
CONFERfiNCIAS E DISCUBSOS. 

Dino Bueno*. 

J. J. Cardozo de Mello Neto 
Professor Bmerito da Faculdade de Direito 

da Universidade de Sao Paulo. 

A Congregagao dos Professores da Faculdade de Direito 
de Sao Paulo, pela voz daquele que, por te-lo conhecido 
pessoalmente e por si e pelos seus com ele privado, foi o 
preferido, reservou esta noite para relembrar, como ligao, 
a existencia do Prof. ANTONIO DINO DA COSTA BUENO, cujo 
centenario de nascimento ora se comemora. 

Surgiu para a vida, so, sem ajuda, mas com um 
programa. 

Realizou-o. Foi assim um exemplo de tenacidade. A 
vitoria de uma vontade. 

Ei-lo, nesta Casa, menino, aos 16 anos, modesto, apli
cado, contando consigo mesmo e mais ninguem. 

Entra discretamente. Ja, no 2.° ano, porem, dentre as 
provas escritas surge uma, com a nota — otima — a linica 
da epoca. 

Seria a de algum dos estudantes de brilho academico, 
que tantos havia naquele tempo, oradores e poetas, futuros 
juristas de prol? Nao. 

Era um jovem filho de Pindamonhangaba, cujo nome 
pela primeira vez se ouviu nas Arcadas para, de entao em 
diante, nelas perenemente ressoar. 

Esta nota e a consequente distingao, no exame oral, 
constituiram, fora de diivida, aquelas por ele mesmo refe-
ridas "circunstancias academicas, ocorridas no decurso do 

*. Discurso pronunciado em sesao solene da Faculdade de Direito, 
por ocasiao do primeiro centenario do nascimento do Prof. Dino Bueno, 
ocorrido em dezembro de 1954. 
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meu segundo ano de estudos, que deixaram assentado no 
meu espirito o proposito firme e decidido de conquistar, 
pelo meu esforgo, o grau de doutor e, em seguida, uma ca
deira de lente na Faculdade de Direito". 

E continua: "Eu havia assentado esse proposito, 
quando apenas iniciava os meus dezesete anos de idade". 
Sem familia valorosa, sem recursos, dificilimo seria reali-
za-lo; mas a minha sorte estava langada — "alea jact est", 
e, para ela, eu so podia contar com o meu esforgo. Estudei 
para isso e para isso encaminhei minha vida". 

Logo no ano seguinte, ja promotor publico da Capital, 
defende teses e e aprovado unanimemente. 

Sua satisfagao sente-se nessa simples anotagao: "No 
dia 9 de novembro de 1876, (um ano apos a formatura) 
tive a honra especial de sentar-me no doutoral da Faculda
de, logo abaixo do lente mais novo — Dr. JOAQUIM AUGUSTO 
DE CAMARGO. 

No ano seguinte, inscreve-se a vaga de substituto. E 
habilitado, mas a nomeagao cabe a LEITE MORAIS. 

E m 1882, abrem-se quatro concursos. DINO B U E N O em 

todos se inscreve e concorre a tres. 

No primeiro, a classificagao cabe a JOAO MoNTEmo, mas 
o nomeado e VICENTE MAMEDE. 

No segundo, e nomeado JOAO MONTEIRO, novamente clas-
sificado em 1.° lugar. 

Ao terceiro nao se apresenta. 

Ao quarto concorre com BRASILIO MACHADO e LOPES 

DOS ANJOS. 

Classificado em 1.° lugar, e nomeado. 

Tres concursos no espago de doze meses! So quem por 
essas provas passou pode avaliar a intensidade do esforgo 
intelectual e fisico daquele mogo que, ao estudo, teria de 
acumular o trabalho de Promotor Publico da Capital. 

Mas, o que nos deixou admirado, ao termos a vista as 
provas dos sucessivos concursos, foi o patente progresso dos 
estudos do candidato. 
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Suas dissertagoes sao todas bem langadas, Nenhuma 
divagagao; a materia e somente ela. Mas, so a ultima e 
que da a medida do que iria ser o futuro lente de Direito 
Civil. A adogao que efeitos produz entre nos, atualmente? 
de uma perfeita seguranga de doutrina e exposta com aquela 
clareza que, aperfeigoada pelo uso da catedra, fez de DINO 
BUENO, sem contestagao, o professor de mais marcada capa
cidade didatica do seu tempo, 

A data da promogao de DINO BUENO a lente Catedra-
tico (1890), coincide com a formagao da que, com justiga, 
podemos chamar — Grande Congregagao. 

Se, no passado, iluminaram a Catedra CRISPINIANO, 

CARRAO, RIBAS, JOSE BONIFACIO, O Mogo, JUSTINO, DUARTE DE 
AZEVEDO, DUTRA RODRIGUES, foram esses, no entanto, indivi-
dualidades isoladas que salpicaram a Congregagao no es-
pago dilatado de sessenta anos. 

A epoca aurea foi aquela que se me apresentou aos 
olhos assombrados de 1.° anista. 

O venerando RAMALHO, de 90 anos, presidindo um con
curso em que julgavam JOAO MONTEIRO, BRASILIO MACHADO, 
DINO BUENO, JOAO MENDES JUNIOR, PEDRO LESSA, ESCOREL, 

ALMEIDA NOGUEIRA, HERCULANO DE FREITAS, PINTO FERRAZ, 

AMANCIO DE CARVALHO, MANUEL VILABOIM, CAMARGO ARANHA, 

GABRIEL DE REZENDE, REINALDO PORCHAT, CANDIDO MOTA, JOSE 

ULPIANO, OLIVEIRA COUTINHO, ALCANTARA MACHADO, DARIO 

RIBEIRO. 

Dentre essa pleiade, DINO BUENO estava na primeira 
linha. 

Respeitado pelos colegas, admirado e amado pelos seus 
discipulos, demos a palavra a um dos maiores deles, que 
tambem foi dos maiores entre nos: FREDERICO VERGUEIRO 

STEIDEL que, falando em nome da Congregagao, no ato da 
posse do diretor, assim se expressou: 

"Vos que o ouvis diariamente, na sua Catedra de Di
reito Civil, que ele tanto eleva, sabeis quao clara, convin-
cente e amena e a sua palavra, e conheceis tao bem como 
eu que, como tantos outros lentes da atual Congregagao, ti-
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vemos a honra de ser seus discipulos, os seus inestimaveis 
dotes de Professor, claro na exposigao, metodico ao desen
volver os assuntos, profundo nos conceitos que emite e 
assiduo nos seus trabalhos. A admiragao que inspira a 
figura circunspecta do nosso Diretor estende-se fora dos 
muros deste velho Convento". 

Mais tarde, 40 anos depois de ter ouvido do Dr. DINO 
a primeira aula de Direito, FREDERICO STEIDEL promove a 
comovedora repetigao de uma ligao do Mestre. 

"Sem o auxilio de uma nota, com voz cristalina, DINO 
B U E N O reeordou a prelegao de Direito Natural com que se 
despediu da turma e que versava sobre as fungoes do Estado. 
Agigantou-se na Catedra e mostrou que ainda era o mesmo 
extraordinario Professor, de tantas geragoes, o didata por 
excelencia, cuja palavra tinha a limpidez da agua da fonte" 
(Conferencia de GONTIJO DE CARVALHO na Universidade de 
Minas Gerais). 

E m 1908, ascende DINO B U E N O a diretoria da Faculdade, 

onde se conserva durante quatro anos. 

Fazia exatamente dezoito anos que nao se pregava um 
prego na Academia, nao se caiava uma parede — quasi 
todas esburacadas. Nao se comprava u m banco escolar. 
Nao se cuidava da biblioteca. Sob o aspecto material, tudo 
era uma lastima. 

Isso apos a diretoria do conselheiro PADUA FLEURY, sob 
cuja diregao o convento tomou o aspecto que manteve ate 
sua demoligao. Na proveitosa administragao deste, foram 
abertas as tres portas de frente do predio (anteriormente a 
entrada era pela Igreja de Sao Francisco), construidas as 
escadas laterals que levavam ao 2.° andar, melhorada a 
Biblioteca e o mobiliario, que ainda assim permaneceu de 
uma pobreza frantiscana. 

O novo diretor tem, como sempre, um programa e vai 
executa-lo. 

Comega por reincorporar a parte reservada ao extinto 
Curso Anexo, que estava inteiramente abandonada, as como-
didades da Academia: eram mais quatro salas de aula que 



— 316 — 

surgiam. Moderniza, pela primeira vez, o mobiliario que, 
no nosso tempo, consistia em bancos de madeira para cinco 
estudantes. Surgem as primeiras cadeiras isoladas. Faz 
obras completas de pintura e conservagao. Manda construir 
a Sala da Congregagao por sobre a Sacristia do Convento 
dotando-a de mobiliario apropriado e considerado ate lu-
xuoso para a epoca. Dantes a Congregagao reunia-se em 
torno de uma mesa comprida, com o Diretor na cabeceira. 
Reforma integralmente o salao nobre, que toma aspecto 
majestoso. Cria a galeria dos diretores. Restaura a ordem 
na Biblioteca. Impoe a disciplina entre os funcionarios. 
Suavemente, antes pelo exemplo do que por palavras, torna 
mais freqiientes os alunos e... os colegas. 

Ao Conselheiro FLEURY e a DINO BUENO ficou devendo 
esta Casa o conforto minimo que os estudantes e lentes ti-
veram antigamente, linico cabivel diante da mesquinhez 
das verbas federals. Como a ALCANTARA MACHADO, dentre os 
mortos, deve a geragao presente o ambiente de bem-estar e 
de convite ao estudo que o novo convento oferece. 

Os homens do Direito, no Brasil, ao tempo do DR. DINO 
BUENO, jamais se insularam na atividade privada. Jamais 
se limitaram os advogados a advogar, os lentes a ensinar. 
A natureza de sua atividade, que os levava a agir dentro 

da sociedade, que o Direito preside, criou neles o espirito 

publico que se manifesta pela agao politica, tornada assim 

fungao normal do bacharel de Direito. 

A essa regra, nao constituiu excegao o DR. DINO BUENO. 

Ao contrario, foi desde os bancos academicos um politico no 

alto sentido do termo. Nasceu politico, viveu dentro da 

politica, e politico morreu. 

Filiado ao grande e forte Partido Conservador, a ele 

se manteve fiel ate sua extingao na repiiblica. 

Dedicou-se, desde logo, a sua cidade natal — a querida 

Pindamonhangaba, que nunca esqueceu, a qual doou bens 

materials valiosos, a qual serviu pela assistencia continua 
e diregao permanente da politica local. 
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Tendo, com seus companheiros do Partido Conservador, 
aderido a Repiiblica, algou-se ate a presidencia do Partido 
Republicano Paulista. 

Secretario do Interior na presidencia CAMPOS SALES; 

deputado federal em 1894, voltou a camara, onde teve 
assento em 1900 e 1901, tambem no governo Campos Sales, 
como lider da maioria. 

Sua atuagao em defesa do governo do grande paulista 

foi decisiva e, ainda hoje, e relembrada. 
Sua reconhecida aptidao juridica foi aproveitada na 

comissao revisora do Codigo Civil, como mais tarde o 
seria na elaboragao do projeto do Codigo do Processo do 
Estado de Sao Paulo. 

Preferindo permanecer em Sao Paulo, para nao aban-
donar o ensino nesta nossa e sua casa, foi eleito senador 
estadual em 1904 e no Senado permaneceu ate 1930. 

Durante um quarto de seculo o DR. DINO B U E N O repartiu 
sua atividade entre a Academia e o Senado. 

Foram por certo os mais belos anos de sua existencia, 
porque transcorridos dentro da vitoria. Com o tempo, tor-
nou-se o oraculo daquele ramo do poder publico estadual, 
ao qual ficamos devendo o equilibrio na legislagao e na 
politica, que contribuiu, em magna parte, para 6 respeito 
por Sao Paulo no seio da Federagao. 

Membro permanente da Comissao de Recursos Muni
cipals e dela relator nos mais espinhosos casos, contribuiu 
com suas luzes e experiencia para, em sentengas, que no 
fundo o eram as decisoes proferidas, conter o Senado tanto 
as demasias das Camaras Municipals como as do proprio 
Poder Executivo. 

Aparentemente frio, ao primeiro contacto sentia-se, com 
o convivio, que a atitude era apenas uma defesa, para nao 
deixar transbordar o coragao. 

Disso tivemos a prova num incidente que peco venia 
para relembrar. 

O senador R A U L CARDOZO DE MELLO relatava, em memo-

ravel discurso, a inominavel violencia de que tinha sido 

21 
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vitima por parte de certas autoridades no decurso da re-
volta de 1924 quando, em determinado momento, com voz 
impossivel de definigao, exclamou: "Aqui tem o Senado 
(exibindo uma corda) para sua edificagao e da nossa civi
lizagao, a corda com que fui amarrado". 

As fisionomias dos senadores crisparam-se. Os olhares 
se fixaram na mesa: o presidente do senado chorava. 

O coroamento da vida piiblica do Prof. DINO B U E N O 

realizou-se quasi no fim de sua existencia, ao ̂ assumir, 
como presidente do senado, a presidencia do Estado. 

Pena foi que nao a houvesse exercido, num quadrienio 
proprio e na plenitude de suas forgas. Ele a merecera e 
mais ainda Sao Paulo, para sua grandeza. 

Relembrada esta a vida de ANTONIO DINO DA COSTA BUENO, 
repartida, como se viu, entre a Academia, que ele teve 
sempre no coragao, e o Brasil, a quem serviu pela inteligen-
cia, sem jactancia; pela austeridade, sem ostentagao. 

U m dia, DINO B U E N O pediu a seus netos que lhe ofere-
cessem um estandarte da Faculdade de Direito e, aos filhos, 
uma bandeira nacional; ambos em miniatura, u m e outro 
em seda e bordados a ouro. 

So no dia da morte se soube para que os queria. Eu 
os vi, comovido: o estandarte da Academia, sobre o coragao; 
a Bandeira Nacional, sobre a cabega. 


