medico Legal do Estado, onde o fraternal ambiente de tra
balho oferecia as condigoes necessarias ao estudo e a pes
quisa cientifica. 

Com todos esses antecedentes nao seria razoavel conti-
nuar a avangada, tendo os ventos favoraveis e soprando na 
mesma diregao? 

Foi assim que pensei e melhor decidi. 

E a verdade ai esta para demonstrar que nao foram 
iniiteis os meus esforgos, nem perdido o tempo da pre-
paragao. 

Sei, perfeitamente, da responsabilidade que me pesa 
sobre os ombros: substituir o Prof. Almeida Junior nao e 
apenas missao dificil senao tarefa impossivel. Mestre con-
sagrado na expressao mais pura do termo; figura impar de 
educador e de didata primoroso; dotado de invulgar capa
cidade de trabalho e de larga visao nao somente acerca dos 
temas medico-legais, como, tambem a respeito do ensino 
em quaisquer de seus graus. Tive a rara ventura de acom-
panhar o seu curso depois que conquistei a livre docencia 
nesta Faculdade. Nunca imaginei que pudesse aprender 
tanto, quando ja me considerava senhor dos segredos do 
magisterio superior. Foi um encantamento, para mini, 
ouvi-lo expor, com arte e sabedoria, a materia lecionada, 
jamais se esquecendo de aproveitar todas as oportunidades 
para estimular, nos alunos, o cumprimento do dever e os 
mais puros sentimentos de brasilidade. A sua assiduidade 
era de causar inveja; sempre exigente na observancia dos 
horarios e consciencioso na vigilancia dos trabalhos escola
res. Que personalidade reta e sensivel, temperada por fina 
e agradavel ironia! Posso assegurar, com toda a sinceri-
dade, que apesar de ter sido u m interessado direto e candi
dato confesso a catedra de Medicina Legal, senti a sua apo-
sentadoria como poucos a poderiam ter sentido. Desejava-a 
bem mais distante e cheguei mesmo a considerar madrasta 
a lei que afastava do convivio dos alunos, o mestre de tat 
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envergadura cultural e de cuja agilidade mental as palavras 
brotavam faceis, agradaveis e coloridas como u m verda-
deiro caleidoscopio de imagens e pensamentos. 

Pode ele vangloriar-se, como poucos, de ter encerrado 
as suas atividades no magisterio superior oficial cercado da 
admiragao de seus colegas e do respeito e carinho de todos 
os seus alunos, porque foi bom, foi sabio e foi justo. 

Reconhego, tambem, que a cadeira de Medicina Legal 
desta Faculdade tem, ainda, a exalta-la o patronato de 
duas outras figuras exponentials do magisterio superior: 
Amancio de Carvalho e Alcantara Machado. O primeiro 
que a instalou, imprimindo-lhe as diretrizes initials, a um 
tempo em que a sistematica do ensino juridico prendia-se 
tradicionalmente a teoretica e a exagerada valorizagao da 
oratoria, procurando, na medida de suas possibilidades, 
dar ao ensino um sentido objetivo que facultasse maior ren-
dimento litil ao aluno. Do segundo, nao podera o tempo 
ofuscar-lhe a gloria. Carego de formagao juridica para apre-
cia-lo era todas as suas dimensoes, mas conhego-lhe os estu
dos de Medicina Legal; o anteprojeto do Codigo Penal e a 
literatura que nos legou na pureza de seu estilo, na fasci-
nacao de sua forma, na precisao de seus conceitos, na pru-
dencia de suas afirmagoes e, sobretudo, no exemplo de seu 
amor a Patria e a terra paulista. 

Compreendo, portanto, facilmente que as instituigoes 
valem mais pelos homens que as compoem do que pelas 
normas escritas que as regem; estas sao simbolos menos 
expressivos e que se deformam ou alcandoram segundo as 

pessoas que as executam. 
Eis porque sou daqueles a acreditarem que as melhores 

reformas devem processar-se no proprio homem, na refor-
mulagao de suas disposigoes mais interiores para o aper
feigoamento do ensino, o que nao exclui a melhoria das 
condigoes tecnicas, a atividade docente por equipes e os 
grupos de trabalhos praticos, que tornam realidade efetiva 

os conhecimentos teoricos. 
A obrigatoriedade da docencia sob a forma de dedicagao 

plena, teoricamente ideal, so se completa com aluno em re-
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gime de tempo integral e com o rigor na selegao dos candi

datos ao ingresso nos institutos de ensino superior; todavia, 
nas condigoes atuais dos cursos juridicos podera nao des-

pertar o interesse dos melhores profissionais, dos mais di-
ferenciados cientificamente, por nao se conformarem eles 

com o cerceamento de sua liberdade cultural, abrindo assim 
o caminho, ate mesmo para os desiludidos ou fracassados, 

que procurariam no magisterio as vantagens que a atividade 
liberal lhes havia negado. Ainda mais. Quando a incerteza 

do futuro intranquilizasse o cientista, trazendo-lhe a diivida 
de que uma situagao instavel, por incompreensao ou con-
veniencias estranhas, pudesse afasta-lo da catedra, conse-
guida com lutas e meritos, ele se desinteressaria pela car
reira universitaria, deixando que a posigao fosse disputada 
pelos menos capazes e, quiga, mais oportunistas. E nao e so. 
O que na verdade dignifica a catedra e a liberdade de pen
samento sobre a disciplina lecionada e a certeza de que a 
sua conquista jamais lhe sera usurpada. Entretanto, ela so 
podera ser engrandecida por quem tiver a vocagao necessa-

ria para o magisterio; vocagao essa que no dizer de Payen 
e o chamamento para uma vida de sacrificio e abnegagao, a 

qual exige duas condigoes essentials: o prazer imenso de 

transmitir os conhecimentos adquiridos e o amor ao aluno, 

que representa as suas mais caras esperangas e que traduz 

o seu proprio ser a refletir os mesmos ideais e identicos 

propositos. E ela, a vocagao, a fonte perdularia de agua 

limpida e cristalina que vincula o mestre ao discipulo na 

continuidade do pensamento e na integragao afetiva de re-

ciprocas influencias. 

Eis porque a escola, apesar de existir em fungao do 
aluno, nao e apenas o seu corpo discente, mas caracteriza-se, 

principalmente, pela interrelagao entre mestres e distipulos, 

nao interpretada como simples exteriorizagao verbal e sim 

como vivencia dinamica no mais autentico sentido comu-

nitario que a enobrece e dignifica. Ou sera assim ou nao 

sera escola. Eu, de minha parte, posso dizer que de tal 
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modo a tenho compreendido e, na medida de minhas forgas, 
melhor a tenho vivido. 

A juventude atual sente, como toda a humanidade, a 

angustia das incertezas do amanha; sofre as conseqiiencias 

da acirrada luta pela vida, que a afasta da convivencia mais 

intima de seusfamiliares; percebe os embate da incompreen-

sao; e ve, perplexa, a agitagao das ideias e das paixoes 
incontrolaveis, que tumultuam a sociedade contemporanea. 
E como tudo isso perturba a dinamica do processo evolutivo 
da personalidade! 

A escola, portanto, nao deve ser unicamente o centro de 
informagao cultural mas tambem o prolongamento na for
magao integral da mocidade estudiosa. O mestre que omitir 
esse sentido nao estara cumprindo com os seus deveres 
para com a Patria e para com Deus. E p que resultar dessa 
f alha, certamente lhe pesara na consciencia. Sao tao graves 
as falias dessa natureza que o insuperavel Vieira, ja o dissera 
em mais de um dos seus memoraveis sermoes: "Ser-nos-ao 
de pedir contas mais pelo que deixamos de fazer do que 
pelo que ja fizemos". 

A alegria da minha investidura na catedra de Medicina 
Legal e, para mim, ainda maior com a resolugao do 
Exmo. Sr. Diretor Prof. Luis Eulalio de Bueno Vidigal, es-
colhendo o Prof. Washington de Barros Monteiro para sau-
dar-me nesta recepgao solene. 

Conhego o vosso interprete ha muitos anos. Eramos 
jovens ainda, recem-formados e pertenciamos ao quadro de 
funcionarios da mesma Secretaria de Seguranga Piiblica, 
quando se deu o nosso primeiro encontro: ele como delegado 
de policia de Cajurii e eu como medico-legista regional de 
Casa Branca. Vi, logo, naquela ocasiao. o brilho de sua inte
ligencia e o que lhe reservava o futuro. E nao me enganei! 
E o tempo serviu para confirmar as minhas previsoes. A sua 
simpatia e a delicadeza de trato cativaram-me desde o initio. 
Depois solidificamos a nossa amizade na Faculdade Paulista 
de Direito, onde tive a oportunidade de envaidecer-me ainda 
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mais do ilustre amigo, festejado jurista, escritor emerito e 
mestre erudito. As suas palavras, portanto, teriam, eviden-
temente, de trazer esse colorido de bondade, que realga 
apenas os meus supostos merecimentos, evitando destacar 
os demeritos que a amizade nao reconhece. 

Agradego, pois, com todas as veras do coragao, a sua 
generosidade e as palavras amaveis proferidas em sua 
alocugao. 

0 insondavel destino, entretanto, nao permite que essa 
alegria transborde, neste instante, para nao fugir a regra 
inexoravel dos acontecimentos humanos. Volvendo o olhar 
para u m dos lados, nesta sala, vejo dois lugares vagos, os 
quais, para mim, representam a tristeza e a saudade que 
contrastam com esta festiva solenidade. Um, porque aquela 
que deveria estar so me af agou u m ano apenas, nao a tendo 
siquer conhecido pessoalmente, senao atraves dos informes 
familiares, sempre coincidentes acerca de sua bondade, pois 
cedo desapareceu no holocausto mais puro e sacrosanto da 
maternidade; e o outro, porque o seu ocupante que certa-
mente aqui estaria, tambem, viajou, para nunca mais re-
tornar, quando mais intimos e fraternais eram os nossos 
dialogos, aquele de quem herdei o nome e que sempre foi 
motivo de meu justificado orgulho filial. Sei que ambos 
ja no Ceu, assistem a este momento grandioso de minha vida 
e que, de la se associam a minha alegria, razao pela qual, 
desejo agora, nesta evocagao afetiva, que e ao mesmo tempo 
uma prece, pedir-lhes, de maos postas, que agradegam a 
Deus por mim. 

Nao desejaria, douta Congregagao, entrar nesta escola 
como o vitorioso de uma grande batalha: cabeca erguida, 
olhar penetrante e envolto de glorias. Nao. Esta casa nao 
e u m trofeu conquistado, onde se cobrem de flores e se 
exaltam os feitos dos herois; pelo contrario e, um santuario 
de civismo, onde se cultuam as tradigoes da raga e os 
impostergaveis direitos dos homens. 

E nao e este recinto um templo? Nao estao ali o altar 

e a nave? E, por acaso, nao estao la fora os arcos? Entao, 
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como se poderia nela penetrar senao genuflexo, de cabega 
baixa, em atitude de oragao, nao para receber os louvores 
que a vaidade exaltam e sim para cumprir uma promessa 
pela honraria da investidura, pedindo a ajuda necessaria 
para que nao faltem as forgas que me permitam honrar o 
legado de meus ilustres antecessores, a confianga de meus 
pares e as esperangas de sua mocidade academica. 

Ha recintos que se nao caracterizam somente pelas pa-
redes que os circundam nem pelos portais e janelas que os 
completam nem tao pouco pelos fins a que se destinam mas, 
principalmente, pela alma que os presidem e que, na con-
tinuidade de sua historia, se identificam com a tradigao, o 
civismo e os anseios das geragoes na marcha inevitavel do 
tempo. Sao como o calor que comunica a energia, a seiva 
que mantem a vida e a sombra que conforta e reanima o 
espirito. Tenho a certeza de que se a tranqiiilidade desa-
parecer, se o desanimo dominar todos os lares e se a des-
truigao afligir a Patria, havera ainda, pelas frinchas de 
suas estruturas o raio de luz que indicara o novo alvorecer. 

Que de melhor se poderia desejar senao que a Univer
sidade nao tivesse muros que a segregassem; barreiras que 
a enclausurassem, nem portoes que se abrissem apenas aos 
favorecidos dos sistemas dominantes? Se assim nao fosse 
seria preferivel que a destruissemos para erguer o seu estan
darte em funeral. 

Quando aqui cheguei nao era o aventureiro que buscava 
conquistar o pr&nio sem esforgo mas, sim, o viajor que 
vinha de longa Jornada, calejado na boa peleja e causticado 
pelos raios do sol, que marcam o caminho percorrido. Sei, 
portanto, valorizar, e muito, o galardao conseguido, como 
todos vos, ilustres colegas, o conquistastes, antes de mim e 
com maior brilho. Sei amar a mocidade desta Academia; 
sinto orgulho de te-la bem junto ao coragao. Ausculto, 
neste instante, a sua clarinada pela aboligao; vejo-a nas 
barricadas, lutando pela liberdade; assisto, ufano, a sua 
marcha gloriosa nos batalhoes constitutionalistas, pela 
implatagao da lei contra o caudilhismo que nos humilhava 
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e denegria; contemplo-a no seu martirio estoico, derra-

mando o sangue generoso pela Patria estremecida, ao mesmo 

tempo que a reverencio na imortalidade de seus herois. 

E a mocidade sem vocagao para ser escrava; que nao admite 

o aviltamento da pessoa humana, e que e a legitima depo-
sitaria dos mais belos legados de seus antepassados: a pre-

destinagao historica pela liberdade, o impulso incoercivel 
pelo Direito e o incomensuravel sentido de brasilidade. 

Selam os seus compromissos a voz e o sangue daqueles que 

se sentaram nos mesmos bancos e que pisaram os mesmos 

pateos engalanados pelos tradicionais arcos, simbolos da 

apoteotica alegoria dos sonhos, das lutas, dos sorrisos e das 

lagrimas das geragoes que se perpetuam nos mesmos ideais 

e nas mesmas esperangas. 

Ave, pois, Academia do Largo Sao Francisco." 


