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Quero agradecer aos organizadores deste congresso por terem se lembrado do meu
nome para falar. Eu cai numa armadilha, estou mergulhado entre matem�aticos e historia-
dores da matem�atica, mas isso me d�a prazer... sou um f��sico que sempre teve admira�c~ao
pelos matem�aticos pois, como dizia Galileu, a natureza est�a escrita num livro em ter-
mos matem�aticos... e como dizia Pit�agoras, tudo no mundo s~ao n�umeros e todo o c�eu �e
harmonia e n�umeros.

Bertrand Russel dizia que a coisa mais misteriosa na hist�oria �e o aparecimento dos
�l�osofos gregos; e com eles, durante dois mil anos, imperou a f��sica aristot�elica que descre-
via as coisas como n�os as vemos: os corpos s�o entram em movimento por for�ca e violência
e depois v~ao ao repouso e ocupam essa posi�c~ao privilegiada. Isso durou dois mil anos! A
Igreja tomou o modelo de Arist�oteles e transformou em dogma, e quem se desviasse desse
dogma podia ser queimado vivo... Muita gente morreu na fogueira, vocês sabem disso,
Portugal sabe bem disso, foi a Santa Inquisi�c~ao que tamb�em chegamos a sofrer...

Galileu Galilei, construindo um telesc�opio inventado por holandeses, descobriu coisas
no c�eu que n~ao estavam contidas nos dogmas da Igreja { havia planetas, sat�elites em torno
dos planetas e pôde-se ver que nem tudo girava em torno do centro que era a Terra { e
por isso amea�caram queim�a-lo. Mas eu creio que ele foi mais amea�cado de ser queimado
por seus colegas aristot�elicos do que pelos padres e pela Igreja. Esse problema dos colegas
aparece sempre nas ditaduras, s~ao os chamados \dedos duros".

Nos s�eculos XV e XVI, tivemos as descobertas dos navegadores e a Escola de Sagres
viveu momentos hist�oricos importantes. Como os pesquisadores nessa �epoca tinham a
necessidade de se comunicar entre si, criaram as Academias, elas foram criadas nos anos
1600 e Galileu era membro da Academia dei Lincei; mas depois da condena�c~ao de Galileu
essas Academias hesitavam em se reunir porque estavam commedo de interpretar e tornar-
se alvo da Igreja. S�o houve melhora por volta de 1660, quando foi criada a Royal Society,
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no mesmo ano em que subiu ao trono Charles II, na Inglaterra. Na Fran�ca, sob o governo
de Luis XIV, foi formalmente fundada, em 1666, a Acad�emie Royale des Sciences. Eu n~ao
sei se em Portugal uma Academia de Ciências foi criada nessa �epoca, mas a verdade �e que
os historiadores dizem que houve problemas em Portugal e Espanha devidos �a interven�c~ao
da Igreja na educa�c~ao.

N�os somos seres hist�oricos, vivemos do passado, vamos para o futuro e fazemos hist�oria
porque �e importante saber onde erramos. No Brasil, nos anos de 1700, os portugueses
vieram e iniciaram a sua coloniza�c~ao. Houve problemas com a corte, por exemplo, ins-
talaram uma o�cina gr�a�ca para impress~ao e isso foi proibido, levaram para Portugal
os materiais da o�cina e passamos os anos de 1700 sem poder imprimir nada no Brasil.
Houve uma carta real proibindo a fabrica�c~ao at�e de palitos de f�osforos.

A ind�ustria têxtil da Inglaterra come�cava a surgir e gra�cas aos mercados da Am�erica
do Sul ela teve grande expans~ao. Eu diria que o Brasil s�o aparece em 1808 e o nosso
libertador sabe como se chamava? Napole~ao Bonaparte! Porque gra�cas �a invas~ao, o rei
D. Jo~ao VI navegou para o Brasil com sua corte e a�� foi a nossa felicidade: abriram-se
Jardins Botânicos, as Academias, as Faculdades de Medicina, e o Brasil come�cou a ter
rumos de uma na�c~ao. �E, a nossa existência adulta n~ao tem nem duzentos anos, de 1808
at�e hoje... Mas �e claro que a pesquisa cient���ca no Brasil s�o come�cou mais tarde, j�a no
�m do s�eculo passado, foi com a peste e a epidemia de febre amarela em 1888. Acabara
de ser abolida a escravatura... muito tarde, o Brasil sempre foi tarde nas coisas, a Hist�oria
nos ensina que somos um pa��s um pouco dif��cil...

O que acontece historicamente n~ao se apaga, propaga-se no tempo atrav�es de ondas.
Ent~ao, carregamos nos ombros uma carga pesada e torna-se dif��cil ir adiante para poder
vencer e seguir o destino que nos compete, se �e que nos compete algum destino no cen�ario
hist�orico... E digo \destino" para que o povo seja realmente levado em considera�c~ao,
n�os temos crimes de lesa p�atria cometidos por nossa sociedade anterior; desprezou-se a
educa�c~ao de base do povo, s~ao milh~oes e milh~oes de crian�cas sem educa�c~ao, culpa dos
governos? Sim! Mas tamb�em dos industriais, dos l��deres, dos intelectuais que nunca
ligaram para isso... e se o Brasil n~ao educar o seu povo, a totalidade do seu povo, n~ao
sair�a da crise em que est�a. �E s�o olhar esses pa��ses desenvolvidos, eles n~ao �zeram milagre
nenhum, simplesmente educaram-se; a educa�c~ao �e importante para poder saber em que
mundo estamos, para saber como transformar o mundo, sem isso, o ignorante vive na
mis�eria: n~ao sabe distinguir �agua polu��da da �agua boa. Fundamental isso, foi um crime
de lesa p�atria!

Em mecânica, integra-se uma equa�c~ao diferencial e se obt�em uma fam��lia in�nita de
trajet�orias, sendo que uma trajet�oria dada �e �xada por condi�c~oes iniciais. As condi�c~oes ini-
ciais s~ao fundamentais... Querer transformar a trajet�oria hist�orica do Brasil na trajet�oria
dos Estados Unidos �e uma estupidez porque os Estados Unidos �zeram uma hist�oria e a
hist�oria do Brasil �e outra. Qual �e o industrial brasileiro que luta, como lutaram os grandes
industriais americanos, para dar dinheiro para as Universidades?

Mas, voltando �a quest~ao da febre amarela, com a liberta�c~ao dos escravos havia a
necessidade de m~ao de obra e houve, ao mesmo tempo, uma crise na Europa e assim
vimos os italianos, por exemplo, desembarcar para trabalhar aqui. Mas n~ao se podia
desembarcar em Santos nem no Rio de Janeiro devido �a febre amarela, ent~ao o presidente
Rodrigues Alves dirigiu-se ao Instituto Pasteur de Paris e eles disseram: \Vocês têm a�� um
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homem que trabalhou aqui e que pode resolver esse problema" e esse homem era Osvaldo
Cruz, que fundou o Instituto de Manguinhos e conseguiu acabar com a febre amarela,
mas com di�culdades, com muitas di�culdades: houve quase que pequenas guerras pois
ningu�em podia entrar em nossas casas para matar os mosquitos da febre amarela.

Esse instituto tornou-se um centro de pesquisas e de forma�c~ao de cientistas, foi da�� que
surgiram nomes como Carlos Chagas, que descobriu a doen�ca de Chagas em todas as suas
fases; um homem digno do prêmio Nobel, mas a Academia de Ciências da Su�ecia tem l�a
os seus crit�erios para escolher o prêmio Nobel al�em e abaixo do Tr�opico de Capric�ornio...

En�m, esse foi o come�co da pesquisa cient���ca no Brasil, foi no in��cio deste s�eculo, s~ao
apenas cem anos! H�a cem anos atr�as, nos Estados Unidos, o ensino era miser�avel e um
grande americano chamado Abraham Flexner decidiu veri�car como estava esse ensino.
Ele foi um autodidata, formou-se sozinho, fez curso de medicina e resolveu investigar
as universidades americanas, elas tinham salas de anatomia, de geologia, etc. Mas elas
estavam fechadas, as portas estavam fechadas e n~ao se tinham as chaves; ele agradeceu as
autoridades e foi tomar um trem, mas era um blefe, ele n~ao embarcou, escondeu-se e depois
foi procurar um porteiro que lhe abriu as salas e ele viu que n~ao tinha nada l�a dentro.
O que eu quero dizer, senhores, �e que havia um ensino miser�avel nos Estados Unidos da
Am�erica do Norte e ningu�em fala nisso... �e um grande pa��s, mas ainda recente. E ent~ao,
ele { Flexner... { escreveu um livro, \The American College" e foi uma revolu�c~ao: havia
gente querendo dar dinheiro para melhorar a situa�c~ao, houve uma corrida dos industriais
ricos para ajudar as universidades americanas... E quais s~ao os industriais ricos de S~ao
Paulo que correm para dar dinheiro �as nossas universidades? Qual �e o Votorantin que j�a
�nanciou uma universidade brasileira?

�E essa a nossa situa�c~ao: sem o dinheiro do Estado, estado com \E" mai�usculo, n�os
n~ao podemos progredir. \Privatize-se", tem gente que fala em o�, ent~ao, quando eu falo
assim, falo em geral todas as coisas, n~ao s�o da hist�oria da matem�atica: porque sem isso
n~ao h�a hist�oria... N~ao h�a, primeiro, a matem�atica, e sem a matem�atica n~ao h�a hist�oria
da matem�atica, sem f��sica n~ao h�a hist�oria da f��sica, ent~ao temos que fazer { primeiro { o
sujeito da hist�oria. Eu aprendi recentemente que h�a alguns industriais brasileiros que se
formaram em universidades americanas, talvez na de Colorado, e que para l�a eles mandam
dinheiro... Dessa forma, eu n~ao vejo como se pode transformar a hist�oria brasileira na
hist�oria americana porque as condi�c~oes iniciais foram e continuam sendo diferentes.

Houve um casal do estado de Nova Jersey, riqu��ssimo, eles ganharam dinheiro com
um tipo de \Lojas Americanas", e ele teve a felicidade de vender �as v�esperas da grande
crise de 1929; �cou com uma fortuna nas m~aos e resolveu que devia construir um Insti-
tuto, uma escola de grande valor para aquele povo que tinha sido bom e tinha lhe dado
esta fortuna. Assim foi constru��do o Instituto de Estudos Avan�cados, em Princeton, no
ano de 1933. Essa foi a grande �epoca da transferência de conhecimento da Europa para
os Estados Unidos, hoje muitos economistas e pol��ticos \espertos" pregam que devemos
fazer transferência de tecnologia, que uma f�abrica de um pa��s desenvolvido vem para c�a
e transfere tecnologia... Transfere uma chupeta! N~ao �e construindo coisas j�a conhecidas,
inventadas l�a fora, que o oper�ario vai adquirir tecnologia... O que interessa �e a trans-
ferência de conhecimentos, s~ao os cientistas que vêm para nosso pa��s: a transferência de
conhecimentos �e irrevers��vel.

Foi isso que se passou em 1933{34, gra�cas ao nazismo na Alemanha e ao fascismo
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na It�alia, a nata dos grandes homens da Europa, principalmente da Hungria, Alemanha
e Fran�ca, foram para os Estados Unidos. De Einstein a Thomas Mann, eu n~ao vou
citar nomes... Isso fez dos Estados Unidos esse pa��s poderoso em ciência, sobretudo
depois da segunda guerra. Com essa transferência de conhecimento para as universidades
americanas, com o dinheiro dos industriais e com os estados da federa�c~ao criando tamb�em
universidades, essas institui�c~oes estavam estabilizadas. O Brasil aproveitou uma parte
desta transferência em 1934, foi quando come�cou realmente a universidade no Brasil,
pouco mais de sessenta anos!

N~ao ter tido pressa n~ao foi mal, pa��ses da Am�erica Latina criaram universidades nos
anos de 1600{1700, mas eram universidades que desenvolviam a cultura da Idade M�edia
em vez de desenvolver a pesquisa cient���ca. Ent~ao, em 1934 fundou-se a Universidade de
S~ao Paulo e em 1935 a Universidade do Rio de Janeiro, sob An��sio Teixeira.

Aqui no Brasil havia a pol��tica do caf�e com leite, o presidente da rep�ublica era paulista
ou mineiro, mas isso acabou em 1930 com a revolu�c~ao. Paulistas como J�ulio de Mesquita
Filho, Paulo Duarte, intelectuais de S~ao Paulo, disseram que essa mudan�ca de predom��nio
pol��tico aconteceu porque veio Get�ulio Vargas.

Criou-se uma Faculdade de Filoso�a, Ciências e Letras, de um lado, e de outro lado as
escolas de engenharia, medicina, etc. mas apesar das divergências eles foram s�abios em es-
colher Teodoro Ramos, um professor de matem�atica da Escola Polit�ecnica de S~ao Paulo, e
encarreg�a-lo de ir �a Europa buscar cientistas e professores de grande valor para esta nova
universidade. Ele consultou Fermi em Roma, e trouxe Luigi Fantappi�e, o homem dos
funcionais anal��ticos, trouxe o geômetra Giacomo Albanese, trouxe Gleb Wataghin, o pai
da f��sica, n�os devemos a Wataghin a f��sica moderna e a pesquisa em f��sica no Brasil, veio
uma miss~ao francesa da mais alta importância Fernand Braudel, Claude L�evi-Strauss,
Roger Bastide, toda a �loso�a e ciências sociais da Fran�ca moderna, jovens, vieram para
S~ao Paulo e depois, para o Rio de Janeiro, para a Faculdade Nacional de �loso�a, vieram
muitos outros. Esse pessoal come�cou a formar equipes novas, e a Universidade de S~ao
Paulo �e o que �e hoje, conseq�uência dessa transferência de conhecimento, do qual n�os �ca-
mos com uma fatia pequena os Estados Unidos com a grande fatia; isso sim �e importante,
n~ao a transferência de tecnologia, os precat�orios, o dinheiro escuso... o que interessa �e a
transferência do saber, e para isso precisamos trazer os homens que sabem para transmitir
aos jovens.

Al�em disso, �e importante { eu insisto! { a educa�c~ao do povo. N�os n~ao podemos nos
limitar a Congressos a cada ano, em que falamos uns aos outros e o povo �ca abandonado.
Estamos com um programa na SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência)
para que os pesquisadores brasileiros: matem�aticos, f��sicos, qu��micos, bi�ologos... - por
mais eminentes que sejam! { entre suas horas de trabalho dediquem algumas horas a dar
palestras nos liceus de ensino de segundo grau para que os meninos saibam o que �e e como
�e bonita, a ciência Moderna. Isso, porque temos aqui uma coisa que n~ao sei se existe em
Portugal, trata-se dessa hist�oria das pessoas a�rmarem: \Ah, meu Deus! No meu tempo
nunca entendi matem�atica..." Todo mundo se queixa; os matem�aticos n~ao dizem isso que
�e para n~ao fazer propaganda contra...

O ensino da matem�atica tem sido reformado e h�a equipes poderosas trabalhando nas
universidades, eu sei da Maria Laura no Rio de Janeiro, e do grupo da Universidade de
S~ao Paulo, mas �e muito pouco. �E preciso que isso se transforme e que toda a sociedade se
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torne consciente e que os pesquisadores, todos eles, saibam que têm { al�em de �car na sua
torre de mar�m descobrindo seus teoremas de G�odel e outros ou fazendo suas descobertas
em f��sica { de dedicar uma hora ou duas por mês para dizer aos meninos as coisas novas
que temos, porque na televis~ao você vê, a toda hora descobertas cient���cas: buraco negro,
quark, tops, raios laser, compact-disc e outras coisas baseadas no raio laser... E ent~ao,
�e preciso que tanto os f��sicos quanto os matem�aticos digam da beleza da ciência; �e claro
que para aqueles que ensinam mal �e melhor que eles �quem trancados e recebam sua
ra�c~ao de �agua e comida por debaixo da porta... ele n~ao precisam ver os meninos... basta
de confus~ao. Vocês sabem que para ser um bom professor, como Feynman mostrava,
�e necess�ario ser at�e um pouco ator para poder atrair os estudantes... Mas h�a tamb�em
aqueles que fazem descobertas, que fazem Ciência e que n~ao têm possibilidade de se
comunicar facilmente, esses têm o direito de existir { Einstein, por exemplo, n~ao gostava
de ensinar { mas esses, a gente n~ao vai estimular o contato com os jovens; com os jovens
�e necess�ario estimul�a-los a ver como a ciência �e bonita.

Mas a matem�atica n~ao tinha uma febre amarela a debelar e ent~ao demorou a crescer
no Brasil. Em 1916 criou-se a Sociedade Brasileira de Ciência, havia o positivismo, que
era contra a universidade moderna e contra a pesquisa cient���ca. Da��, uma das coisas a ser
feita era lutar contra o positivismo, nesse contexto surgiu Otto de Alencar, matem�atico da
Polit�ecnica do Rio de Janeiro, depois veio Manuel de Amoroso Costa, grande matem�atico
brasileiro que escreveu um livro chamado \As id�eias fundamentais da matem�atica" que
�e uma beleza de se ver. Ele fez conferências na Sorbonne sobre geometrias n~ao arqui-
medianas e, em 1922, apenas sete anos depois de Einstein ter descoberto as equa�c~oes
do campo gravitacional, Amoroso Costa escreveu um livro sobre relatividade geral que
�e um belo livro, um homem que n~ao tinha contato direto com o que estava sendo feito,
n~ao h�a d�uvidas de que ele foi um grande matem�atico, mas infelizmente morreu porque
quando Santos Dumont voltou ao Brasil, um avi~ao decolou levando eminentes �guras para
saud�a-lo voando em torno do navio e esse avi~ao caiu.

Amoroso Costa lutou na Academia Brasileira de Ciências, que em 1922 tomou esse
nome, e na Associa�c~ao Brasileira de Educa�c~ao; lutou pelo ensino da matem�atica, pela
reformula�c~ao do ensino universit�ario no Brasil. E depois dele veio um homem chamado
L�elio Gama que foi um grande matem�atico, �l�osofo, foi nosso contemporâneo, ele tamb�em
era astrônomo... Depois, Luis Freire, ele inuiu no crescimento de talentos no Brasil, entre
eles, um dos maiores foi M�ario Schenberg, que foi professor da Universidade de S~ao Paulo,
foi meu professor, e foi um homem que deu contribui�c~oes muito importantes �a F��sica.

Esses matem�aticos foram se desenvolvendo quase que por for�ca da convic�c~ao de que era
necess�aria a ciência no Brasil. Somente depois da guerra em 1947{48, o f��sico brasileiro
C�esar Lattes, trabalhando na universidade de Bristol, contribuiu para a descoberta de
uma part��cula nova, o m�eson �. Em torno de C�esar Lattes formou-se um grupo, do qual
eu fazia parte, e esse grupo criou o Centro Brasileiro de Pesquisas F��sicas (CBPF) no
Rio de Janeiro. N�os ach�avamos que ao lado da Universidade de S~ao Paulo era necess�ario
desenvolver a Ciência em outras partes do Brasil.

Em S~ao Paulo, Luigi Fantapp�e, que era um matem�atico italiano muito importante,
formou uma equipe que contava com nomes como Omar Catunda, Cândido Lima da Silva
Dias e outros.

Dois anos ap�os a funda�c~ao do CBPF veio a cria�c~ao do Conselho Nacional de Pesquisa
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(CNPq) que foi o organismo nacional para estimular a ciência, ou seja fazer uma pol��tica
cient���ca no pa��s. Foi o primeiro organismo desse tipo aqui no Brasil, eu, por exemplo,
sa�� do pa��s com bolsa dos Estados Unidos, Schenberg tamb�em saiu com bolsa de governo
estrangeiro... S�o havia uma bolsa nacional que era do Sal~ao Nacional de Pintura que
mandava um pintor para a Europa.

A partir de 1951, com o CNPq, a oferta de bolsas passou a ser, eu diria, constante.
O Brasil �e hoje, dos pa��ses da Am�erica Latina, o que d�a o maior n�umero de bolsas para
estudantes trabalharem no exterior... mesmo que o curso possa ser feito aqui. Hoje tem
muita gente fazendo doutorado aqui, mas viajar ao estrangeiro �e importante... conhecer
as catedrais g�oticas �e uma coisa que n~ao se pode deixar de fazer. Amaldi�coado seja o
Governo que quiser cortar ou reduzir o n�umero de bolsas de estudos, que n~ao quiser
buscar solu�c~oes para a universaliza�c~ao da educa�c~ao do povo no Brasil.

Eu vou falar de matem�aticos porque estamos aqui para fazer a hist�oria deles n~ao �e?
Ent~ao vou falar deles... eu n~ao sou historiador mesmo, sou s�o um observador do que
est�a ocorrendo. Conheci Leopoldo Nachbin, um grande matem�atico meu amigo, talvez o
primeiro matem�atico brasileiro que recebeu inuências italianas de Gabriele Mammana,
Acchile Bassi, al�em de Antonio Aniceto Monteiro e depois Marshall Stone e Andr�e Weil;
Leopoldo Nachbin foi para os Estados Unidos e tornou-se um grande matem�atico, faleceu
recentemente, foi talvez o primeiro matem�atico pro�ssional da nova gera�c~ao, ou pelo
menos do que eu chamo de \nova gera�c~ao", como se eu ainda fosse novo...

A verdade �e que trabalhamos um bocado: Schenberg, Marcelo Souza Santos, Catunda,
Maur��cio Matos Peixoto, matem�atico, amigo nosso e... Sim, por eles e para eles, foi
fundado, no Rio de Janeiro, o Instituto de Matem�atica Pura e Aplicada, o IMPA, que
se tornou uma grande institui�c~ao e atualmente forma muita gente muito boa, gente que
trabalha em sistemas dinâmicos que �e quase f��sica...

Outro nome de que me lembro agora �e o de Joaquim Gomes de Souza, que veio do
Maranh~ao para o Rio de Janeiro e decidiu fazer o exame para a Polit�ecnica de uma s�o
vez, e parece que D. Pedro II foi assistir a este exame, e depois o protegeu o mandou
para Europa, Joaquim Gomes de Souza, e publicou um livro chamado Melanges de Calcul

Integral... Aos historiadores da matem�atica, compete analisar o que ele apresentava, se �e
v�alido ou n~ao...

Depois de Gomes de Souza ent~ao, vieram os outros: Oto de Alencar, Amoroso Costa,
L�elio Gama, Lu��s Freire... e agora esta turma que est�a a�� e que a gente n~ao pode falar
porque eles est~ao produzindo e criando, e hoje os matem�aticos contribuem para fazer a
hist�oria da matem�atica no Brasil.

Eis a��, em poucas palavras, o desenvolvimento da ciência no Brasil. Esse col�oquio da
hist�oria da matem�atica luso brasileira �e important��ssimo para que conhe�camos melhor; o
que fomos capazes de fazer, o que n~ao pudemos fazer; quais os defeitos que se antepuseram,
quais foram os obst�aculos para que possamos removê-los.

As universidades devem ser melhoradas? Eu acho que sim! Seria importante que cada
universidade �zesse { seria preciso que se tornasse um dogma { a cada ano, cursos de
reciclagem para os professores do ensino secund�ario. N~ao h�a gente mais importante do
que o professor de ensino b�asico, eles �e que v~ao ensinar �as crian�cas, �aqueles que ser~ao os
cidad~aos de amanh~a, e n~ao s�o aos que v~ao ensinar matem�atica, mas tamb�em aos que ser~ao
os cientistas, de amanh~a, bachar�eis, advogados, engenheiros, militares, comerciantes... �E
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preciso que esta preocupa�c~ao se torne institucional, sei que h�a gente, equipes que se
preocupam com a hist�oria da matem�atica, com a forma�c~ao de professores, mas �e preciso
que cada universidade considere como sua obriga�c~ao n~ao apenas os estudos avan�cados,
mas os estudos b�asicos, o ensino fundamental, a prepara�c~ao para a universidade.

Esses meninos brasileiros foram abandonados h�a s�eculos, precisamos resgat�a-los, pre-
cisamos nos redimir deste crime que foi cometido pela sociedade como um todo. �E claro
que, al�em disso, tem que haver a possibilidade de comer e cuidar da sa�ude. Eu n~ao com-
preendo que um Presidente da Rep�ublica, soci�ologo e professor de universidade, n~ao saiba
que n~ao se pode pagar somente R$100,00 por mês a um professor de ensino b�asico. Como
vai uma professora, no interior do Piau�� ou no interior de S~ao Paulo, viver com R$100,00
por mês? Mal pode se alimentar, quanto mais se reclicar... N~ao �e poss��vel que esses
economistas considerem que o pa��s entrar�a em bancarrota ao se aumentar o sal�ario desses
professores e dos m�edicos de sa�ude publica para valores que os tornassem sal�arios dignos
de um cidad~ao. Isso �e importante: os historiadores da matem�atica, os matem�aticos e os
homens das ciências devem se preocupar com os problemas gerais do pa��s e eles podem
contribuir para a melhoria da educa�c~ao chamando a aten�c~ao para isso; que se pague bem
ao professor, porque qual �e a fam��lia que deixar�a o menino seguir a carreira de professor
se ele mal poder�a se alimentar?


