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Apresentada como decorrência do esp��rito de indaga�c~ao do homem

e como instrumento de compreens~ao do mundo, a ciência, n~ao teria

sido ela moldada, mesmo em seus m�etodos fundamentais, pelo

modelo capitalista? N~ao caberia a um novomodelo, humanamente

mais justo, construir um novo sistema de saber e de investigar,

distinto do que est�a a caracterizar a ciência atual, seja no Ocidente

seja no Oriente?

Introduced as a result of the searching mind of the man and as

an instrument to understand the world, had the science not been

molded, even in its fundamental methods, by the capitalist model?

Would it not be up to a new and humanity fairer model to build

up a new system of knowledge and inquiry, as distinct from the

one that characterizes the present science, either in the West or

in the East?

Os artigos recentemente publicados em Opini~ao (n0 192, 9 de julho 1976) sobre a
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a responsabilidade dos cientistas, a
prop�osito da 28a Reuni~ao da Sociedade realizada emBras��lia, mostram a importância cres-
cente que est�a assumindo em nosso pa��s a quest~ao do papel e da signi�ca�c~ao da ciência na
sociedade contemporânea. A leitura desses artigos revivou-me a lembran�ca dos primeiros
encontros da SBPC a partir de 1948. Ali conheci e aprendi a admirar in�umeros colegas,
muitos deles especializados em dom��nios diferentes. Sobretudo eram caracter��sticas dessas
reuni~oes anuais o entusiasmo e a energia dos que fundaram, sustentavam e impulsiona-
vam a Sociedade | e n~ao podendo citar todos, n~ao posso deixar de evocar as �guras de
Maur��cio Rocha e Silva, em S~ao Paulo e de Haity Moussatch�e, no Rio de Janeiro. Desde
logo, a revista Ciência e Cultura come�cou a publicar n~ao apenas mem�orias originais mas
tamb�em artigos de revis~ao e cr��tica dos fundamentos e das aplica�c~oes da ciência em v�arias
especialidades.

Na f��sica, ao t�ermino da Segunda Guerra Mundial, aparecia no Brasil a primeira equipe
de pesquisadores treinados em grandes universidades da Europa e dos Estados Unidos, e
cuja forma�c~ao havia sido poss��vel gra�cas �a luta pela implanta�c~ao da investiga�c~ao cient���ca
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no Rio de Janeiro e em S~ao Paulo iniciada na d�ecada de 30 | nas Faculdades de Ciências
da Universidade de S~ao Paulo | de Theodoro Ramos e Armando de Sales Oliveira | e da
Universidade do Distrito Federal (Rio de Janeiro) | de An��sio Teixeira e Pedro Ernesto.

Para S~ao Paulo e para o Rio de Janeiro covergiam jovens de v�arias cidades brasileiras
atra��dos pelas novas Faculdades e, a partir de 1949, pelo Centro Brasileiro de Pesquisas
F��sicas. Mas devo salientar aqui o papel singular que desempenhou �aquela �epoca a atmos-
fera cultural do Recife, onde professores universit�arios dotados de extraordin�aria cultura
nas ciências b�asicas e com voca�c~ao para a pesquisa e para o ensino, exerceram grande
inuência na forma�c~ao de futuros f��sicos, matem�aticos e qu��micos brasileiros. Saliento
em particular as �guras de Luiz Freire na f��sica e na �loso�a das ciências, de Oswaldo
Gon�calves de Lima na qu��mica, de Newton Maia na matem�atica.

Paralelamente, tom�avamos conhecimento do movimento renovador nas artes e na cul-
tura, e era reconfortador, para quem regressava impressionado com os homens de saber
que integravam universidades e institutos de altos estudos no exterior | em Princeton, as
estrelas �xas e em deslocamento abragiam Einstein e Von Neumann, Pauli e Oppenheimer
assim como Am�erico Castro e Berttrand Russel, Toynbee e Erwin Panofsky | saber da
for�ca da nova arquitetura brasileira, de Portinari, da poesia de Bandeira e Drumond e
da gera�c~ao de 45, dos debates sobre cinema, da grandeza de Villa-Lobos, da poesia da
m�usica popular brasileira.

ComMoussatch�e e Herman Lent participei de uma primeira discuss~ao sobre a pesquisa
cient���ca no Brasil no Jornal de debates, de Mattos Pimenta em 1946 e o tema iria, a partir
de 1948, dominar as reuni~oes e simp�osios da SBPC.

Evoco as realiza�c~oes da d�ecada de 50 | a funda�c~ao do Centro Brasileiro de Pesquisas
F��sicas em 1949, do Conselho Nacional de Pesquisas em 1951, de institui�c~oes como o
Instituto de F��sica Te�orica de S~ao Paulo, os Institutos de Energia Atômica de S~ao Paulo,
de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro, a cria�c~ao de centros de pesquisa em Porto Alegre,
Fortaleza e Recife, o Centro Tecnol�ogico da Aeron�autica de S~ao Jos�e dos Campos e v�arias
universidades no Estado de S~ao Paulo.

Recordo-me que em reuni~oes de f��sicos promovidas pelo Conselho Nacional de Pesqui-
sas nos anos 50 para discuss~ao de programas de pesquisa e recursos �nanceiros correspon-
dentes, aconselh�avamos, juntamente com Lattes e Tiomno, a constitui�c~ao em Fortaleza
de um grupo que se dedicasse a iniciar estudos e pesquisas sobre energia solar.

Todas essas institui�c~oes, seus objetivos e programas de trabalhos foram temas de dis-
cuss~ao em reuni~oes anuais e em simp�osios da SBPC e os dirigentes de organiza�c~oes gover-
namentais eram convidados a expor e a submeter �a discuss~ao tais programas (lembro-me
em particular das reuni~oes sobre minerais radioativos na Faculdade Nacional de Filoso�a
em 1955-1956 e do Simp�osio sobre energia atômica em Belo Horizonte em 1958 ap�os a
instala�c~ao da Comiss~ao Nacional de Energia Nuclear).

Nos primeiros anos da d�ecada de 60, o problema da adequa�c~ao do ensino superior
ao surto de industrializa�c~ao no Brasil tendo em vista o progresso cient���co nos pa��ses de
grande desenvolvimento, cristalizou-se nas discuss~oes para a cria�c~ao da Universidade de
Bras��lia | universidade modelo que, tal uma nave espacial, deveria escapar �a intensa for�ca
gravitacional dos erros e estruturas das velhas universidades nacionais e utuando livre no
espa�co deveria �nalmente brilhar e apontar-lhes o rumo ideal a seguir | e das discuss~oes
na SBPC sa��ram conselheiros e colaboradores junto aos encarregados de implantar aquela
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Universidade.
Naquela �epoca batiam-se os cientistas brasileiros sob o impulso do prest��gio mundial da

ciência e da tecnologia | e procur�avamos todos fazer brilhar em torno das nossas cabe�cas
a aur�eola desse prest��gio que, em �ultima an�alise, decorreu da constru�c~ao da bomba atômica
e dos horrores de Hiroshima e Nagasaki. Na d�ecada de 60, acredit�avamos, como o faziam
os homens da ciência em toda parte e repetiam certos estadistas das na�c~oes ricas, no
poder ilimitado da ciência e da tecnologia.

No plano nacional, o per��odo 45{60 foi dominado pela ideologia do desenvolvimento
que j�a programava a implanta�c~ao de usinas-chaves-na-m~ao, a utiliza�c~ao de tecnologia
comprada no exterior, o aluguel de patentes capazes de dar lucros imediatos | aos em-
pres�arios nacionais e, em maior escala, �as institui�c~oes e empresas geradoras e propriet�arias
do conhecimento t�ecnico-cient���co exportado. O nacionalismo pol��tico da �epoca, que se
opunha �a corrente ideol�ogica da livre-iniciativa e do imperativo do capital estrangeiro,
batia-se pela prote�c~ao dos recursos naturais, pela estatiza�c~ao de empresas nos setores
b�asicos da economia. Mas a grande maioria dos nossos economistas e l��deres pol��ticos
n~ao havia apreendido totalmente o signi�cado da revolu�c~ao cient���ca no mundo capita-
lista desenvolvido | que a Uni~ao Sovi�etica tratava de realizar em marcha acelerada para
eliminar e ultrapassar o Ocidente em setores b�asicos como o da defesa nacional. Se de
um lado, certos l��deres na economia e na pol��tica no Brasil se deixaram impressionar
pelos debates sobre energia atômica, faltava-lhes a compreens~ao da necessidade de um
ensino intensivo nos graus prim�ario e secund�ario e de um ensino reestruturado com base
na pesquisa cient���ca e na tecnologia, medidas indispens�aveis mesmo se se programasse
um modelo de capitalismo nacional independente.

�A imensa maioria dos cientistas nacionais, a ciência que praticavam nos laborat�orios
a�gurava-se quase exclusivamente como fonte do saber universal, ideologicamente neutra.
E os debates de ponta que se realizaram em torno da energia nuclear, onde se manifesta o
car�ater econômico e pol��tico da quest~ao | mergulhados todos esses debates na dinâmica
da pol��tica nacional da �epoca | n~ao puderam evidentemente desviar os rumos determi-
nados por acontecimentos maiores. O suic��dio de Vargas foi acompanhado da derrota do
projeto do Almirante Alvaro Alberto sobre energia atômica e a evolu�c~ao da pol��tica nacio-
nal neste setor �e conhecida do p�ublico em suas linhas gerais e desperta atualmente novos
debates em torno das novas iniciativas. A partir do abandono do projeto Alvaro Alberto
e das novas diretrizes impostas pelo General Juarez T�avora no Governo Caf�e Filho, o
programa nuclear brasileiro passou a servir em maior escala aos interesses das empresas
estrangeiras importadoras dos nossos minerais radioativos e exportadoras de reatores de
ensaios.

Tais foram algumas das quest~oes discutidas na SBPC no per��odo 48{63 e creio que
�e do interesse das novas gera�c~oes tomar conhecimento de aspectos do quadro hist�orico
que precedeu a fase atual. Pois no mundo de hoje, nos pa��ses capitalistas avan�cados,
p~oe-se cada vez mais em d�uvida o poder ilimitado do crescimento econômico, o car�ater
ideologicamente neutro da ciência.

Cabe agora indagar, diante dos acontecimentos dos �ultimos quinze anos, para que e
para quem tem servido o chamado desenvolvimento econômico, para que �m s~ao utilizados
os conhecimentos cient���cos.

Apresentada como decorrência do esp��rito de indaga�c~ao do homem e como instrumento
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de compreens~ao do mundo, a ciência, n~ao teria sido ela moldada, mesmo em seus m�etodos
fundamentais, pelo modelo capitalista? N~ao caberia a um novo modelo, humanamente
mais justo, construir um novo sistema de saber e de investigar, distinto do que est�a a
caracterizar a ciência atual, seja no Ocidente seja no Oriente?

Mas o importante em todas as �epocas �e discutir para que se possam buscar solu�c~oes,
ou apagar tudo e recome�car, buscar novos caminhos. O importante �e n~ao deixar morrer
o di�alogo socr�atico n~ao s�o entre os especialistas, mas tamb�em com todos os homens e
mulheres.

A SBPC �e um dos lugares onde esse debate deve continuar.


