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Releia este texto de Jos�e Leite Lopes, que �e fundamental para

a compreens~ao da extraordin�aria importância de uma pol��tica

cient���ca nacional bem planejada (Darcy Ribeiro, Carta n
0 10,

pg. 171, 1994).

A ciência moderna nasceu no s�eculo XVII e tornou-se associada �a emergência do
capitalismo nos pa��ses europeus ocidentais. Pouco a pouco, as inven�c~oes emp��ricas de
m�aquinas e mecanismos, o estudo da natureza no laborat�orio, a procura de novos produ-
tos e a compreens~ao das leis naturais forneceram os instrumentos para a transforma�c~ao
cient���ca e tecnol�ogica do mundo. Ao mesmo tempo, em outras civiliza�c~oes e sociedades,
muitas das quais subjugadas pela conquista e pela guerra, n~ao ocorreram processos simi-
lares. Imersas em contextos hist�oricos diferentes, sujeitas a for�cas econômicas, pol��ticas,
culturais e religiosas espec���cas, essas sociedades n~ao desenvolveram a busca do conheci-

mento cient���co | ou n~ao lhes foi permitido continuar tal desenvolvimento { e, portanto,
perderam ferramentas b�asicas para a transforma�c~ao do mundo e mesmo para assegurar
sua pr�opria sobrevivência.

Uma vez que a desigualdade entre as na�c~oes foi estabelecida, em virtude de suas di-
ferentes formas de intera�c~ao com o mundo f��sico, as for�cas econômicas e pol��ticas foram
levadas a agir de maneira a aumentar essa desigualdade2 E o desenvolvimento das so-
ciedades industrializadas emergentes, aparentemente, veio associado com a domina�c~ao
econômica e pol��tica de outras sociedades, as atuais na�c~oes subdesenvolvidas ou, se pre-
ferem mudar a nomenclatura, os pa��ses menos desenvolvidos.

Na Am�erica Latina, como se sabe, os espanh�ois e portugueses conquistaram os povos
nativos deste continente, e �zeram esfor�cos para destruir seus sistemas religiosos e suas
realiza�c~oes culturais. As civiliza�c~oes nos Andes | que culminaram nos Incas |, no
planalto do M�exico e na pen��nsula de Iucatan { que terminaram com os Aztecas e os
Maias { atingiram n��veis importantes de desenvolvimento material e cultural antes da
invas~ao, na primeira metade do s�eculo XVI.

1J. Leite Lopes �e doutor em F��sica pela Universidade de Princeton e professor em�erito da Universidade
de Estrasburgo.
Artigo publicado na revista Pesquisa Naval n0 5, outubro de 1992, sob o t��tulo Que ciência, para qual
sociedade e em que mundo?

2LOPES, J. Leite, Science for Development { A View from Latin America, Bull. Atomic Scientists,
22, 1966, p. 7.
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A matem�atica, que inclu��a a utiliza�c~ao do n�umero zero, e conhecimentos astronômicos,
que inclu��am a predi�c~ao de eclipses, foram realiza�c~oes dessas civiliza�c~oes, que tamb�em de-
senvolveram t�ecnicas em arquitetura, agricultura e engenharia, bem como uma extraor-
din�aria cultura art��stica, transmitida de gera�c~ao em gera�c~ao.

A substitui�c~ao das culturas locais por aquelas da Europa Ocidental, como as trazidas
pela Espanha e Portugal, n~ao levou contudo a um desenvolvimento cient���co em nossa
parte do mundo, como o que estava ocorrendo na Europa.

�E verdade que a Espanha e Portugal �zeram realiza�c~oes magn���cas que culminaram
com a descoberta de continentes atrav�es do desenvolvimento da arte e da ciência da
navega�c~ao. Alguns fatores, no entanto, como o grande poder exercido pelas autoridades
religiosas nesses dois pa��ses, os impediram de participar na cria�c~ao europ�eia da ciência no
s�eculo XVII.

Apesar de dif��ceis condi�c~oes de trabalho, muitos cientistas talentosos �zeram trabalhos
importantes em muitos pa��ses de nosso continente, sobretudo depois da segunda metade
do s�eculo XIX. De grande interesse �e ver que o estado de dependência pol��tica e econômica
dos nossos pa��ses n~ao poderia permitir o orescimento da cultura e da ciência. As colônias
das Am�ericas Central e do Sul eram vistas como lugares ricos em mat�erias-primas para
ser exportadas para os pa��ses capitalistas em expans~ao na Europa. E estes, por sua vez,
exportavam seus produtos industriais. \N~ao �e injusto dizer que (a Am�erica Latina) salvou
a ind�ustria britânica do algod~ao na primeira metade do s�eculo XIX, quando se tornou o
maior mercado para as exporta�c~oes inglesas?3

Enquanto, na Am�erica do Norte, a Guerra de Liberta�c~ao, em 1776, teve êxito, produ-
zindo desde aqueles not�aveis estadistas e homens de culturaa, como Thomas Je�erson e
Benjamin Franklin, no Brasil, a Incon�dência Mineira foi reprimida e seus inspiradores,
como Tiradentes, eliminados.

A proclama�c~ao da independência pol��tica, no s�eculo XIX, n~ao mudou a natureza do
sistema econômico na Am�erica Latina | foi, em lugar disso, uma abertura para a do-
mina�c~ao pela Gr~a-Bretanha. Ao mesmo tempo, estava tomando forma uma ideologia que
estabelecia que o processo de desenvolvimento econômico era uma esp�ecie de jogo, de
livre competi�c~ao, onde os povos mais inteligentes e dinâmicos tinham sucesso. De fato, a
domina�c~ao econômica e pol��tica impedia outras sociedades de competir nesses jogos4

E dentro de nossos pa��ses, as classes dirigentes nacionais associadas �as classes dirigentes
das potências estrangeiras dominadoras desenvolveram uma ideologia segundo a qual nos-
sos pa��ses teriam como voca�c~ao a exporta�c~ao dos materiais brutos necess�arios �a expans~ao
dos pa��ses capitalistas industrializados. Uma sociedade escravagista desenvolveu-se, a
educa�c~ao b�asica do povo foi rejeitada (at�e hoje� � � ).

\Era aceito", diz Velho, \que n�os (no Brasil) nunca ser��amos capazes de produzir
bens materiais t~ao bem quanto a Inglaterra e outros pa��ses, e que se tent�assemos fazê-lo
e nos torn�assemos protecionistas, n�os certamente sofrer��amos retalia�c~oes sobre as nossas
exporta�c~oes agr��colas"5

Subsequentemente, a transforma�c~ao das economias dos pa��ses latino-americanos, pela
industrializa�c~ao, chamada de substitui�c~ao das importa�c~oes, iniciada no come�co do s�eculo

3HOBSBAWN, Eric. J., Industry and Empire, Peguin, London, p. 146.
4LOPES, J. Leite. Science and Development, Interciência 2, 1977, p. 139.
5VELHO, O.G. Capitalismo Autorit�ario e Campesionato, Difel, S~ao Paulo, 1976.
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XX, teve como conseq�uência direta a importa�c~ao e a imita�c~ao de produtos e de meios de
produ�c~ao inventados alhures, a aquisi�c~ao de tecnologia, desenvolvida nos pa��ses avan�cados.

�E por conseguinte importante enfatizar que o car�ater da dependência econômica foi
deixado essencialmente intocado, ainda que sob outra forma, quando os pa��ses latino-
americanos cessaram de ser colônias formais da Espanha e de Portugal. A procura de
produtos manufaturados iguais ou similares �aqueles que eram importados levou imedia-
tamente a uma dependência tecnol�ogica em rela�c~ao ao estrangeiro { os conhecimentos
cient���co e tecnol�ogico necess�arios �a industrializa�c~ao na Am�erica Latina j�a estavam incor-
porados nas m�aquinas e instala�c~oes importadas do estrangeiro.

Paralelamente a essa situa�c~ao da economia, a imagem crist~a medieval do mundo foi
imposta na educa�c~ao. Universidades foram fundadas tardiamente na Am�erica Latina
{ e as exce�c~oes n~ao mudam a regra geral da falta de educa�c~ao cient���ca e seu efeito
subseq�uente na vida de nossas na�c~oes. �E claro que a ausência de ind�ustrias implicava
a falta de necessidade de institutos de pesquisa cient���ca e tecnol�ogica. E talvez n~ao
seja exagero dizer que as universidades que foram fundadas cedo na Am�erica Latina, no
s�eculo XVII, eram mais centros dedicados ao estudo da cultura de inspira�c~ao medieval
desenvolvida na Espanha e em Portugal.

Nas �ultimas d�ecadas, foi feito um certo esfor�co para o desenvolvimento das universida-
des e institutos cient���cos emmuitos pa��ses da Am�erica Latina. Em seguida ao processo de
industrializa�c~ao, foram fundadas ou foram apoiadas e desenvolvidas muitas universidades
e institutos de pesquisa. Por outro lado, deixou-se sem solu�c~ao o problema da educa�c~ao
b�asica generalizada { um problema que amea�ca a pr�opria estabilidade desses pa��ses.

Apesar dessa expans~ao do sistema universit�ario, da ciência e da cultura, o fato �e que as
ind�ustrias cujos propriet�arios s~ao latino-americanos dependem basicamente de maquin�ario
e tecnologia importados.

Os industriais latino-americanos nunca se preocuparam com a pesquisa tecnol�ogica
necess�aria para a melhoria da qualidade e a inven�c~ao dos seus bens industriais. Associados
a empresas estrangeiras das quais elas compram equipamentos e assistência t�ecnica, as
ind�ustrias nacionais na Am�erica Latina quase nunca demandaram servi�cos t�ecnicos aos
institutos tecnol�ogicos nacionais6 Dessa forma, as universidades latino-americanas têm
sido geralmente dissociadas dos estudos para projetos econômicos: cientistas e tecn�ologos
n~ao s~ao chamados para ajudar na tomada de decis~oes fundamentais para a formula�c~ao
dos programas de desenvolvimento econômico desses pa��ses.

Nos pa��ses industriais avan�cados, por outro lado, as m�aquinas e instala�c~oes que s~ao

inventadas dependem de pesquisa tecnol�ogica intensiva, e esta, por sua vez, est�a baseada

na pesquisa em ciência fundamental levada a cabo nos seus institutos e universidades.
O ��ntimo entrosamento da ciência com a tecnologia e a ind�ustria �e fundamental para
o desenvolvimento das na�c~oes industrializadas avan�cadas. Como esse entrosamento, at�e
hoje, n~ao pode realizar-se nos pa��ses cuja ind�ustria �e comandada do exterior e que recebe
do exterior conhecimentos e t�ecnicas, a pe�ca fundamental para o desenvolvimento cient���co
desses pa��ses �e inexistente. E o desenvolvimento econômico, a inven�c~ao de tecnologias e

6Cf. BIATO, F.A., GUIMAR~AES, E.A. de Almeida, e M.H. Poppe Figueiredo, Potencial de Pesquisa
Tecnol�ogica no Brasil, Minist�erio do Planejamento Econômico e Social, Bras��lia, 1971; LOPES, J. Leite,
Les Transferts de Technologie: L'exemple du Br�esil, em Plurisciences, Enciclopedia Universalis, Paris,
1978, p. 221.
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o respeito ao meio ambiente encontram obst�aculos intranspon��veis na falta de educa�c~ao
b�asica de grande maioria da popula�c~ao, na falta de preparo dos povos dessas na�c~oes para
o mundo moderno.

Em nossos pa��ses, na Am�erica Latina, n�os, cientistas e engenheiros-pesquisadores, es-
per�avamos ter condi�c~oes de contribuir, um dia, para seu desenvolvimento. As empresas
multinacionais, que têm seus pr�oprios laborat�orios de pesquisa no centro do sistema ca-
pitalista, produzem bens nos pa��ses { onde elas se estabelecem, principalmente para a
exporta�c~ao, assim como para o consumo de uma pequena fra�c~ao de nossas popula�c~oes.
Recomendando a ado�c~ao dessas pol��ticas, os tecnocratas utilizam o mito da transferência

de tecnologia. A instala�c~ao de f�abricas de empresas multinacionais claramente n~ao implica
nenhuma transferência de conhecimentos cient���cos ou t�ecnicos; as m�aquinas importadas
s~ao inventadas, projetadas e constru��das em outros pa��ses. Mesmo se deixarmos de lado a
quest~ao b�asica de saber se esses produtos industriais s~ao realmente aqueles de que necessi-
tam as nossas popula�c~oes, �e claro que o importante �e a capacidade de inova�c~ao tecnol�ogica
e n~ao o fato de que trabalhadores devem aprender quais bot~oes devem apertar para operar
as m�aquinas. A capacidade de inven�c~ao tecnol�ogica n~ao �e, infelizmente, transferida pelas
empresas multinacionais. A pesquisa, portanto, �e feita no estrangeiro, e a tecnologia vem
trancada em caixas-pretas.

A integra�c~ao da maior parte da Am�erica Latina no mercado econômico-cultural das
na�c~oes capitalistas industriais leva ent~ao, inevitavelmente, a uma agrava�c~ao da dependência:
a ciência e a cultura tornaram-se produtos importados de luxo { �as vezes produzidos lo-
calmente por e para uns poucos.

A entrada do capital estrangeiro deveria, ent~ao, vir acompanhada de investimentos na
pesquisa cient���ca e tecnol�ogica, de sorte que os nossos cientistas pudesssem encontrar
trabalho nos laborat�orios locais das empresas multinacionais.

Endogeniza�c~ao da ciência em qual sociedade?

�E portanto claro que, se quisermos discutir planos para o desenvolvimento da ciência
e da cultura em nossos pa��ses, se quisermos sugerir estrat�egias para o que �e chamado
endogeniza�c~ao das atividades nesses dom��nios, deveremos, antes, caracterizar claramente
as for�cas pol��ticas, econômicas e sociais que foram e s~ao um obst�aculo ao desenvolvimento
independente, ao enriquecimento de nossa heran�ca cultural, �a a�rma�c~ao de nossas identi-
dades nacionais. Como poder��amos sugerir uma estrat�egia para desenvolver uma cultura

e uma ciência end�ogenas, se os sistemas econômico e pol��tico profundos da sociedade em

quest~ao recusam essa endogeniza�c~ao, sup~oem que se o que foi inventado no estrangeiro �e

necessariamente o que devemos importar e comprar, em nome da modernidade?

Os objetivos da ciência

�A medida que acompanhamos a hist�oria maravilhosa da elabora�c~ao da nossa imagem
cient���ca do universo, somos tentados a dizer que a ciência �e um sistema de conhecimento
�unico e universal, politicamente neutro e situado acima das ideologias. As leis cient���cas
s~ao, �e claro, v�alidas, qualquer que seja o laborat�orio de qualquer pa��s onde se fa�cam
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experiências para veri�c�a-las. Mas a ciência n~ao �e apenas um cat�alogo de dados, nomes,
proposi�c~oes. A pesquisa cient���ca �e um processo dinâmico que inclui a intera�c~ao da
comunidade cient���ca com seu ambiente, com for�cas pol��ticas e sociais. As motiva�c~oes
para a pesquisa, seu planejamento e �naciamento n~ao s~ao politicamente neutros. Pois a
ciência, formando uma imagem interpretada do mundo, d�a-nos instrumentos para mud�a-
lo.

Quantas ind�ustrias surgiram da pesquisa fundamental pura, da mecânica e da termo-
dinâmica, dos ramos da qu��mica, das equa�c~oes de Maxwell, da teoria dos el�etrons e da
mecânica quântica?

A ciência temos dito { e gostamos de repeti-lo { trabalha para a humanidade, para o
benef��cio do homem, para a libera�c~ao do homem, do trabalho. A ciência e a tecnologia

s~ao, na verdade, t~ao poderosas a ponto de serem capazes de mandar homens ao espa�co

c�osmico. N~ao est~ao elas, contudo, impedidas de melhorar as condi�c~oes de vida das massas

pobres e exploradas na �Africa, na �Asia, na Am�erica Latina?

Ent~ao n~ao �e a ciência uma parte do sistema pol��tico e social das na�c~oes industriais
avan�cadas? Os resultados da pesquisa cient���ca e tecnol�ogica n~ao s~ao primariamente e
prioritariamente aplicados para a promo�c~ao do modelo de sociedade desses pa��ses , para
seus povos?

Existem, �e claro, aqueles que n~ao d~ao importância a essas quest~oes, que as escamo-
teiam.

Existem aqueles que, confrontados com mudan�cas pol��ticas nos pa��ses em desenvolvi-
mento, est~ao prontos a dizer que tipo de ciência deve ser desenvolvida. �E sugerido que os
pa��ses em desenvolvimento devem desenvolver apenas as assim chamadas tecnologias in-
termedi�arias, deixando os campos da ciência e da tecnologia avan�cada, a chamada grande
ciência, a ciência dif��cil, para as na�c~oes industrializadas.

Essa sugest~ao �e, claramente, inaceit�avel. �E claro que um dado pa��s com seus recursos
pr�oprios n~ao pode sempre desenvolver uma tecnologia escolhida arbitrariamente. Mesmo
os pa��ses da Europa Ocidental tiveram que unir seus meios �nanceiros e o trabalho de
seus f��sicos para estabelecer um laborat�orio de f��sica de altas energias { o CERN { de
modo a produzir caros equipamentos avan�cados, necess�arios para aprofundar o estudo da
estrutura mais ��tima da mat�eria.

Essa id�eia de juntar, de fundir recursos humanos e materiais entre universidades de
um pa��s e entre na�c~oes de uma dada regi~ao do mundo n~ao �e uma boa id�eia, boa para ser
imitada? Dessa maneira, a capacidade de pa��ses em desenvolvimento n~ao estaria sendo
aumentada, multiplicada por um fator signi�cativo, n~ao �cariam abertos a um grupo de
tais na�c~oes, campos de pesquisa em ciência e tecnologia, que nenhum desses pa��ses poderia
abordar isoladamente? �E claro que t�ecnicas desenvolvidas localmente, muitas das quais
foram substitu��das por tecnologias importadas e inadequadas, devem ser preservadas e
estudadas.

Mas o princ��pio segundo o qual as na�c~oes em desenvolvimento n~ao devem ter acesso a
certos campos do conhecimento �e inaceit�avel, seria uma tentativa de congelar a presente
divis~ao do mundo em na�c~oes ricas e pobres, de perpetuar a divis~ao internacional de
trabalho.

�E claro que tecnologias apropriadas no sentido de que sejam adequadas �nanceira-
mente, economicamente e ecologicamente, e que sirvam aos ideais de melhorar as condi�c~oes
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de vida da comunidade inteira, n~ao os interesses de uma minoria privilegiada, devem ser
recomendadas n~ao somente aos pa��ses em desenvolvimento, mas tamb�em aos pa��ses ricos
industrializados.

Veja-se o desperd��cio de energia, a queima indiscriminada de combust��veis f�osseis nos
pa��ses ricos. Veja-se a automa�c~ao indiscriminada de ind�ustrias e servi�cos onde h�a uma
enorme disponibilidade de m~ao-de-obra ociosa. Veja-se a instala�c~ao de computadores em
todos os lugares, com a agrava�c~ao subseq�uente do problema do desemprego.

�E como se a ciência e a tecnologia, sob o sistema capitalista, tivessem por objetivo
liberar o homem do trabalho, condenando-o ao \Chômage", a ser incapaz de encontrar
trabalho, a n~ao ter acesso aos requisitos b�asicos da vida.

Eu acredito, portanto, que n~ao haver�a signi�cado em urgir a formula�c~ao de estrat�egias
para o desenvolvimento cient���co e tecnol�ogico em nossas na�c~oes, se n~ao for analisada e
formulada uma estrat�egia pol��tica correspondente para mudar a con�gura�c~ao econômica
desses pa��ses.

Certamente, n~ao podemos ter êxito em realizar a modernidade da cultura, da ciência e
da tecnologia se n�os, cientistas dos pa��ses em desenvolvimento, n~ao discutirmos as for�cas
pol��ticas e econômicas b�asicas que impediram { atrav�es de nossa hist�oria { o desenvolvi-
mento de nossa capacidade de cria�c~ao, que desprezaram historicamente o papel do acesso
das nossas popula�c~oes �a educa�c~ao, �a sa�ude, �a alimenta�c~ao, que as tornem capazes de se
constituir em for�cas vivas e atuantes para o progresso, capazes de ter imagina�c~ao para
criar conhecimento novo.

Ciência para libera�c~ao

Antes de concluir, permito-me fazer umas poucas observa�c~oes adicionais. A primeira
observa�c~ao diz respeito �a rela�c~ao entre o trabalho individual de cria�c~ao dos cientistas e o
signi�cado social e pol��tico da ciência e da tecnologia. �E bastante claro que as motiva�c~oes
para o trabalho de pesquisa da parte de muitos cientistas n~ao têm nenhuma conota�c~ao
pol��tica ou econômica expl��cita. �E, aparentemente, o desejo de compreender e de resolver
problemas no seu campo especializado, ligado com a descri�c~ao, a correla�c~ao e, digamos,
a explica�c~ao de acontecimentos e objetos, com a descoberta de novas leis da natureza e
novas imagens do mundo, que incita muitos cientistas a fazer seu trabalho de pesquisa.
Realizando esse trabalho, eles desenvolvem intui�c~oes especiais, um sentimento de beleza
e elegância que somente cientistas pro�ssionais conhecem e que, provavelmente, n~ao s~ao
essencialmente diferentes dos sentimentos correspondentes desenvolvidos por artistas cria-
tivos, �l�osofos e escritores.

No entanto, �e o conjunto completo dos resultados do trabalho dos cientistas individuais
que constitui a ciência. O conjunto das leis da ciência, de pontos de vista te�oricos e de
t�ecnicas experimentais constitui um corpo de conhecimentos sobre o mundo f��sico que
tem uma forte intera�c~ao com a tecnologia, uma transforma�c~ao da ciência na arte de

criar substâncias, de inventar m�aquinas e construir mecanismos, que s~ao as ferramentas

para a transforma�c~ao do mundo de acordo com as necessidades dos homens, seus projetos

pol��ticos e sociais e suas necessidades econômicas.
Contribuiem para a constru�c~ao da ciência n~ao-somente os grandes inovadores, mas
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tamb�em os cientistas que d~ao contribui�c~oes menores e que s~ao tamb�em importantes na
sua procura de pormenores, consequências e aplica�c~oes de novas teorias fundamentais e
novas descobertas experimentais.

Existem ainda aqueles { provavelmente a grande maioria { que fazem seu trabalho de
pesquisa segundo programas e planos espec���cos, com o intuito de fazer descobertas de
interesse para um dado dom��nio pr�atico, tais como aqueles em campos espec���cos da f��sica
do estado s�olido, da eletrônica, da energia nuclear, da f��sica espacial, da biotecnologia e
das engenharias modernas.

O conjunto dos resultados vindos de toda essa variedade de trabalhos de pesquisa
constitui os v�arios dom��nios da ciência e n~ao seria correto dizer que esse conjunto n~ao tem
signi�cado econômico-social, e mesmo pol��tico. Claramente seria incorreto dizer isso da
f��sica da energia nuclear, somente porque o trabalho fundamental de Einstein, no assunto,
teve motiva�c~ao puramente te�orica.

A prop�osito disso, a ciência contemporânea alimenta todos os tipos de tecnologia que
s~ao respons�aveis por mudan�cas nos aspectos social, econômico e pol��tico do nosso mundo:
desde a tecnologia da produ�c~ao de alimentos at�e a tecnologia da produ�c~ao das armas mais
terr��veis e destruidoras. Os cientistas, portanto, est~ao naturalmente incitados a pensar
sobre as conseq�uências das suas pesquisas, mesmo se o seu trabalho pessoal envolve apenas
id�eias abstratas.

Os cientistas de pa��ses do Terceiro Mundo, em particular, s~ao naturalmente levados a
meditar sobre o papel que a ciência e a tecnologia podem ter na constru�c~ao de suas socie-
dades. Eles v~ao ver que as descobertas feitas nos laborat�orios de pesquisa e universidades
dos pa��ses avan�cados ser~ao �uteis �as grandes companhias desses pa��ses, que desenvolvem e
utilizam essas descobertas e as transformam em bens manufaturados e tecnologias espe-
ciais. Estas companhias ent~ao investem uma parte dos lucros no desenvolvimento desses
laborat�orios e vendem o resultado de seu trabalho de pesquisa a outros pa��ses, desprovidos
das bases para o desenvolvimento da ciência.

Num pa��s em desenvolvimento, com a economia dominada por essas empresas, o tra-
balho de pesquisa realizado em institutos de pesquisa e universidades nacionais, em geral,
n~ao �e aplicado em benef��cio do pa��s, pois essas empresas empregam e vendem seu pr�oprio
conhecimento cient���co e tecnol�ogico, importado nas receitas e projetos oriundos das pes-
quisas realizadas na matriz.

Cientistas dos pa��ses em desenvolvimento podem, ent~ao, di�cilmente escapar �a con-
clus~ao que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, nos seus pa��ses, pressup~oe a
busca de uma pol��tica cujo objetivo seja o bem-estar de toda a popula�c~ao.

As quest~oes seguintes s~ao ent~ao apropriadas: qual a ciência, em qual cultura, para

qual projeto de sociedade e em que mundo?

O objetivo da ciência e da tecnologia �e liberar o homem ou estabelecer um mundo
regido pela repress~ao dos muitos, pobres, pelos poucos, ricos?

Para mim, n~ao pode haver outra resposta: a ciência deve liberar o homem; e com
isso eu n~ao quero dizer liberar somente os homens e mulheres das sociedades avan�cadas {
devemos trabalhar para a libera�c~ao de todos os homens e mulheres em todos os lugares,
de modo que a ciência cumpra a sua voca�c~ao de universalidade e se torne um patrimônio
de toda a humanidade.


