
Vicente Rao - mestre de Direito Civil*. 

Ernesto Leme 
Catedratico de Direito Comercial da Faculdade 
de Direito da Universidade de Sao Paulo. 

Senhor professor Vicente Rao. 

Corria o mes de margo de 1908. Nos gerais do antigo 
convento franciscano aglomerava-se uma multidao de es-
tudantes. Os veteranos, ja donos da Casa, olhavam com 
curiosidade os colegas do primeiro ano. Eram cento e 
sessenta os novos matriculados, alguns poucos alunos do 
segundo ano e com debito de novos exames com o professor 
Reynaldo Porchat. Era este uma das figuras primaciais da 
Academia. Ainda jovem, no esplendor de seus quarenta 
anos, a todos impressionava pela dignidade de seu porte e 
de suas atitudes. Ao lado de Brasilio Machado, empunhava 
o facho da oratoria academica, Por isso mesmo, as suas 
aulas de Direito Romano, na sala n.° 2, exerciam uma 
atragao irresistivel para seus discipulos. 

Entre os calouros que entao se iniciavam nos estudos 
juridicos, muitos viriam exercer papel relevante na vida 
piiblica. "Ce n'est pas la source qui fait connaitre si le 
cours d'eau sera un grand fleuve ou bien un petit torrent", 
(JOAQUIM NABUCO, Pensees Detachees). Encontramos nessa 
turma futuros secretarios de Estado, desembargadores, ad-
vogados insignes, ao lado de tres mestres de direito, u m 
poeta da prosa, Edvard Carmilo e um principe dos poetas, 
Guilherme de Almeida. 

*. Discurso proferido na homenagem prestada pelo Instituto dos 
Advogados de Sao Paulo, a 16 de junho de 1962. 
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A amizade fraterna que a este sempre vos uniu, senhor 
professor Vicente Rao, revela-se ate mesmo nas assinaturas 
apostas no livro de matricula. Comparecestes juntos a 
Academia para essa formalidade, tendo Guilherme na ins-
cricao o n. 21, vos o n. 22. 

Vejo nessa ligacao profunda das duas almas a explica-
gao para o fato de terdes ido trabalhar, ainda estudante, ao 
lado de Estevam de Almeida, mestre de todos nos. Nesse 
escritorio iria encontrar-vos, em 1910, Francisco Morato, ao 
transferir sua banca de advogado para esta Capital. Com 
esses dois guias insuperaveis fizestes vosso noviciado na 
profissao. E conseguistes galgar, na advocacia e no pro-
fessorado, prestigio igual ao desses eminentes jurisconsultos. 

Na vida piiblica, porem, tivestes oportunidade, que 
jamais proccrrastes, de exercer papel de relevo que o destino 
nao reservou A esses ilustres brasileiros. Ministro de Estado 
da Justiga e Negocios Interiores, de 1934 a 1936, Ministro 
de Estado das Relagoes Exteriores, de 1953 a 1954, vossa 
influencia na politica interna e externa do Pais vete por em 
destaque, de maneira tao significativa, os vossos atributos 
de estadista. 

Nao me cabe apreciar neste instante essa face de vossa 
carreira. Dela vai ocupar-se o embaixador Joao Neves da 
Fontoura, parlamentar, diplomata, escritor, orador eximio, 
que foi no Parlamento, em 1930, a grande voz da Alianga 
Liberal. Nao resisto, contudo, a tentagao die aludir a dois 
episodios, de que fui testemunha, os quais assinalam, com 
especial relevo, nao so vosso merecimento de jurisfapebmo 
o vosso inegavel tacto diploriiatico. 

O primeiro se passou em Caracas, em iriargO tie 1954, 
durante a x Conferencia Interamericana, na qual presidistes 
a Delegagao do Brasil. Forsfer Dulles liavia apresentado a 
sua proposigao no sentido de se adotarem na America 
providencias tendentes a repressao do comunismo interna
tional, que entao ja constituia uma ameaga no continente. 
E m habil discurso tentou o solerte chanceler da Guatemala 
torpedear a resolugao, propondo que inicialmente um grupo 
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de representantes fosse incumbido de estabelecer o conceito 
de "comunismo internacional", desconhecido por todos... 

Ante a indecisao geral, proferistes, senhor professor 
Vicente Rao, vosso empolgante improviso, que tanta impres-
sao causou em todo o hemisferio. Sobre ele me falaram, 
cheios de admiragao, embaixadores de outros paises, meus 
colegas na ONU; teceu-lhe as mais honrosas referencias o 
Secretario Geral da Organizagao, Dag Hammarskjoeld, meu 
sempre lembrado amigo, morto tragicamente no Oriente, 
quando em missao de Paz. 

0 segundo ocorreu em Nova York, em junho do mesmo 
ano, quando eu exercia, honrado com a vossa confianga e 
a do Chefe de Estado, as fungoes de Delegado Permanente 
do Brasil nas Nagoes Unidas e Representante no Conselho 
de Seguranga, 

Estava em debate no Conselho a materia concernente 
a situagao da Guatemala, onde as forgas em conflito punham 
em perigo a paz internacional. Qualquer deliberagao 
daquele orgao sobre as medidas efetivas a serem adotadas 
no caso seria inocua, ante a perspectiva de veto da Uniao 
Sovietica, aliada do governo de Arbenz. 

Eu me encontrava nesse instante recolhido ao Presby
terian Hospital, onde me submetera a delicada intervengao 
tiriirgica, em virtude de descolamento da retina. Subtituia-
me na Chefia da Delegagao o ministro Hugo Gouthier. Foi 
quando esse dedicado companheiro, em comunicagao tele-
fonica com o Rio de Janeiro, recebeu instrugoes diretas do 
Ministro de Estado para submeter ao Conselho u m projeto 
de resolugao, pelo qual a materia deveria ser apreciada 
previamente pela Organizagao dos Estados Americanos, 
voltando apos as Nagoes Unidas com informagao sobre as 
providencias adequadas no caso. Era uma questao proces
sual, que nao possibilitava o veto de qualquer membro 
permanente do Conselho, nos termos do art. 27, n, da Carta. 

0 delegado substituto levou o assunto ao meu conheci
mento, no leito do hospital em que me encontrava. Con
corde! sem demora com a solugao aventada. E, subscrita a 
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proposigao brasileira pelo representante da Colombia, foi 
ela aprovada por dez votos, contra o voto do representante 
da Uniao Sovietica. 

Nosso representante no Organismo Regional, embaixa
dor Fernando Lobo, obteve prontamente fosse constituida 
uma comissao, para examinar in loco as causas do conflito; 
mas, no dia seguinte, caia o governo comunista de Arbenz. 
No mes de julho, exercendo eu a presidencia do Conselho 
de Seguranga, recebi do governo da Guatemala solicitagao 
para que fosse retirada da agenda a queixa referente a esse 
pais, pois a paz ja se encontrava plenamente restabelecida. 

Os sucessos de 24 de agosto de 1954, com o sacrificio da 
vida do presidente da Repiiblica, vieram interromper vossa 
atividade de estadista e permitir retornasseis a vossa faina 
de jurista e ao exercicio da catedra, que tanto honrastes. 
O que sempre distinguiu vossa agao na vida piiblica foi o 
culto do direito. Desde quando, sem haverdes completado 
dezesseis anos de idade, iniciastes vossos estudos na Facul
dade de Direito, o fenomeno juridico passou a interessar-vos 
de perto, seduzido pela Historia Externa do Direito Romano, 
ou vos esforgando para penetrar na intimidade das escolas 

filosoficas. 

Sao incontaveis os trabalhos que produzistes na espe-
cialidade, quer no campo do Direito Publico, quer no do 
Direito Privado. Dezenas deles constam de opiisculos que 
publicastes, no trato da advocacia, ou foram insertos em 

revistas de jurisprudencia. 
Desde os primeiros passos na vida do Instituto dos 

Advogados de Sao Paulo, colaborastes em seus trabalhos, 
debatendo em plenario os temas juridicos sujeitos a dis-
cussao. O primeiro presidente do Instituto foi vosso mestre, 
Francisco Morato; representou a classe dos advogados, na 
sessao inaugural, vosso mestre, Estevam de Almeida. E o 
discipulo comungou com os mestres na projegao desta Casa, 

nos anos iniciais de sua existencia. 
Ja em sessao plenaria de 18 de outubro de 1918, vos vos 

pronunciaveis a respeito da capacidade civil da mulher 
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casada, opinando que o Codigo Civil, introduzindo notaveis 
reformas no direito patrio, ampliou tal capacidade, situando-
se em posigao intermediaria entre os extremos da incapaci
dade geral, da antiga legislagao e a capacidade sem limites 
de legislagoes alienigenas. Essa materia voltou a preocupar-
vos, na monografia publicada em 1922 pela Livraria Aca-
demica, assim como na tese de livre escolha oferecida a 
Faculdade de Direito, em 1926, para o concurso de Direito 
Civil e na qual dissertastes sobre os Direitos da mulher 
casada sobre o produto de seu trabalho. A tese obrigatoria 

foi sdbre a Posse dos direitos pessoais, tema ja versado 
magistralmente pelo Conselheiro Ruy Barbosa e no qual 
puzestes o cunho de originalidade e a clareza, que distin-
guem todos os vossos trabalhos. 

No concurso para a catedra de Direito Civil, vaga merce 

da jubilagao do professor Jose Ulpiano Pinto de Souza, 

estavam inscritos seis candidatos. Tres apenas se subme-

teram as provas regulamentares e nelas colhestes a palma 

da vitoria, classificando-vos em primeiro lugar. 

Tenho bem viva a lembranga desse prelio magnifico, 

em que, argiiido pela Comissao Examinadora, composta dos 

professores Octavio Mendes, Spencer Vampre, Jose Augusto 

Cesar e Manuel Pacheco Prates, sobre as dissertagoes apre-

sentadas, revelastes vossos invulgares dotes de polemista e 

perfeito conhecimento da materia em foco. E a prova 

didatica, que versou sobre o tema — Da responsabilidade 

civil do Estado pelos atos do Poder Judiciario — , demons-

trou, para os que nao vos conheciam de perto, o expositor 

liicido que sois, dotado de uma memoria surpreendente e 

inteiramente seguro da doutrina esposada. Tivestes, da 

quase unanimidade da Congregagao, a nota maxima e 

obtivestes a media geral de 9,75. 

Estaveis entao em plena maturidade. Ascendestes a 
catedra no esplendor dos 35 anos e o vosso ingresso no 
professorado universitario abriu uma fase nova em vossa 
carreira de jurista. 



— 324 — 

Convidado, em 1929, pelo dr. Levi Carneiro, presidente 
do Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, para 
proferir uma conferencia, no Curso de Altos Estudos Ju
ridicos, inaugurado por Clovis Bevilaqua, vossa atragao pelo 
Direito Comparado iria levar-vps a estudar O Direito de 
Familia na Legislagao Sovietica, trabalho esse que vos 
inspirou os comentarios que fizestes ao Codigo das leis do 
casamento, da familia e da tutela, precedidos de uma 
exposigao e critica do sistema, compendiados no volume 
Direito da Familia dos Soviets. 

Voltou-se entao a vossa atividade para o campo do 
Direito Publico. Escrevestes, para As novas tendencias do 
Direito Constitucional, de Mirkine-Guetzevitch, vosso amigo 
de Paris, o Prefacio para a edigao brasileira de sua obra. 
E realizastes na Faculdade de Direito, em 1933, o notavel 
curso de extensao universitaria sobre as Novas formas de 
organizagao politica. Cumpre ainda por em destaque vosso 
Esbogo de Constituigao Federal, fruto dos debates travados 
no Instituto em torno da materia. Tudo assim estava vos 
indicando para a cadeira de Teoria Geral do Estado, do 
Curso de Doutorado e na qual fostes investido apos a 
transferencia da Faculdade de Direito para o Estado de 
Sao Paulo, pelo decreto n. 24.102, de 10 de abril de 1934. 

Ao deixardes, em 1954, as fungoes governamentais, em 
que tao assinalados servigos prestastes ao nosso Pais, pu-
destes retornar a vossa tenda de trabalho e prosseguir em 
vossa fecunda produgao cientifica. Vossos pareceres foram 
sempre disputados, para aclarar as mais intrincadas con-
tendas judiciarias. E pudestes entao, gozando de relativa 
calma em vossa vida, dedicar-vos a obra maxima de vossa 
atividade de mestre do Direito Civil, publicando o 2.° volume 
de O Direito e a vida dos Direitos, cujo 1.° volume, em dois 
tomos, e de 1952, assim como a recentissima monografia 

sobre Ato juridico. 

Nessas obras de tao alto merecimento selastes definiti-
vamente vossa reputagao de filosofo e de jurisconsulto. Nao 
vos limitastes a exposigao fria da materia, como decorre do 
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exame da legislagao. Descestes a perquirigao dos principios 
que inspiraram essas normas, a fundamentagao filosofica 
desses principios, tragando-lhes a doutrina verdadeira. 

Merece lido e meditado o capitulo introdutorio de O 
Direito e a vida dos Direitos. Sao paginas de fino lavor 
literario e constituem a estratificagao de uma cultura 
sedimentada em bases de uma convicgao profunda, firmada 
em quarenta anos de estudo e de reflexao. 

No instante em que "para se estudar o direito, ou para 
aplica-lo, ja nao se parte do estudo do homem, de sua 
personalidade, de sua natureza de ser dotado de vida fisica 
e psiquica, isto e, material, mental, moral e espiritual," o 
vosso livro constitui um toque de rebate, para que se re-
tornem aos principios eternos, que constituem a essentia da 
propria dignidade humana. E m sua Mensagem de Natal, de 
1944, Pio XII proclamava que, "longe de ser o objeto, ou 
como que simples elemento passivo da vida social, o homem 
e, pelo contrario, e deve ser e permanecer, o seu sujeito, o 
seu fundamento e o seu fim". Conceito esse que o Santo 
Padre Joao xxm, na Mater et Magistra, definindo os fun-
damentos da doutrina catolica, assim reafirma: "0 ponto 
principal dessa doutrina e que os homens, cada um em 
particular, constituem, necessariamente, o fundamento, a 
causa e o fim de todas as instituigoes sociais"... 

Recordastes o episodio referido por Tolstoi, de u m 
oficial russo, que batia em um soldado desviado da fileira. 
"Nao tem vergonha em tratar por este modo um seu se-
melhante? Voce nunca leu os Evangelhos?" inquiriu o 
escritor; ao que o militar, seu colega, retorquiu: "E voce 
nunca leu os regulamentos militares?" E concluis, citando 
Julien Benda, que "todos quantos quiserem regular o ma
terial, o temporal, pelo espiritual, sempre receberao esta 
resposta"... 

Firmais a vossa doutrina em termos indisputaveis, 
sustentando que o direito nao e apenas "um conjunto de 
regras tecnicas destinadas a disciplinar certos fatos sociais, 
a medida em que se manifestam, sem visar u m fim superior, 
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u m fim mais alto do que a solugao imediata, empirica e 
material, de um conflito. Se, em harmonia com a natureza 
do homem, criatura dotada de razao e de consciencia, o 
direito disciplina a vida social, apos haver estabelecido esta 
disciplina, nao abandona o ser humano a sua propria sorte, 
antes, langa-o no caminho da perfeigao, do desenvolvimento 
e do progresso, nao so de sua vida fisica, mas tambem de 
sua vida psiquica, para constituir, por este modo, sim, uma 
coletividade melhor formada por seres melhores". 

Conscio das dificuldades existentes, agravadas sobre-
maneira nestes dez anos decorridos apos a enunciagao 
desses conceitos, a voz da experiencia inspirou-vos estas 
frases lapidares: "As transformagoes, quando nao se pro-
cessam por meios revolutionaries, processam-se por via de 
legislagoes desordenadas, tumultuarias, que so com o tempo 
se condensam e restabelecem a continuidade historica do 
Direito. E nessa fase, mais do que em qualquer outra, que 

o jurista deve intervir e reafirmar os principios basicos do 

Direito, cujo sacrificio importaria o da inteira ordem 

juridica e o rompimento brutal com o passado". 

Assim falou o jurista e o patriota. Assim julgam os 

homens de pensamento e de responsabilidade. Medite a 

mocidade sobre essas palavras e as propague. Saibam os 

homens da lei fixar nos Codigos os principios inelutaveis, 

a que a sociedade ha de subordinar-se, se nao quiser perecer. 

A vossa ultima obra, Ato juridico, deveria constituir 

uma parte da anterior. Pela extensao da materia, resol-

vestes fosse ela um trabalho autonomo. Modestamente a 

qualificastes de simples ensaio; mas, na verdade, e uma 

monografia que nao encontra similar em nossa literatura 

juridica. 

Dividistes o livro em quatro titulos: (a) os fatos juri
dicos e sua classificagao, os atos juridicos e suas especies; 
(b) os requisitos dos atos juridicos, pressupostos e elementos 
essentials; (c) o conflito entre os elementos volitivos e a 
declaragao; (d) os elementos acidentais dos atos juridicos. 
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Examinastes nesse volume todas as doutrinas, medi-
tastes sobre a opiniao dos autores, perquiristes outras 
legislagoes. Sao 462 paginas, que se leem com encantamento 
e proveito, pela lucidez da exposigao, abundancia de dou
trina, indicagao completa das fontes. Como em O Direito 
e a vida dos Direitos, poderieis repetir neste passo: "Nem 
pensei em afastar, de mim, a obsessao de ser claro, adver-
tido, embora, de que a clareza tem o defeito de fazer parecer 
superficial. Nao inferi desse aviso a conveniencia de ser 
obscuro, para parecer mais profundo". . 

Ato juridico seria a vossa obra definitiva se, no albor 
de vossos primeiros setenta anos, nao dispuzesseis ainda de 
uma resistencia fisica insuspeitada e de um vigor intelectual 
que vos assegura uma posigao de primeira plana, entre os 
jurisperitos e os pensadores brasileiros. De vos esperam os 
estudiosos os volumes complementares de vossa obra de 
direito civil, nos quais abordareis os Momentos e vicissi
tudes dos direitos, desde o seu nascimento ate a sua extin-
gdo, assim como a Teoria geral dos direitos em especie. 

Senhor professor Vicente Rao, o Instituto dos Advo
gados de Sao Paulo, cuja presidencia exercestes em dias 
preteritos, festeja hoje em vos o termino de uma gloriosa 
carreira de professor universitario. Mas, nao nos equivo-
quemos: o vosso magisterio continua. Atraves dos livros 
que escrevestes e daqueles que ides publicar, continuareis 
difundindo pelo Pais os frutos de uma grande cultura. 
Deixastes, em verdade, de ser o professor; mas, permaneceis 
o mestre de direito que sempre fostes. Esse o laurel que vos 
cabe, com inteira justiga; e nao poderieis ambicionar mais 
alta recompensa. 


