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.Seria  imi)os`sil`¢`I,  dar   llolit`ill`   I.t',.slc   lwrN   t'`i)(ic().  (I('   i(idtl   a   ulii.i`(lndt.

cit>nti|icit   dtl     [Irt]|('ssur     R()ch(I     I,illl(I.    tlt'.st.Iii\tllrid(I     iliit.i(il,Int.ILlt.     no     Ill.`-

rilii(,o   ilt',    MiingilinlN).s   c(JIII(_)    iiln    dtjs    liiai`s   dirt'[tjs    ct]la,btjrticlort'`s   tl('    ().`-

waldt)   (:rue,   de,I)ois   na,   Alcm,aiLha   coTiio   assi,sl,eat,a   da,   UliivcTsidadt',   (lt'

lciLa  a,  professor  do  |nstituto  de  Medici,rLa 'Tropical  de  IIanLburgo,  e   I)oT

firm  novarrLeTi,te  no   Brasil,  como  .szbb-diretor   e   diretoT-geral  do   lnstit,uto

Bicllogivo7  que,   ainda  hoje   dirige   e   de   quc   foi,   com   ATtur   Nciva,   urn

dos  orgranizadores.

Da  grande  listct  de  trabal,hos  exi}erimeutals  e  das  descobertas  ctelu

tificas   de   Rocha   Lima  destacam:se   as   rel,ativas   aci   diagnostico   «post-

inortem»  da  febTe  amarela  e  a  identifica€do  do   agente  do  tifo  excl,nt,e-

matico,  a  «Rickettsia  IJTowazehi».  Nao  faltaTam,  nos  ciTculos  sa.bios  do

inundo,   ne>m   os   que   I)rocurassem   a   |}Tincipio   negar   reconhc,cimc,nt,o   a

t's`st>s  dtiis  lrtibul,ho`s   I iindiimon{,ais,  colrdcluindo-os  ao  esqiicciiiwnl,o,   n„n

((-Ic)   I)ouco   os   qiie,   (.,sl,al)el('cida   com   o   teTit|)o,   e   dt>,   lil(inc,ira   ilic()Ill,t.sl(I-

1)cl,  a  `st',il,  va,loT,  t'n,vidassem   cs fort:os   parii,  transf crir   a   olbtrclib  a  gloriu

do  i]csquisedor  brasileiTo,  com  |alsas  alcgag6cs  de   i]Tioridtrdes.

Uma   |]arte   dessa  historia   emocionant,e   6   Telateda   I)clo   I)rofcssoT

Rocha  Lima  em  «Vi,ci,ssitudes  da Vi,da, Cie,ntifica»,  onde  el,e  tambem   I o-

caliza,  com  a  laTga  experiGncia  que  lhe  deTain  os   16   anos   de  diTe€c-io

geral  do  lnstituto  Biologico,  em  luta  contra  incom|)reens6es  sem  cont,a7

as  condig6es  da  pesqwisa cientifi€a  em  nosso  mei,o  e  as  I)osstbilidades  dt',

preserver   a  qualidade  desta  nurm  ambiente   em  que,  lido  Taro,  a  rmeia

ciencia  condi,ci,ona  a  I ormapao  de  urn  «espirito  I,evi,ano  com  fortes  tra-

Qos  de  infaivilidede,  rnesrlLo  em  cabe§as  encanecidas,  que  se  reflete  no

descomcdi,men,to  dos   suntuosidndes,  no  desperdicio,  na  dt>,scon[,inuidade,

de  apao,  rl,a  faha  de  pTevis6o,  nas  resolug6es  bTuscas  imcdia{istas  e  nas

d,e,terrndna€6es-imponderadas  seja  na  legivslapao   seja  no  e,nsino,  Tros   se,T-

vi€os  tecnicos  e  na  ndminstrapao  pwblica».

VICISSITUDES  DA  VIDA   CIENTiFICA  \*)

H.   DA   ROCHA   LIMA

Diretor  Geral  do  Instituto  Biol6gico

Ao   que   temos   a   dizer   atendendo   a   nobre   gesto   de   atengao   de
companheiros   de   jornada,   poderiamos   tambem   dar   como   titulo   o   de
«ecologia   da   investiga§ao   cientifica»   ou   «influ6ncias   recfprocas   entre

a  mentalidade  cientffica  e  a  do   ambiente  que  a  cerca»   ou  ent5o  mais
simples   e   modestamente   «impress6es   e   ensinamentos   de   uma   vida   a
servigo  da  ci6ncia».

A   qualquer   deles   se   haveria   de   acrescentar   a   esperanga   vaga   e
incerta,   de   que   possam   os   igualmente   fascinados   pelo   encanto   ine-

gualavel   da  curiosidade  cientifica,   mas  memos  experientes  nas   agruras
da   busca   de   verdades,   encontrar   na   polimorfa   experi6ncia   assim   co-
lhida,   o   que   o   estimule   ou   console   no   arduo   e   belo   caminhar   ao

cncontro  da  natureza  para  inquiri-la.
Parece   obedecer   a   profundo   instinto   humano   a   ansia   do   verda-

deiro  sacerdote  de  urn  culto,  pe]a  conquista  de  adeptos  e  pela  difusao

da   crenga.   Aqui   sao   os   devotados   a   ciencia   que   organisam   f6reas

para  pregar  a  f6  e  lutar  por  normas,  que  lhe  d5o  vigor,  que  lhe  apon-
tam   a  m6ta,   que   lhe  guiam   os   passos,   que  lhe   exaltam   o   espirito,   e
tambem   para   difundi-las   pelo   recanto   imenso   do   minrisculo   planeta
em  que  o  destino  mos  fez  nascer,  e  servindo  a  este  como  servindo  aquela,
zelar  para  que  nwo  se  extinga,  mas  se  erga  e  brilhe  o  sacro  fogo  que
i]umina  e  aquece  a  suprema  fonte  do  saber  humano.

E   o   primeiro   passo   de   uma   jornada   incerta,   a   maos   confiam,

que  se  nao  cansaram  no  abrir  picadas  por  matagais  cerrados,  nem  nas
refregas   em  campo   aberto,   na  primeira   linha   da  civilizagao   em   mar-
cha,   mas  que  feridas  em   perenes   lutas,   memos   se   aprestam   ao   aplau.
so   facil   das   fantasias   r6seas,   do   que  a   pressentir   escolhos   e   apontar
elitraves,   que   a  cada  passo   mos   retem  e   oprimem,   quando   ao   farejar
o  i`asto  de  uma  verdade  oculta,  sentimos  f6rgas  para  urn  passo  a  fren-
le  e  a  vista  temos   uma   conquista  nova.

*     Conferencia    realizada    no    audit6rio    da     Biblioteca     Municipal     de     Sao     Paulo     em    27     de

julho    de     1948,     sob    o    patrocinio    da     SBPC.
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Espinhos,   peias   e   entraves   o|Jondo-se   a   ci6ncia,   itrodutos   de   i„

sensibi]idade   ou   reac5o   inadequada   do   meio   ambiente,   tern   mais   fre-

quente   origem   nas   defici6ncias   da   cu]tura   d6ste,    de   suas   elites   do-
minantes   e   dos   expoentes   destas   a   frente   da   po]itica   e   da   adminis-
tragao,   podem  por6m  ocasionalmente  surgir   tambem,   embora  sob   for-
mas   _outras,   mos   centros   de   cultura   maxima,    refletindo    aspectos    da

imperfeig5o  humana.

Uma   exist6ncia   devotada   ao   culto   da   ciencia   em   ambientes   vd.
rios,    em   afastadas    6pocas    e  `situa€6es    diversas,    permite    buscar    em

observag6es   pr6prias   a   previsao   do   ingente   es forgo   a   dispender   em
lutas  por  6ste  gr6mio  i]ustre,  no  nobre  intento  que  lhe  deu  origem.

Es forgo   po,r'altos   ideals,    que   partem    de    urn   generoso   impeto
t,   comum,  mas  logo  se  bifurcam  para  enfrentar  de  urn  lado  a  tare fa  su-

perior   e   geral   do   progresso   da   ci6ncia   humana,   e   do   outro,   a   para
n6s  nao  menos  importante,  de  estimular  e  defender  o  legitimo  espfrito
cientifico   no   ambiente   em   que   vivemos,   na   esperanga   de   que   possa
fste   sofrer   a   influ6ncia  \ben6fica   daquele,   valorisando-se   e   fortificani

do-se,   para   que   nele   se   formem   e   desenvolvam   valores   humanos   ca-

p`qzes  de  conquistar  e  assegurar  para  o  nosso   pars,   o  elevado  nivel   de
cultiira  e  a  posigao  de  firmeza  econ6mica  e  polftica,   que  condicioiiam
o   alto   conceito   entre   as   na§6es,   que   tanto   lhe   almejamos.

Mesn)o   os  mais   incultos   ja   se   aperceberam   de   que   foi   a   ci6ncia

que   venceu   `a   guerra.   E   essa   ci6ncia,   que   faz   vencer,   n5o   se   compra
feita.   E`   preci```o   cultiva-la   em   pr6prias   terras.

E'   tal    o   prcstfgio   e   tal   a   significagao   de   urn   forte   arcabou€o

cultural    e    de    possantes    alicerces    cientfficos    para    uma    nag5o,    que

mesmo   quando   por   uma   catostrofe   humana   6   esta   despojada   de   t6-
das  as  suas   riquezas   e   por   terra   jazem   os   escombros   de   sua   pot6ncia
econ6mica   e   polftica,   ainda   assim   continua   a   despertar   temor   entre
os   mais   poderosos   a   sua   jf   demonstrada   capacidade   de   reerguimento,

para  com   vantagem   competir  d`-  novo.   Acabamos   de  vcr  como   trof6o
maximo  da  mais  estrondosa  vit6ria  os  grandes   valores  cientfficos   atre-

Iados   aos   carros  de  triunf o.

Com   isso   contrastam   meianc6licanente   os   senhores   de   imensas
riquezas   naturais,   que   tudo   possucm   para   construir   imp6rios   de   eco-

nomia  forte  e  politica  serena,   mas  aos   quais   aincla   falta  a  forga  cria-

dora   da   ci6ncia   aut6ctone,    que   orienta,   que   fficunJa   e   que   realiza,
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ciencia   ]egilima   essa,   que  depende   memos   do   numero   de   altas   escolas

e   de   instituis6es   denominadas   cientfficas,   do   que   da   forma   e   do   es-

pfrito  com  que  ai  se  estuda,  ensina  e  produz.
A   contribui€ao   real   para   o   progresso   humano,   embora   sendo   a

feie5o    do    problema    em    f6co,    que    mais    altas    qualidades    positivas
exige,   como   mais   depende   as   vezes   de   valores   individuais   ou   de   pe-

quenos   agrupamentos,   que   se   podem   movimentar   independentemellte
das   condig6es   de   meio   ou   podem   ser   apoiados   por   foreas   culturais
extranhas   as   das   elites   dominantes,   tern   mais   facilidade   de   ser   sa-
tisfat6riamente  realisada  e  6  hem  mais  accessivel   a  influ6ncia  ben6fica
dos   esforgos   de   uma   sociedade   como   esta,   do   que   o   sempre   arduo,

penoso,   ingrato  e  dificil   problema   local   de  separar  a  legftima   e  pro-
dutiva   mentalidade   cientifica,   do   abundante   joio   das   suas   multifor-

mes    imitae5es,    simulae6es    e   esbogos   atrofiados,    os    quais    movidos,
mantidos   e   mal   orientados   por   interesses   predominantes,   de   grupos
ou   partidos,   bloqueiam   e   dificultam   extraordinariamente   a   elevag5o
do   nivel   de   cultura   por   difusao   do   espfrito   cultivado   no   campo   da
Clencla.

Tanto   o   desenvolvimento   e   a    irradiaewo    do    espirito    cientffico
s5o   dependentes   do   grau   de   compreensao   e   apoio   que   encontram   no
meio   ambiente,   como   depende   a   capacidade   d6ste   para   ava]iar   e   es-
[imular  o  esforco  cientffico,  da  qualidade  e  irradiagao  do  espfrito  cul-

tivado   nas   suas   instituie6es   dedicadas   a   ci6ncia.

E'   neste   circulo   vicioso,   que   devemos   procurar   encontrar   opor-
tunidades   para   interferir   ben6ficamente,   ora   contribuindo   para   escla-
recer   e   elevar   o   interesse   e   a   compreensao   para   a   ciencia   no   meio

ambiente,   ora   defendendo   e   estimulando   o   es forgo   cientifico   Has   ins-
tituie6es   em   que   se   veja   ameagado,   maltratado   ou   descurado   o   su-

perior   espirito,   que   o   gera   e   move.

Por  mais   desalentador  que  mos   pareca   o   que   se  vein  observando
no   campo   do   ensino,   com  a   interminavel   sequencia  e  a   futilidade  de
suas   reformas,   a   irrealidade   pern6stica   de   seus   programas,   o   como-
dismo  ou   incapacidade   de  ensinar  de  mestres   decoradores,   conduzindo

ao   embotamento   do   raciocfnio   pe]a   exclusiva   e   excessiva   solicitag5o

da  memoria  acompanhada  da  simulagao  de   trabalhos  praticos,   ou   en-
tao   no   campo   da   t6cnica   pela   predominancia   das   preocupae6es   de
apar6ncia   e   das   realisa§6es   ficticias,   por    mais   deprimentes    que   se-
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jam   as   agi[ag6es   subterraneas   e   jornalisticas,   mo`-idas   I)or   interesser`
ou  vaidades  de  doutores  que  nao  estudam  e  t6cnicos  que  nao  realisam
sen5o  o   manejo  da  politica  tecnocratica,   |Jor   mais   que   frequentemente
se   verifique   indiferenga,   incompreensao   e   desorientagao   na   adminis-
traeao   priblica,   quando   interfere   com   as   verdadeiras   necessidades   e
atividades  cientificas,  por   mais   que  assim`  se  assista   ao   laneamento   de

projetos    e    cria€ao    de    instituig6es    cientificas,    universidades,    escolas
superiores,   e   outras   cscolas,   on`de   6   not6ria   a   inexistencia   de   verda-

deiros   cientistas   ou   mestres   capazes,   por   mais   que   se   perceba   a   des-

preocupaeao  inconsciente  com  que  se  deixam  nivelar  para  baixo  as  exi-

96ncias    de    conhecimentos    das`  futuras   elites    intelectuais,    e   tambem
por  pouco  que  mos  console  e  anime  a  semelhanea  de  mentalidade  pre-`'  dominante  mos  chamados  parses  novos  do  liosso  continente,   com  o  qua-

dro   que   de   seu   velho   pars   magistralmente  tragou,   com   superior   e   co-

rajoso  patriotismo  o  insigne  pesquisador  espanhol   Ramon  y  Cajal,   em

sua   admiravel   obra   «Regras   e    Conselhos   ]]ara   a   investigagao    cien-

tifica»,   n5o   devemos   nem   podemos   desanimar   na   lu[a,   embora   a   sai-

bamos   longa,   dura   e   ingrata,   entre   a   ciencia   cultivada   no   nivel   dos

pafses   a   frente   da   civilizag5o   e   as   forcas   contrarias,   que   a   desconhe-
cem,  deformam,  desvirtuam,  oprimem  e  constantemente  hostilisam,  mes-
mo  quando   em  pomposas   solenidades  ou   em   vistosas   construe6es   lhes
copiam  as  formas  exteriores  e  lhes  rendem  ruidosas,   mas  apenas   con-
vencionais   homenagens.

A   solicitaeao   de   energias   concentradas   para   n5o   desanimar,   que
aqui   fazemos,   n5o   deve   ser   recebida   como   meras   palavras   de   solene
exorta€ao   formal.   Aqui   fala   a   experiencia   de   vinte   anos   de   constru-

§ao   e  defesa   de   uma  cabeca   de   ponte  na   luta   I)ela   ciencia   em   setor
dos  mais  desalentadores,   pelo  aspecto  multiforme  das   resist6ncias,   das
armas,   das  camuflagens  e  das  manobras  de  ferrenhos   adversarios   for-
temente   entrincheirados.   Experi6ncia   essa   que   demonstra   a   possibili-
dade   de   adquirirmos   crescente   resist6ncia   a    traumatismos   da   alma,

quando   durante   seguidos   anos   os   recebemos   em   frequentes   doses   su-
cessivas,   imunidade   essa   que   abre   caminho   para   uma   nftida   compre-
ens5o  da  extranha  insensibilidade  do  faquir  indiano.

0  candidato  a  uma  tal   aprendisagem,   comece   por  imaginar-se   na
situaeao   de   quem,   possuido   pelo   impeto   e   pelo   habito   de   pesquisar,
se   v6   como   que   amputado   e   impossibilitado   de   continuar   suas   reali-
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sag6es,   por  ser  forcado   a   sem  tr6guas  nem   descanso,   defender   contra
uma   terrivelmente   viciosa   e   desarticulada   maquina   administrativa,   os

caminhos   da   ci6ncia   em   que   uma   pleiade   de   cientistas   mais   mogos.

I)ossa,    livremente,   dar-se   ao   supremo   deleite   espiritual   de   consultar
e   auscultar   a   natureza,    produzindo   valores    necessarios    ao    i]ais.    E'

como   que   urn  suicidio   forgado   da   parte   mais   feliz   da   pr6pria   perso-
nalidade,   sofrimento    de   cuja   intensidade    poucos   se    apercebem,    im-

periosamente   exigido   pela   defesa   da   intensidade   e   da   qualidade   da
produgao   cientffica   contra   a   inclem6ncia   de   urn   clima   adi'erso.

Seria   poderosamente   reforgada   a   imunisae5o   se   conseguisse   al-
canear,  a  frente  de  bravos  pesquisadores,   uma  ap6s  outra,   solue6es  fe-
lizes   para   problemas   t6cnicos   e   cientfficos    da   mais   alta   relevancia

para  a  economia  de  seu  pals  e  se  ver  obrigado   a,   de  mao  atadas  pela
indiferenga,    inconsci6ncia    e    incompreens5o    do    ambiente    I)erante    a

significagao  real  e  pratica  da  ci€ncia,  assistir  a   destruig5o   dos  valores

para   a   defesa   dos   quais    forjou   armas   poderosas   e   adestrou   guerrei-
ros  de  escol.

Completara   a   sua   educaeao   i]ara   a   insensibilidade   absoluta,   se
conseguir    demonstrar    experimentalmente,    com    natural    orgulho    pa-
tri6tico,   a   possibilidade   de,   com   elementos   do   pr6prio   pats,   cultivar

ci6ncia   tao   alta,   boa   e   produtiva,   como   mos   mais   avaneados   centros
de   ci6ncia,   e   ao   mesmo   tempo   verificar   durante   anos   seguidos   a   in-

diferenga   e   mesmo   hostilidade   para   isso   do   ambiente,   que,    lhe   ne-

gando  aten€5o  e  apoio,   exp6e  ao  desanimo,   a  asfixia,   a   degenerescen-
cia  uma   obra,  de  cuja  posse   qualquer  naeao   civilisada  se   poderia  or-

gulhar.
Em   vez   por6m   de   mos   entregarmos   ao   assim   imposto   desalento,

reunamos   e   organisemos   esforeos   convergentes   no   sentido   de   intro-

duzir  naquele  circulo  vicioso  da  interdepend6ncia   entre   ci6ncia   e   am-
biente,  o  maximo  possivel  do  espirito  que  se  vai  formando   mos  nossos
esparsos   e   pequenos   nucleos    de    pesquisa    cientffica,    que    se    foram
criando  e   se  conseguiram   consolidar,   escapando   a   destruieao   ou   des-
natura€ao  pelas  forgas  contrarias  do  ambiente.  Descubramos  onde  essa
interferencia   6   necessaria   e   possivel.   Pouco   a   pouco   se   ganhara   ter-
reno  no  caminho  para  a  vit6ria,  ainda  que  talvez  em  mais  de   urn  se-
tor  s6  venha  a  ser  alcaneada  por   gerag6es   vindouras.   Preparemos-The
entao   o   caminho   abnegadamente,   ainda   que   nao   tenhamos   ilus6es   s6-
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bre   o   perigo   de  sua  destruig5o   pelas   poderosas   forgas   anti-cientificas

que  mos  cercam  nem  tambem  s6bre  o  volume   da  ingratid5o   com   que
devemos   contar  como   recompensa.

Assim   como   para  conseguirmos   uma   produ§ao   agrfcola,   que   nao
seja   minguada   e   decadente,   teremos   de   encarar   como   programas   de
a€5o  de  governos  ou  associag6es  particul;res,  o  sempre  esquecido,  des-
curado  ou  apenas  simbolisado  combate  as  pragas  e  pestes  da  agricul-
tura,   utiiisando   com   destresa   as   abundantes   e   seguras   armas   que   a
ci6nci`a   dia   a   dia   mos   revela   ;   entrega,   assim   tamb6m   s6  `poderemos
abrir  caminho  para  a  conquista  da  posigao  entre  os   da  vanguarda  da
cultura  humana,  que  almejamos  para  o  nosso  pats,  se  encararmos,   lo-

`j   ca]isarmos   e   coinbatermos   sem   esmorecer   nem   transigir   a   mais   pre-

judicial,   esterilisante   e   insidiosa   das   pragas,   que   no   nosso   clima   pa-
rasitam  e  corroein  a  arvore  da  ci6ncia,  que  6  sem  dtivida  a  meia  cien-
cia,   em   suas   intimeras   e   multiformes   modalidades   e   seus   perigosos
disfarces.

Como   meia-ci6ncia   entendemos   aqui   n5o   uma   determinada   per-
centagem   de   saber   armazenado,   mas   two   somente   aquela   forma   ou
aspecto   de   insufici6ncia   de   cultura   e   vicio    de   mentalidade,   que   seL

caraterisa  pelo  desaprego  e  pela  aversao  mal  dissimulada  para  com  as
normas  de  estudo,   de  pensamento   e  de   conduta   exigidas   pelo   sincero
e   puro   cu]to   a   ci6ncia,   acompanhada   da   tend6ncia   e   es forgo    para
se  atribuir   autoridade   intelectual   e   simular   conhecimentos   cientfficos,
dedicando   a   essa   simulagao    ou    defesa   de   apar6ncias   muito    maior
atencao,  es forgo  e  cuidado,  do  que  a  remediar  a  propria  insufici6ncia
de   instrueao,   observa€ao   e   experiencia.   S5o   seus   legitimos   represen-
[antes   os   ]oquazes   distribuidores   de   palpites,   baseados   em   autoridade
ficticia,   sem  outra  base  do   que  conjeturas  ou  insuficiente   observa€ao.
S5o  os  que  nao  tern  drividas  e  nada  fazem   para  aperfeigoar  seus   co-
nhecimentos,   aguear   o   seu   discernimento,   despertar   a   sua   autocritica.
A  meia-ci6ncia,  esse  vasio  e  pretencioso  arremedo  de  ci6ncia,  tern  suas'
feie6es   mais   perigosas   e   delet6rias   quando   6   colocada   a   servigo   de

vaidades   ou   interesses   pessoais,   alheios   ou   infensos   a   o`bjetividade,   a
veracidade  e   a  retidao,  que  caraterisam   o   espirito   cientifico.

N5o  s5o  o  analfabetismo,  nem  a  sempre  grande  massa  dos  comple-
[amente   incu]tos,   que   constituem   os   v;rdadeiros   6bices   ao   progresso

e  a  influ6ncia  benefica  e  fortificante  da  ci6ncia,  mas  sim  o  pouco   ele-
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vado   nivel   de  cultura   das   elites  influentes   e   a   sua   desorientagao   in-

telectual,   condicionada   por   instrucao   basica   insuficiente   e   viciada.

Em   urn   ambiente   assim   formado,   incapaz   de   apreciar,   cstimular
ou   aproveitar   as   realisag6es   cientfficas   e   de   compreender   o   espirito

que   as   conduzem,   predomina   sempre   a   tendencia   a   aceitar,   apoiar   e
favorecer    os    conceitos    misteriosos,    os    planejamentos    grandiosos    e
irreais  e  os  pensamentos  simp]istas  dos  manipuladores  da  16gica  sobre
fracos   fuidamentos,   isto   6,   dos   adversarios   naturais   da   ci6ncia,   que
sao   os  poderosos   detentores   de  posie6es   sociais,   t6cnicas,   administrati-
vas   e   culturais   apenas   superficialmente   envernisados   com   fracas   tin-
turas   cientificas,   adquiridas   por  informae6es   de   oitiva,   reminiscencias
escolares,  erudieao  livresca  ou  como  frutos  de  meras  conjeturas.   Estes
nao  raro  ostentam  titulos  e  aneis   de   qualquer  formatura   profissional,
e  ate  se  estribam   as  vezes   em  posig6es   de   ensino   ou  de  mando,   con-
fundindo   o   aspecto   exterior  dessas   circunstancias   com   a   realidade   de
ilma   formagao   cientffica.   E'   frequente   pretenderem   por   isso   ser   con-
siderados   como   homens   de   ci6ncia,   procurando   e   conseguindo   muitas
vezes  em  tais  ambientes  se  sobrep6r  aos   legitimos   cientistas,   tomando-
lhes   o   lugar  na   administra§5o  t6cnica   ou   no   ensino.   Com   mentalida-
des   opostas,   a   ciencia   e   a   meia-ciencia   falam   linguas   diferentes,   as

quais   apenas   superficialmente   se   confundem   mos   ouvidos   nao   habi-
tuados   a   distingui-las.   Com   a   pratica   por6m   aprende-se   ate   a   perce-
ber   quando,   como   n5o   raro   acontece,   uma   6   astuciosamente   falada
com  enfase,  mas  com  o  sotaque  da  outra.

Pelas   posi€6es    que    ocupam,    os    representantes    da    meia-ci6ncia
mos   paises   em   que   predominam,   conseguem   difundir   o   conceito,   que
formam  da  ci6ncia  e   da  t6cnica,   fundamentalmente   diferente   daquele

que  se  cultiva  mos   centros  e   instituig5es   de   elevada   cultura   cientifica.

A  ci6ncia  e  suas  manifestag6es  exteriores  sao  pelos  mesmos  apenas
aparentemente    aceitos    ou    grosseiramente    imitados   como    primoroso
adorno   ou   oportuna  simulaeao,  contrastando   com   a  realidade   do   des-
caso  e  da  hostilidade  diante  das  exig6ncias  de  crftica  obj.etiva  e  obser-
vagao   exata   dos   integrados   mos   principios   6ticos   e  na   orientaeao   es-

piritual  da  investiga§5o  cientifica.
0   sacrificio   da   realidade   pelo   culto    das   apar6ncias,   das   con-

cepg6es   fantasticas   e   dos   planos   ficticios,   a   superficialidade   do   pen-
samento  alheio  a  qualquer  responsabilidade  para  com  a  na€5o,   colidi-

-9



cionam   a   forma€ao   de   urn   €spirito   leviano   com   fortes   tragos   de   in-
fantilidade.   mesmo   em   cabe§as   encanecidas,    que   se   reflete   no   des-
comedimento     das     suntuosidades,     no     desperdicio,     na     descontinui-
dade  de  agao,  na  fa]ta  de  previs5o,  nas  resolu€6es  bruscas  imediatistas,
e   nas   determinae6es   imponderadas   seja   na   legislaeao,   no   ensino,   mos
servi€os  t6cnicos   ou  na   administraeao   pdblica.

_T\T5o   s6   na   grandiosidade   de   organisae6es   e   construe6es,   se   rna-

nifesta   essa   mentalidade   leviana,   mas   tambem   na   complexidade   dis-

pendiosa    com   preocupa€5o    de    aparentar    perfeieao    insuperavel    mos
I)lanejamentos   e   programas,   nas   sucessivas   reformas   superfluas,   nas
quaes   apenas   trqnfigurae6es   da   mesma   inoperancia   servem   a   simula-
§ao   de   ideias   administrativas   e   a   conveni6ncias   pessoais,   assim   como
tambem   mos   pomposos,   inveridicos   e   balofos   relat6rios   em   que   s5o

proclamados   antecipadamente   grandes   feitos   que   nao   se   realisam.
Reflexos   dessa   mentalidade   interferem   nas   organisae6es   t6cnicas

e   se   infiltram   nas   instituie6es    cientificas   impedindo   a   concentrag5o

de  esforgos   por  cooperaeao.   Provocam  em  lugar  disso  a  formagao   de

grupos  a  se  degladiarem  em  rivalidades  est6reis  a  servigo  de  ambie6es
ocultas   ou   de   vaidades   futeis,   fazendo   criar   injustificaveis   duplicida-
des   para   in\-adir   seara   alheia,   embora   permanegam   incultas   grande

parte  das  pr6prias  terras,  ou  tentando  ate,  por  manobras  escusas,  apos-
sar,se  dos  valores  do  m6rito  das  realisag6es  e  do  trabalho  alheio,  sem-

pre   naquela   caraterfstica   ansia   de   aparentar   valor   dos   que   n5o   con-
fiam  na   pr6pria   capacidade.

Entre   os   que   em  tais   ambientes   assim   se   movem   livres   da   pecha

de   cientista   e   dos   escrupulos   inherentes   a   esta   qualidade,   as   inicia-

tivas   originaes  e   as   conquistas  t6cnicas   a]cangadas   no   campo   da   ci6n-

cia   desi]ertam   ora   apenas   descaso   e   malevolencia,    quando   cercadas

de  penuria  de  recursos,  ora  tentativas  de  cubigosa  cooperacao,  quando
ligadas     a     concessao     de     vultosas     verbas.      Pretensas      descobertas

a     serem     I)or     estas     financiadas,     sugest6es     de     ampliae5o,     abrin

do   coloca€6es   aos   seus   ideadores   e   projetos   de   superorganisae6es   en-

volvendo  o  campo  de  ag5o  dotado  de  possibilidades   de  mando,   de  co-

Iocag6es   ou   de   manejo   de   verbas   sucedem-se   neste   caso   em   continuo

voltejar   de   \-u]turino   v6o,   sobre   as   sedutoras   oportunidades   latentes.

E   assim   6   quando   surtos   amea§adores   das   grandes   pragas   provocam
medidas  de  grande  envergadura.
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Semelhantes    for€as    interv6m    quando,    por    exemplo,    uma    vaci-
na   eficaz   para   defender   altos   valores   se   torna   escassa   e   muito   pro-

curada,   possibilitando   o   manejo   de   sua   distribuie5o   a   satisfaeao   de

interesses    de    prestigio    pessoal,    quando    n5o    o    seu    encaminhamento

para  al6m  das  fronteiras  nas  azas  do  cambio  negro.  Medidas  en6rgic;s
e   ingratas   de   racionamento,   vacinagao   por   funcionarios   conveniente-
mente  controlados,  medidas   que  entao  se  imp6em  para  salvaguardar   a
interesse   prib]ico   ameacado,   despertam   natural   desgosto   e   acres   cen-

suras   mos   arraiais   t6cllicos   da   meia-ci6ncia.

Tambem   se   re`7oltam   estes   contra   necessarias   restrie6es,   atribuin-

do-as   fa]samente   a   fantasticas    perseguie6es,    quando    nao    conseguem

c)bter   dos   cientistas   os   necessarios   seguros   reativos   para   diagn6stico

de   doengas   de   animais,   que   exigem   a   e]imina€ao   de   portadores   de

contagio,   dificuldade   essa   que   s6   se   observa   como   consequ6ncia   da

verificaeao  de  que,  ap6s  conseguido  o  diagn6stico,  em  lugar  dessa  elimi-

nag5o,  sao  vendidos  a  incautos  os  animais  verificados  contagiantes,  que
assim   difundem   as   doengas,   que   devemos   combater.

E'   mos   caracteres   e   no   grau   de   sua   formag5o   cultural,   que   en-

contramos   a   espinha   dorsal   e   o   cerebro   orientador   de   urn   povo,   im-

primindo-lhe  as   carateristicas   de  sua   personalidade   e  o   indice   de   sua
capacidade   de   produzir   e   progredir.   Assim   assume   significa§ao   ma-
xima  para  a  evolug5o  e  progresso  deste,   a  maior   ou  menor   inf]u6ncia

que  recebe   da   ci6ncia   ou   da   meia-ci6ncia.

A   pesquisa   cientifica   em   busca   de   novos   conhecimentos    6   sem

drivida   a   forma   de   atividade   intelectual`   que   em   mais   alto   grau   pos-

sue  a  capacidade  de  educar   o  discernimer`to  e  reforgar   a  clarivid6ncia

do   espirito,   fortificando   e   desenvolvendo-Iba   as   qualidades   essenciais

para  o  sacerd6cio  da  ci6ncia.  Decorre  dai  a  I)refer6ncia  das  classicas  e
c6lebres   uni\Tersidades,   encaradas,   nao   como   conglomerados   de   escolas

I)rofissionais7   mas   como   templos   maximos   da   ci6ncia,   pelos   renomes
conquistados   no   campo   da   pesquisa   cientifica,   para   a   constituicao   de

seu  corpo   docente.

A    criteriosa    consulta    das    fontes    orig.inais,    a    critica    serena    e

objetiva  das  observag6es   pr6prias   e   alheias,   o   rigor   justo   na   aprecia-

g5o   dos   elementos   basicos   do   raciocfnio,   a   vigilante   atengao   para   as

possiveis   causas   de   erro   e   a   firmeza   clara   dos   projetos   e   programas
de   aeao   para   esc]arecer   ou   resolver   i]roblemas,   exigem   essa   educa-
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cao  do  espirito  ligada  ao  culto  dos  princfpios  6ticos,   que  condicionarii
a  mentalidade  cientifica.   E'  no  convfvio  em  longa  coopera€ao  com  le-

gitimos   e   experimentados   cultores   desse   espfrito   que   se   formam   dis-
cipulos  de  uma  escola  cientffica.  Muito  pouco  tern  isso  de  comum  com
a  mera  frequ6ncia  de  aulas  em  escolas  profissioliais.

Entre   os   exemplos   mais   impressionantes   da   extraordinaria   signi-
fica§ao   dessas  norinas   para   o   desenvolvimento   de   urn   pals,   destacam-
se  os   dq  importag5o  e  apropriac5o   dessas  normas  e   desse  espirito   pe-

los  japon6ses  e  norteamericanps  durante  os  riltimos   sessenta   anos,   que
os   levaram   a  culminancia   do   prestigio   internacional.   Ainaa   hoje   em

plena   supremacia   mundial   e   possuidores   dos   maiores   institutos   cien-
tificos,   continuain   os   norteamericanos   a   atrair,   contratar   e   acolher

t    o   maior   numer`o   possivel   de   legftimos   representantes   da   cultura   cien-
tifica  europ6a,  a  cuja  inteligen[e,   liberal  e  abundante  introduc5o   e  in-
tensa   absorcao   devem   o   seu   vet.tiginoso   progresso   e   sua   extraordind-
ria   forca   politica   e   econ6mica.

Com   esses   contrastam   os   lamentavelmente   fracos   e   pobres,   do.
minados   pela   atmosfera   da   meia-ci6ncia,   cujo   comi)lexo   de   inferiori-
dade   faz   temer   o   confronto   e   a   concurr6ncia   de   quaisquer   valores
cientificos   sobretudo   os   ex6ticos   importados,   e   os   leva   a   re|)elf-los,

proclamando   triste   e   grotescamente   uma   sufici6ncia   de    posses    cul-
turais,   que   o   mundo   inteiro   sabe   ser   o   oposto   da   verdade.   E   assim
documentam   a   pr6pria   incapacidade   de   preparar   ao   memos    aquele
imaginado   futuro   grandioso   para   o   qual   constantemente   apelam,   ao
mesmo   tempo   que   tudo   fazem   para   o   tornarem   remoto   e   incer[o.

Uma   tal   diverg6ncia,   que   condiciona   atitudes   e   situac6es   opos-
tas   em   ambientes   de   quasi   simultanea   origem,   uns   orientados   pela
compreensao  do  valor  inestimavel,  profundo  respeito  e  ativo  culto  da
ci6ncia   e   outros   dominados   pela   ignorancia   comodista   e   astdcia   es-
terilisante     da     meia-ci6ncia,      oferece     pela     situa€5o      mundial      de
cada    urn,    urn    impressionante    exemplo    das    consequencias    do    I)re-
dominio   de   uma   ou   de   outra   feigao   de   encarar   a   cultura   humana.

0   reflexo   dessa   atmosfera   de   ficg5o,   dessa   insensibilidade   para
a  realidade,  desse  menosprezo  pela  experimentag5o  e  pelo  estudo,  cria-
da   pela   fraqueza   tao   pretenciosa   quao   ambiciosa   da   meia-ci6ncia,   se
faz   sentir   a   todo   instante   em   todas   as   atividades   e   organisag6es   de
uma  nag5o   influenciada   pelas   foreas   contrarias   a   educacao   e   difusao
do   espirito   cientifico.
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Nao  se  concebe  |]ois  obra  patri6tica,  que  supere  em  valia  a  desta
de  arregimentar   energias  e   recursos   intelectuais   para  apoiar   e  desen-
volver   o   arcaboueo   cientffico   do   pals,   defendendo-o   contra   o   poder
degradante   das   forgas   da   meia-ciencia,   ainda   ubiquitarias   em   nume-
rosas  areas  de  nosso  continente.

-Ill-
Deixemos   agora   essa   atmosfera   de   indiferenea   e   incompreens5o

hostil   dos   ambientes   alheios   e   avessos   a   mentalidade   cientifica,   que
tantas  dificuldades  e   peias   acarretam   ao   desenvolvimento   das   nag5es,
onde    a   ci6ncia    ainda    evolue   como    planta   exotica   em    clima   dife-
rente   do  do  seu  habitat  natural,  e  passemos  a  encarar  alguns  aspectos
curiosos   dos   climas   adequados   e   propicios   a   pesquisa   cientffica,   ai
nascida,   evoluida,   prestigiada   assim   como   cerc.ada   de   ampla   compre-
ensao   e  igeral   apoio,   a   vcr   se   ao   memos   ai   6   sempre   livre,   suave   e

franco   o   caminho   da   ciencia   ou   quais   os   6bices   e   as   fraquezas   hu-
manas    que    tamb6m    ai    podem    crear    embaragos    ou    tornar    memos
encantadora   a   atividade   cientifica.

Por   mais   que   se   proclame   a   universalidade   da   ci6ncia   e   rapi-
damente   se   generalisem   os   novos   conhecimentos   com   frequentes   refe-
r6ncias   a   trabalhos   oriundos   de   diferentes   paises,   ainda   assim   mani-
festam-se   no  mundo   cientffico   restrie6es   e   limitag6es   de  atengao   den-

tro  do  ambito  de  algumas  linguas,  nag6es  ou  grupos  de  na§6es,  n5o  se
dispensando   ateng5o   nem   apreeo   correspondente   ou   suficiente   ao   que
se   realiza  f6ra  de   seus   limites.   Quanto   mais   forte   e   volumoso   6   urn
d6sses    grandes    ambientes    de    intercambio    cientifico    interno,    tanto
memos  permeavel   se  torna  6ste  ao   que  f6ra  dele  se  passa,  tanto  mais
funciona  como   se   obedecesse  a   lei  de   atrag5o   das  massas,   quando   se
trata   de   dispensar   aten€ao   ou   fazer   justi§a   as   conquistas    f6ra   de
suas  fronteiras.   Tamb6m  aos   seus   sat6lites  se   estende   em   grau   varia-
vel   essa   forga   de   atragao   do   astro   central   ou   da   constelag5o   como
llm   todo.

0   novo   conhecimento   cientifico   6   tanto   mais   rapida   e   comple-
tamente  notado,  apreciado,  discutido  e  adotado,   quanto  mais  pr6ximo
de  urn  forte  centro  cientifico  e  tanto   menus   percebido,   referido   com
detalhes  ou  fixado  no  hist6rico  de  sua  evolug5o  quanto  mais  afastado
nasce   d6sses   centros.   _r\Tao   temos   ddvidas   de   que   numerosas   exceg6es
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se   possam   apontar,   como   parecendo   contrariar   esta   lei.    E]a    nao   6

perceptivel  a  vista  fixada  em  casos  isolados,  mas  para  a  vista  de  con-

junto  e  para  uma  bastante  sensibilidade  para  os  tra€os  e  as  tend6ncias
8erals.

Tempo   houve   em   que   era   a   lingua   francesa   a   mais   garantidora
de   6co   para   uma   realisag5o   cientifica`,   a   esta   sucedeu   o   periodo   de

predominancia  d6   alemao  como  veiculo  dos   melhores  trabalhos   de   in-
vestiga€5o   e   por   fim   tornou-se   o   ingl6s   essa   lingua   quasi   universal

para   quem   queira   fazer   valer   a   sua   contribuieao   no   cami)o   da   ci6n-
cia.   Apesar  de  fortem€nte  acrescidas   as   possibilidades  de   intercambio,
o   manejo   de   uma   segunda   lingua   messes   grandes   centros   de   atragao

e   absore5o   parece   tornar-se   cada   v6s   mais   raro,   e   assim   mais   rara
e 'apagada   a   ressonancia   para   os   acontecimentos   relatados   em   outras

linguas.   Ja  nao   me  refiro   ao   uso   ingrato   de   nossa   lingua,   desconhe-
cida   messes   centros,   mas   mesmo   quem   tenha   confiado,   ate   uma   d6-
cada  atraz,  suas  realisae6es  cientificas  ao  ambito  das  linguas  francesa
ou   alema,   ja   n5o   as   encontrara   suficientemente   referidas   ou   aprecia-
das  no  domfnio  das  atuais  publicae6es  anglosax6nicas.

A  concentrae5o  da  ateneao  nas  atividades  dessas   comunidades  es-

pirituais   dominantes,.  conduz   facilmente   a   uma   deficiencia   de   justa
apreciae5o   em   relaeao   a   totalidade   do   mundo   cientifico.   Essa   forte
e   predominante   atene5o   para   o   ambito   da   pr6pria   lfngua   acarreta
frequentemente   o   sil6ncio   ou   citae5o   inexata   das   conquistas   realisa-

das  em  outros  sectores   ou   tempos,   do   que   decorre   a  tend€ncia   a   atri-

buir   prioridade   ou   especial   m6rito   aos   que   na   esfera   da   lingua   ou
nag5o  dominante,  tenham  trazido  ou  venham  I)osteriormente  trazer  con-
tribuicao   ainda   que   pequena,   incerta,   inexpressiva   ou   apenas   access6-
ria,   ao   que  de  fundamental   se   alcanga  ou  tenha  alcaneado   em   outras
terras.

Assim   6   que   nas   refer6ncias   a  etiologia   do   tifo   exantematico   em

tratados   e   outras    publica§5es    em    lfngua   inglesa    ou    na   dos    atuais
sat6Iites   do   mundo   anglo-saxao,   6   em   geral   silenciada   ou    bastante

desfigurada    a   hist6ria    dos    nossos    conhecimentos    s6bre    o    assunto,
cujos    fundamentos    estao    assinalados    em    revistas    especialisadas    de
lfngua   alem5.   A   solue5o   desse   problema   6   apresentado   como   tendo
sido  conseguida  em   1910  na  America,   embora  se].a  facil   verificar   que
em   todo   o   mundo   cientffico   e   assim   tamb6m   nesse   pafs   essa   solugao
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tenha   sido   considerada   ate   1916   como   ainda   nao   encontrada,   e   con-
tinuasse  a  ser  procurada  com  invulgar  intensidade  por  numerosos  cien-
tistas  e  miss6es  cientificas  nos  paises  em  que  a  doenea  ocorria  e  muito
especialmente   ao   sul   e   a   leste   da   Europa   central   durante   os   quatro
anos   da   primitiva   grande   guerra.   Ai   estao   os   trabalhos   de   Nicolle,
sabre  essa  doenga,  coroados  com   o  pr6mio   Nobel,   em   que  I.ustamente

por  exclusao  de  microorganismos  n5o  encontrados  ou  falsamente  acusa-
dos,   6  admitido  urn  virus   filtravel   como   causador  do  tifo   exantemfti-
co,   e   ai   estao   as   impressionantes   pesquisas   de   Plotz,   0litzki   e   Baer
mos  Estados  Unidos  em   1915,  apontando  com  a  garantia  de  reae6es  de
imunidade  positivas,  urn  bacilo  anaer6bio  como  causador  do  tifo  exan-
tematico,  ao  mesmo  tempo  que  a  descoberta  do  diagn6stico  da  doenca

pela   aglutinaeao   especifica   de   urn   bacilo   do   grupo   do   Proteus,   em
1916  por  Well   Felix  indicava  imperiosamente  pelos  conhecimentos   de
entao,  6ste  micr6bio   como   sendo  intimamente  relacionado  com   a  etio-
logia   da   doenga.   Ao   lado   dessas,   varias   outras   descobertas   analogas,

embora   memos   sensacionais   e   documentadas   foram   surgindo,   provan-
do  todas,  que  o  problema  era  em  todo  o  mundo  cientifico  considerado
como   palpitante   e   n5o   resolvido   ainda.   Isso   evidentemente   n5o   teria
acontecido   se   o   achado   de   Ricketts   tivesse   sido   considerado   como   a

solucao   do   problema.

Foi   em   1916  que   se   conseguiu   a   caraterisaeao   da   Rickettsia  Pro-
wazeki,   como   urn   microorganismo   de   nova   categoria   ate   entao   des-

conhecida,   de   localisaeao   especificamente   intracelular   e   foi   entao   ex-

perimentalmente  demonstrado  que   era  especificamente   ligado   a   repro-
dug5o  experimental  do  tifo  exantematico.   Depois   que  assim   foi  conhe-

cido   o   causador   da   doenga   cessaram   as   descobertas   de   novos   micr6-
bios  do  tifo  ex'antematico,  que  anteriormente  haviam  atingido  a  trinta!

Ao  envez   de  ser  essa  descoberta  da   Rickettsia  em   1916   facilmen-

te  aceita  e  logo  relacionada  com  aquele  trabalho   americano   em   1910,
como   teria   naturalmente   ocorrido   se   este   achado   americano    tivesse
merecido   qualquer   considera€ao,   foi   6sse   novo   microorganismo    por
t6dos  recebido   com  natural   desconfianca,   de  t6dos   os   centros   de  pes-

quisa,   pela  probabilidade  de  ser  mais   uma  descoberta   fictfcia   do   mi-
cr6bio  da  doenea,  e,   sobretudo  posta  de   quarentena  naqueles   bastante
numerosos   laborat6rios  em   que   o   problema  havia  sido   abordado   sem
solucao  ou  com  outra  solueao  que  nao  a  Rickettsia.  Nicolle  e  a  escola
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francesa  mais  de  urn  decenio  depois  ainda  se  referiam  com  pronuncia-
da   incredulidade   ao   papel   etiol6gico   da   Rickettsia   Prowazeki.   Nada
disso   transparece   por6m   na   maioria   das   publicae6es   do   ambito   da

predominancia  norteamericana,  na  qual  a  so]u€ao  do  pro,blema  6  sem
qualquer   considerae5o   por   esses   fatos   indiscutiveis   e   insofismdveis,
completamente  localisada  na  America  equ  1910.  A  caracterisacao  e  re-
conhecimento   da   Rickettsia   como   o   agente   causal   do   tifo   em    1916
toma  ai   a   aspecto   de   uma   simples   confirmagao   ou   batismo   do   duvi-
doso  achado  de  Ricketts,   em  franco  desrespeito  a   realidade  dos   acon-
tecimentos.   0   reconhecimento`   da   Rickettsia   como   urn   novo   tipo   de
microorganismo  patogeni6o  6  af  silenciada,   como   se  nada  significasse.
Na  verdade .Ricketts  na  America  havia  em  1910  visto  uns  corptisculos,

+    que   podiam   co`mo   qualquer   das   demais   descobertas   analogas,   ser   ou
n5o   o   micr6.bio   da   doenga,   nada   por6m   descobriu   que   apoiasse   essa
hip6tese.   Foi   a   descoberta   em   1916   da   Rickettsia   Prowazeki   que   re-
trospectivamente  fez  ent5o  reviver  a  suposigao  de  serem  os  corprisculos

de  Ricketts  relacionados  com  a  causa  da  doenca.
Aqui   como   em  toda   a  hist6ria  humana   a   verdade   hist6rica   nao

6  o  que  de  fato  aconteceu,  mas  sim  o  que  6  admitido  ou  estabelecido
como   tal    pelos   mais   fortes   e   transmitido    aos    coevos    pelos    meios
atuais  de  publicidade,  dos  quais  emana  a  documentaeao  para  a  infor-
macao    das   gerag6es    futuras.    Verdades    divergentes    das    assim    arbi-
trariamente   cunhadas   s5o   meros   objetos    de   deleite   espiritual    para

I)esquisadores  privilegiados.
Sob   o   prisma   das   vicissitudes   foi   ainda   mais   interessante   e   ins-

trutivo   e   absoluto   e   geral   despreso   com   que   durante   vinte   anos   foi
aqui   e   alhures   recebida   e   encarada   a   descoberta   de   urn   meio   de
caraterisar   histol6gicamente   a   febre   amarela,   realisada   no   Brasil   em
1905,  mas por inseguranga da experiencia ent5o  disponivel  s6  mais  tarde

publicada  na  Alemanha,  sem  provocar  o  mfnimo  eco  a  nao  ser  o   da
incredulidade  acompanhada   de   superior   desdem.   Conservar   assim   du-
rante  20  anos  dentro  de  si  uma  convicg5o  ou  uma  verdade  que   nin-

guem   parti]ha,   nem   compreende,   nem   aceita,   faz   surgir   no   espirito
duas   sensag6es   opostas,   uma   cheia   de   mod6stia   e   melancolia   leva   a
duvidar  de  si  pr6prio,  a  outra  pretenciosa  e  lisongeira  aponta  isolada
c]arivid6ncia  no  meio  de  milhares  de  vistas  memos  agudas.

Solicitag5es   em   todos   os   sentidos   tamb6m   para   a   Norte-America
ao   grande   investigador   da   febre   amarela   H.   Noguchi,   para   que,   ao
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envez  de  procurar  gordura  no  ff gado,  antigo  crit6rio  que  nada  significa,
s6   procurasse   mos   preparados   de   que   mos   enviava   duplicatas   urn   de-
terminado  tipo   de  necrose  caracteristico   da  doen§a,  para  identifica-la,
nunca  mereceu  atencao,  resposta  ou  discussao  durante  o  espaeo  de  20
anos.   E   tal   era   a   incompreensao   e   o   descaso   diante   dessa   quest5o,

que   nao   conseguiram   os   dois   primeiros   trabalhos   confirmando   am-
I)la  e  absolutamente  o   achado  ,brasileiro  de   1905-1911,   publicados   urn
no  Rio  de  Janeiro  pelo  Dr.  Margarinos  Torres,  anatomo-patologista  dos
mais  notaveis  e  justamente   respeitados,   e   outro   na  Alemanha   por  W.
Chiari,   atual   catedratico   de   anatomia   patol6gica   da   Universidade   de
Viena,  romper  o  gelo  da  indiferenga  ou  clarear  a  vista  dos  patologis-
tas   e  tro|)icalistas   para   o   diagn6stico   posj-morjem   da   febre   amarela.
S6  em  1928  quando  se  manifestaram  grandes  surtos  de  febre  amarela
no   pals,   foi   afinal   posto   em   pratica   esse   crit6rio   histol6gico   durante
20   anos  desdenhado,   conquistando   ent5o   rapidamente  a   confianga  dos

que   comecaram   a  pratic6-lo.   Sob   orientag5o  norteamericana   foi   entao
reunido   no   Brasil   grande  material   de  estudo   comparativo,   que   impoz
afinal   a   aceitagao   do   crit6rio   esta'belecido   em   1905-1911   no   Rio   de

Janeiro.   Poucos   crit6rios   histopaiol6gicos   foram   t5o   abundantemente
confrontados,   como   6ste   da   febre   amarela,   atravez   dos   surtos   epid6-
micos  observados.  S6bre  ele  se  orienta  desde  ent5o  o  combate  a  doenca

na  America  do   Sul.

Uma  vez  assim  verificada  ap6s  20  anos  de  incompreensao   e   des-
caso,    a   significaeao    cientffica   e   pratica    do    crit6rio    histopatol6gico

para   o   diagn6stico    da   febre   amarela,    passou,    exclusivamente    pela
preponderancia   da   literatura   americana   a   ser   all.ibuido   a   urn   repre-
sentante   da   ciencia   norte-americana   o   m6rito   da   descoberta,   embora
tenha   o   mesmo  visto   apenas   uma   parte   do   problema   e   honestamente
declarado  que,  com  o  que  viu,  nao   se  podia  reconhecer  a  febre  ama-
rela.   N5o   a   quem   estabelece   urn   crit6rio   para   diagnosticar   a   febre
amarela  e  lhe  reconhece  a  significae5o  e  aplicac5o  pratica  ficando  I)or
20  anos  isolado  no  mundo  cientifico,  mas   a  quem  por   ale  passa  per-
ce'bendo  apenas  uma  parte  nao  carateristica  do   mesmo   e  confessa  de-
centemente,  que  n5o  descobriu  urn  meio  de  reconhecer  a  febre  amare-
Ia,   pois  o  que  viu  tamb6m  se  encontra  em  outras  doen€as,   a  prepon-
derancia   de   uma   lfngua   tern   forga   para   atribuir   a   autoria   de   uma
descoberta.
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Isso   mos   liga   a   urn   outro   aspecto   da   vida   cientifica,   que   muitos

nao   tern   a   oportunidade  `de   perceber   nitidamente,   e   que   se   poderia

denominar   de   agitagao   publicista   para   fixaeao   no   hist6rico   de   urn

problema,   da  parte  de  m6rito  que  cabe  a  quem  contribue   I)ara  a  sua
solug5o.   Contribuie6es   ha   que   pe]a   sua,natureza   ou   pelas   circunstan-

cias   em   que   aparecem,   s5o   colocadas   e   mantidas   no   lugar   que   lhes

cabe,   casualmente   poupadas   ou   resistindo   a   tentativas   de   introdu€ao

ind6bita   de   m6ritos   alheios   para   6sse   fim   ageitados   por   alguma   ar-

gumentag5o  tendenciosa.   A   capacidade  de   fixagao   e   resist€ncia   a   tais
artificios  6  tanto  mais  fraca  quanto  memos  influente  6  a  lingua  e  o  seu

ambito   de   prestigio.   Isso   implica   na   conveniencia   de   insistir,   repetir
t    e   discutir   mais   ampla   e   longamente   sabre   o   achado   relevante   e   as-

suntos   correlatos,   em   frequentes   publicag6es,   se   possivel   em   varias

]inguas,   atualmente   de   prefer6ncia   em   lingua   inglesa,   quanto   mais

distanciado   se   esta   dos    centros   de   predominancia   no    mundo    cien-

Lifico.

A    momentanea    ateneao    para    uma    realisagao    cientffica    pouco

garante   a   quem  posteriormente   nao  saia  a   campo   para  defender   seus
m6ritos.   Assim   seria   possivel   atribuir,   ao   memos   em   parte,   os   casos

citados   de  injusta   atribui§ao   de   m6ritos   maximos   aos   autores   perten-

centes  a  poderoso  centro  de  atividade  cientifica,  em  detrimento  de  quem

sem   essa   qualidade   6tnica   e   politica   de   fato   contribuiu   decisivamente

para   a   solugao   dos   problemas   em   questao,   a   uma   desistencia   deste,

I)or   descuido   ou   feie5o   especial   de   seu   espirito   filos6fico,   de   correr
em   defesa   de   seus   m6ritos   agitando   dentro   do   ambito   cultural   pre-

ponderante,   quest6es   que   os   fizessem   ressaltar.   Neste   terreno   a   de-
sist6ncia   de   uma   tal   defesa,   a   sobriedade   de   publicidade,   confiando

em  uma  justiga  automatica  e  expontanea,   pressup6e   urn  otimismo   urn
tanto  exagerado   quanto  a   perfeieao   da  natureza  humana,   quando   nao
6   o   resultado   de   uma   pronunciada   indiferenca   pelas   trombetas   da
fama.

Estas    observae6es    encerram    urn   ensinamento    fundamental    para

quantos   contribuam   para   a   ciencia   com   algo   mais   do   que   uma   fill-
grana  e  dese].em  vcr  seus  m6ritos  reconhecidos  e  seus  nomes  mantidos
no  hist6rico  do  problema,  que  tenham  resolvido,  ou  para  cuja  solucao
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tenham   contribuido   consideravelmente.   Aquela   solueao    do    problema

do   diagn6stico   histol6gico   da   febre  amarela   foi   por  20   anos   conside-

rada,   pela   sua   incompreensao   no   mundo   cientifico,   como   uma   cons-

trugao   inconsistente,   mas   logo   que   se   |]ercebeu   a   sua   verdadeira   im-

portancia   e   aplicae5o   pratica,   veio   o   assalto   ao   m6rito.   A   importan-
cia  do  problema  da  etiologia  do  tifo  exantematico  tido  e  havido   como

nao   resolvido   ainda,   provocou   a   concentra§ao   de   todas   as   atenc6es   e

[odos  os  esfor€os  durante  a  primeira   guerra   mundial,   durante   a   qual

essa   doenga   podia   condicionar   catastrofes   militares,   porisso   o   ataque

ao  m6rito  da  solug5o  encontrada  n5o  se  fez  es])erar,  assim  que  se  des-

fizeram   as   drividas   e   as   oposie6es   levantadas   i]ela   caracterizagao   da

Ricket[sia  Prowazeki  como  o  agente  etiol6gico   ansiosamente  procurado

e  se  demonstrou  em   1918  a  ae5o  vacinante   das   suas   culturas   in  vivo.

Encontramos   tamb6m   nas   manifesta§6es   de   valorosas   coletivida-

des   cientfficas,   sobretudo   nas   daquelas   que   por   tradigao   ainda   pro-

curam   rivalizar   com   os   ambientes   momentaneamente   preponderantes

e   absorventes,   uma   constante   patri6tica   defesa   ora   mais   ora   memos

justa  de  prioridades   em  todos   os   terrenos,   o   que   representa   uma   de-
fesa   coletiva   nacional   em   larga   escala,   de   centros   de   cultura   enfra-

quecidos  numericamente,   contra  o   poder   invasor   dos   m6ritos   dos   que
no   momento   preponderam.   Ao   contrario   dessas   tend6ncias   patri6ticas

messes   grandes   parses,   naqueles   em   que   a   influ6ncia   da   meia   ci6ncia

predomina,   o   pensamento   concentrado   nas   pequenas   vaidades   e   I)re-
tene6es   locaes   conduz   a   prefer6ncia   pelas   preteng6es   estrangeiras   ao
reconhecimento  da  sombra  do  m6rito  em  sua  proximidade.

Para   exemplificar   o   que   a   agitacao   habilmente   organisada   pode

conseguir   no   ambito   do   mundo   cientifico   poderiamos   referir   tamb6m
o   anrincio   de   sensacionais   descobertas   cientfficas,   em   lodos   os   terre-

nos,   utilisado   pela   propaganda   politica   de   certos   paises,   descobertas

essas   que   embora   sejam   postel`iormente   verificadas   inexatas,   atingem
o   fim   de   agitar   o   mundo   em   favor   do   prestigio   cien[ffico   da   nae5o

que   assim   procede.   Artiffcios   de   agitagao   no   mundo   cientifico   pas-
sando   do   terreno   da   defesa   de   reais   ou   supostos   m6ritos   para   o   da
creae5o  de  m6ritos  artificiais  tamb6m  poderiam  ser  exemplificados  por
alguns  casos   cuja   autenticidade   podemos   afirmar.
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Urn   6   o   de    urn   medico    europeu    bastante    ilustrado,    mas    sem

maiores  credenciais  cientificas,  localisado  em  uma  i]ha  longinqua,  que

gragas   a   uma   gigantesca   agitac5o   de   publicidade,   nas   mais   diversas
linguas,   sabre   assuntos   ex6ticos   pou6o   accessiveis   a   urn   contr6le,   1i-

gada   a   uma'  vastissima   e   constantemen,te   mantida   rede   de   correspon-
d6ncia   particular  .com   o   mundo   cientifico,   utilisando-se   e   aproprian-

do-se  de  ideias  e   resultados   de   outros   autores,   conseguiu   nao   s6   des-

pertar   notoriedade   entre    os`-cientistas   das    cinco    partes,` do    mund.o,
mas  tambem  que  lhe  fosse  confiado  urn  importante  ca|]ftu]o  da  maior

enciclop6dia  na  especialidadeo   pontificando   sobre   urn   assunto   em   que

s6   plagiou   errando   ou   acertou   copiando.

Outro   6  o   caso   de   urn  pesquisador   europeu,   possuidor   de   viva   e

insinuante   intelig6ncia,    assim    como    de    s6lidos    conhecimentos    cien-

tificos,   o   qual   se   iludindo   ou   ao   memos   iludindo   temporariamente   o

mundo   cientifico,   por  meio   de  sensacionais   conferencias   e   publicag5es

volumosas   habilmente   langadas,   ao   lado   de   intensos   trabalhos   de   la-

borat6rio,    conseguiu   fazer   crer    que   havia    resolvido    problemas    de

alta   relevancia   cientifica,   diante   dos   quais   os   demais   pesquizadores

haviam  parado  sem  encontrar  solugao.  Levou  a  agitae5o  de  seus  feitos

a  outros   paises  e  por  fim  se  tornou   momentaneamente   t5o   conhecido

que   foi   contratado   por  varios   paises   para   favorece-los   com   a   sua   sa-
bedoria.   A   nao   serem   os   conhecedores   n5o   s6   dos   problemas    que

abordou,  mas  tamb6m  de  seu  espirito  urn  tanto  fantastico,  que  porisso

sempre   permaneceram   c6ticos,   os   memos   conhecedores   d6stes   porme-

mores   foram   levados   a   admitir   neste   ousado   cientista   urn   genio   cria-

dor,   supondo   injustamente   ouvir   a   voz   da   inveja   mos   que.   com   boas

raz6es,   punham   em   drivida   as   descobertas   sensacionais   que   anuncia-

va  e  que  nunca  se  confirmavam.

Urn   outro   aspecto   da   vida   cientffica   6   o   tenor   justamente   senti-

do  por  quem  envereda  por  urn  caminho  ji.  trilhado,  urn  campo  ja  des-

bastado   por   pesquisadores   notaveis,   no   sentido   de   uma   improbabili-

dade  de  sucesso  que  conduz  ao  desanimo,  desist6ncia  ou  procura  de  ou-

tro   rumo.   Ao   contrario   disso   mos   ensina   a   experiencia   n5o   ser   raro

que    justamente    em    tais    assuntos    supostos    exgotacios.     defrontemos
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preciosos   achados,   cujo   descoiihecimento   Ilo   muiido   cieiitffic.o   iios   sur-

i)reende.

Foi   em   restos   do   material   longamente   estudado   no   Rio   de   Ja-

neiro   por   notavejs   membros   do   Instituto   Pasteur   de   Paris,    que   se

encontrou   aquele   novo   caminho   para   o   diagn6stico   da   febre   amare]a,

pelo   qual   os   pesquisadores   franceses   passaram   sem   o   perceber,   e   foi
nos  piolhos  com   que  Nicol]e  realisou   o   seu  notavel   trabalho,   que   lhe

grangeou    o    premio    Nobel,    que    foi    posteriormente    encontrada    a
Rickettsia,   causadora   do   tifo.

Assim  como  nao  devemos  desistir  nem  desanimar  por  suposto   ex-

gotamento   de   urn   campo   de   pesquisas,   tamb6m   devemos   admitir,   que
mesmo   os   mais   competentes   especialistas   em   urn  assunto,   possam   nao

o   ter   ainda   encarado   por   todas   as   feig6es   abordaveis   que   possue.

Assim   constituiu   a   mais   inesperada   decepe5o   para   o   novel   cien-

tista,   que   se   considerava   inexperiente,   para   de   inicio   interpretar   os

achados  acima  referidos  sabre  a  histologia  da  febre  amarela  e  I)orisso

durante  anos  nao  ousava  afirmar  a  sua  especificidade  para  fins  diagn6s-

ticos,   esperando   submeter   o   assunto   a   apreciac5o   dos   grandes   patolo-

gistas   alemaes,   sem   drivida   as   mais   com|)etentes   autoridades   no   as-
sunto,   quando  diante  dos   preparados,   achados   e   interpretag6es   a   estes

apresentadas    reagiram    vacilantes    ou    quasi    que    negativamente,    sem

qualquer  firmeza  na  confirma€5o.   Como   a  confirmagao  veio   posterior-
mente   atrav6s   daqueles   inrimeros   exames   com   milhares   de   confrontos,

s6   6   possivel   uma   explicagao   para   essa   inseguranea   dos   patologistas

alemaes:   o   desconhecimento   da   feieao   especial   do   prob]ema,   isto   6,

da  aplicagao  de  tais  detilhes  histol6gicos   ao   diagn6stico   de  uma   doeli-

§a   infectuosa.   Nao   possuiam   pois   a   experi6ncia   no   assunto    que   se

pressupunha   e   n5o   puderam   porisso   apreciar   convenientemente   esse
aspecto   da  histologia   do   ffgado.

Assim   ofereceu   esta   doenga   tropical,   a   febre   amarela,   entre   ou-

tras   grandes   surpresas   altamente   instrutivas,   cuja   hist6ria   6   uma   das

mais  ricas  em  ensinamentos  entre   as  das   doengas   humanas,   mais   essa

surpreendente   ligao,   que   nao   deve   ser   esquecida   por   quem   labute   na

pesquisa'  cientifica.
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Para   desobrigar-Ine   do   compromisso   assumido   procurando   trazer

pequena    contribuig5o    as    finalidades    desta    Sociedade,    limitei-me    a
apreciar   alguns   aspectos   da   vida   cientffica,   a   luz   da   experi6ncia   e

de   observag6es   pr6prias,   colhidas   aqui   e   alhures,   que   me   pal.eceram

bastante   significativos   e   permitiam   uma   curta   apresentae5o   sem   fa-

tigantes   minricias..

Nao   6   com   otimismo   que   se   provocam   energias,   mas   sim   apon-

tando   onde   podem   estas   ser`-uteis   ou   necessarias.   Nao   6`  com   louvo-

res  que  melhor  se  serve  a  quem  muito  se  estima,  mas  sim  procurando

os   caminhos   e  ,as   oportunidades   para   lhe   levar   o   auxflio   que   ne-

cessita   por   defici6ncias   intrinsecas   em   seus   momelitos    de   fraqueza.

A;sim   procurei   aqui   com   alguns   exemplos   tirados   da   realidade   da

vida   cientifica   estimular   a   confianca   que   mister   se   faz   depositar   na

pr6|)ria   capacidade   para   com   firmeza   enfrentar   e   veneer   as   numero-
sas   e   pertinazes   forgas   contrarias   e   os   obstaculos   que   constantemen-

te   sao   levantados   no   caminho   da   ci6ncia.

Procurando   ao   terminar,   dar   a   este   fraco   estimulo   urn   reforgo

empolgante,   ai)onto   para   o   supremo   encanto   da   pesquisa   cientifica

libertada  de  seus  inimigos  naturais,  como  a  mais  belo  e  precioso  pr6-

mio   da   vit6ria   na   luta   imposta   pela   inclem6ncia   do   ambiente,   e   o

faeo  para  maior  realce  com  palavras   daquele  mesmo  verdadeiramente

grande  cientista  Ramon  y  Cajal,   quando  mos  diz:

«A  conquista  da  verdade  nova  constitue,  sem  discuss5o,  a  ventura

maior   a   que   pode   aspirar   o   homem.   Os   afagos   da   vaidade,   as   efu-

s5es   do   instinto,   as   carfcias   da   fortuna,   empalidecem   ante   o   sobe-

rano   prazer   de   sentir   como   brotam   e   crescem   as   asas   do   espirito   e

como,   ao  compasso  do  esforeo,  superamos  a  dificu]dade  e   dominamos

e  rendemos  a  natureza  esquiva.

«Fortalecido.  com   este   ed6nico   sentimento    o   homem   de   ci€ncia

desafia   ate  a  injustiea.   Nao   influirao   no   seu   espirito,   o   sil6ncio   deli-

berado   dos   seus   emulos,   que   muitas   vezes,   como   disse   Goethe,   fin-

gem   ignorar   o   que   desejam   permaneea   ignorado,   nem   a   incompre-
ens5o   do   ambiente,   nem   o   esquecimento   das   institui§5es   oficiais.
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«Ah    L.un.`i(lt`rat.6(``s    t|`i(`    o    iHuii(lo    rc`mli`    ao    iiudc`r,    i`i    littljrcz:I    t`    ao

tliHlicii.o,    iicio   s{~io    Qbjclo    I)riinordial    (lc   suas    asi)irat.6cs,    I)or(itic    sciilc

cm   si   nilcsmo   `ITna   nobi-eza   su|tciior   a   toda``   as   caprichosamcntc   o"

lol`gadas   pcla   cega   forlulia,   ou   I)elo   born   liumor   dos   I)rinci|Jes.

«Esta  nobreza,  de  que  se  envaidece  com  tanto  maior  motivo  quaillo

6  certo  que  6  sua  pr6pria  obra,  consiste  em  ser  ministro  do  progresso,

sacerdote  da  verdade  e   confidente  do  Creador.»
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*     A   Sociedade   Brasileira   para   o    Progresso    da    Ci6ncia    (SBPC)    ten   por   objetivos:

apoiar   e   estimular   o   trabalho   cientifico;   melhor   articular   a   ci6ncia   com   os   pro-

blemas   de   inter6sse   geral,   relativos   a   indristria,   a   agricultura,   a   medicina,   a   eco-

nomia  etc.;   facilitar  a  coopera€ao  entre   os  cientistas;   aumentar  a  compreens5o   do

pdblico  em  relaeao  a   ciencia;   zelar   pela  manuteneao   de  elevados   padr6es  de   6tica
entre   os   cientistas;   mobilizar   os   cientistas   para   o   trabalho   sistematico   de   seleeao

e   aproveitamento   de   novas  vocae6es   cientificas,   inclusive   por   meio   do   ensino   post-

graduado,   extra-universitdrio   etc.;   defender   os   inter6sses   dos   cientistas,   tendo   em

vista  a  obtencao   do   reconhecimento   de  seu   trabalho,   do   respeito   pela   sua   pessoa,

de  sua  liberdade   de  pesquisa,   do  direito   aos  meios  necessarios   a  realizacao   do   seu

trabalho,   ben   como   do   res|)eito   pelo   patrim6nio   moral   e   cientifico   representado

por   seu   ac6rvo   de   realizae6es   e   seus   projetos   de   pesquisa;   bater-se   pela   remoeao
de  empecilhos  e  incompreens6es  que   entravem   o   progresso   da   ci€ncia;   articu]ar-se

ou   filiar-se   a   associac6es   ou   agremiae6es   que   visem   a   objetivos   paralelos,   como   a

UNESCO,  a  Federaeao  Mundial  de  Trabalhadores  Cientificos,  a  Organizaeao  Mum-

dial   de   Sadde   e   outras;   representar   aos   poderes   pdblicos   ou   entidades   particula-

res   sabre   medidas   referentes   Sos   objetivos   da   Sociedade;    alem   de   outras   inicia-

tivas   que   visem   ao   prestigio   da   Ci6ncia   e   a   defesa   dos   cientistas.

A  SBPC  nao   6   associacao   aberta   apenas   a  cientistas,   mas   a   todos   os   que   se

interessem  pela  ci€ncia  e  pelas  aplicae6es  e  consequ6ncias  desta.

*     Ten   a   SBPC   os   seguintes   tipos   de   s6cios:   ho7}oro'rjos,   os   que   a   Sociedade   eleger;

beneme'rz.Cos,  os  que  fizerem  doae6es  ou   contribuie6es  valiosas  a  Sociedade,   a  juizo

do  Conselho;   r€mi.dos,  os  que  contribuirem,  de  uma  s6  vez,  com   10  parcelas  iguais

as   da   anuidade   dos   contribuintes;   co7}Crz6z/I.7Lces,   os   que   pagarem   a   anuidade   basi-

ca,   estabelecida   em   Assembl6ia   Geral   ordinaria;    corpor¢!a.t;os,   quaisquer   pessoas

juridicas   que   pagarem   a   anuidade   estabelecida   em   Assembl6ia   Geral   ordinaria;

/z47}dodor€s,  os  remidos,  contribuintes  ou   corporativos   que   assinarem   a   ata   de   fun-
dag5o;   czssL.7}onfcs,   os   que   pagarem   metade   da   anuidade   estabelecida   para   os   con-

tribuintes;    esfz6dcznces,   os   pertencentes   ao   corpo   discente   de   escolas   superiores   e

que   pagarem   metade   da   anuidade   estabelecida   para   os   assinantes,   sendo   de   25
anos  a  idade  maxima  para  a  admissao   de  s6cio  na   categoria   desta   alinea;   corres-

po7}dcnfcs,   os  estrangeiros   ou   brasileiros   residentes   permanentemente   no   estrangei-
ro,  e  que  forem  eleitos  pela  Sociedade.

*     Alem   das   confer6ncias,   demonstrac5es,   reuni6es   e   congressos   que   promove,   a   SBPC

edita  uma  revista,  «Ciencia  e   Cultura»,  e  publicac6es  avulsas,  que  sao   distribuidas

aos  s6cios  e   vendidas   aos   demais  interessados.

*    Toda  a  correspond6ncia  destinada  a  SBPC  deve  ser  encaminhada  a  Caixa  Postal  2926,

S.  Paulo,  Brasil.


