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PaTa  I alar  ri,a  soleni,dade  do  iri,ci,o  dos  sues  atividedes  ri,o  RIo  de

JaneiTo, em Dezembro  de  1949, a  SBPC  convidou  o  prof .  Al,varo Ozorio
de  Alrmeida,  corrl,o  uno  dos  figuras  mai,s  sig]rificativas  da  ciancia  ex-

peTirmentol  no  BTasi,I,.  De  vol,la  da  F`Tan?a,  em  19069  Alvaro  Ozori,o  tTa-
zi,a  urn  pTograma  ambicioso  de  lTarLs|}lantar   para  i,erreno   sdfaTo  uno

planta  ddiceda,  produto  da  cultura  de   passes  mid;is   owaneados.   Assirm
se  expTine  Thal,es  Martins  s6bTe  asse  Tnoment,o  decisi,vo  da  vida  de  Al,-

varo OzoTi,o  e da  fisiologia experimenul no  BIasil,..  «Podermos imagivar>
de  vol,ta  da  EUTopa,  quantas  id6i,as  de  tTabal,ho   ndo   arqwitetowa;   e  a
ducha  de  dgua  fTia  da  vol,ta  a  realidade,  em  moeio  a  indif eTenqu,  senao
h,osl,ilidnde,  para  quem, entTe  n6s>  se  desse  ao  I,uxo  de  queTeT  cTiar  ciGn-

ci,a.  Sem  desandmar,  princi|]iou  como  Cajal,  em  casao  rl,o   pequeno  I,a-
borat6.Tio  rmantido  em  part(.,  por  Gcif fr69  e  impTovisado  no  I)orao  da  rna,
AlmiTant,e  T amcLndaT 6.»

A  asse  t,Tabalho  de  pioneiro  ao  qual  se  associou  mats  tarde  Miguel
OzoTio,  devemos  a  primeira  escol,a  bern  sueedida  de  Fisiologiva  experi-
mental  no  Brasil,.    TTansfdrido  em  1915  paTa  a  rua  Mcichndo  de  Assiz,
o  I,aboTat6i.io  dos  iTrndos  OzoTio  de  Alrneida,  I requentndo  por  ci,envistas
est,rongeiTos9   corro   Pi6ron,  Gley,   Mine.   Curie,   Einstein,   consti,twiu   a
«pouta   de   lan€a»   ou   «cabeea   de   ]Joute»   da   fisiologiv,   expeTimenul
pin  rLOssO   pals.

A  present,e  publicaeao,  que  cohi6m  a  conferancia  do  pTof .  Al,va,ro
O=oTio, 6 a  segunda da  s6rie i,"ici,eda, com a conf eranciv do  prof . Rocha
Lima,  pTonunciada  pot  oc,asido  da inouguTagao  dos  tTabalhos  da,  SBPC
em  Sdo  Pouloo  em  1948.  Ambas  Tep`resentam  depoimentos  valj,osos  paTa
n,  hi,st6Ti,a  de  umAI  6poca  e  sdo,   portanto9  cormplementares.   Ambas   I)o-

de,Tiam   swboTdi,noir-se   ao   tilulo,   sugeTido   I)elo   prof .   Rocha   Lima,   de
«ecologia  da investigapao  cien{ifica»  e  est,udam  as  «influancias  rectpro-
cas  entre  a meatalidede  cie"tiftca  e  a  do  anbi,eute  que  a  «ceTca».    Os
Ti,osso  governantes,  legisladoTes  e  cientistas,  assirm  coiri,o  as  pessoas  si,m-

plesmente  i,nteressadas  no  I)rogresso  da  cia,ncia>  "rit,o  ai}roveitariarm  se
estwdassem   detidamente   asses   dois   depoimentos   sinceros,   const,Tutivos
mos ao  inesTno i,empo  amargos .sabre a  enoTme  fwilidade  dos  f6rQas  qwe
.®e  coTLtTap6erm  ao  deseiwol,vimenEo   da  ci,anci,a  mos   Passes   de   formapao

defeitwosa.  «Nel,es  a  cienci,a  6  ant,es  utilitdria.,  pot  isso  nao  prescindem
de  luzes  eszran,ge,iTas  paTa  dissi|]aT  sues  trevas.,  sao   passes  de  sombr(i».



VALOR  DA  CI£NCIA (`J#)

Dificuldades  e  lutc[s  de  minhc[  carreira   cientificc[

A  Sociedade  Brasileira  para  o  Progresso  da  Ci6ncia  pediu-me  que
realizasse  esta  conversa,  na  qual,  sob  o  titulo  «Valor  da  Ci6ncia»  mar-

rasse  as  dificuldades  que  encontrei   e   tive  que  veneer   para   atingir   os
objetivos  de  minha  vida  cientffica.   Certamente  quer  a   S.B.P.C.  estudar

uma  6poca  atrav6s  da  vida  dos  que  nela  viveram.  Nao  pude  alinhar  des-
culpas  para  fugir  a  essa  tar.efa  e  aqui   me  encontro   para   fornecer   os
dados  que  possam  aproveitar  a  Sociedade.

Antes   de   mim,   Henrique'da   Rocha   Lima   expos   as   «Vicissitudes
da   Vida   Cientifica».     Nelas   encontro   focalizados   os   mesmos   proble-

mas   com   que   me   deparei,   as   revoltas   qu.e   me   assaltaram,   as   dificul-
dades  por  vezes  insuperaveis  que  se  antepuseram  ja  nao  digo  a  .execu-

gao   dos   trabalhos   empreendidos,    mas   ate   i   possibilidade    de   net.es

prosseguir.

Em  rigor   bastaria  adaptar  ao  meu   caso  pessoal   o   testemunho   de
Rocha    Lima,    subscrevendo-Ihe    o    trabalho;    como    complemento    co-

mentaria  depois  a  sua  vida:  para  que  faze-Io?   Para  que  esquadrinhar
o   caso   d6sse   homem   d.e   ci6ncia   que   descobriu   o   agente   causador   do

tipo   exantematico,   que   identificou   uma   lesao   caracterfstica   da   febre
amarela,   criando   a   mais   s6Iida   base   para   os   estudos   ulteriores   dessa
mol6stia;   cujos  trabalhos  o  ergueram  aquele  nfvel   dos  pr6mios  Nobel,

e  que  no   entanto   tao   pouco   conhecido   e   tao   pouco   festejado   6   pelas

massas   cultas   de   nosso   pats?      Mag   se   houve   semelhanea   Has   dificul-

dad.es   encontradas   em   nossas   carreiras,   houve,   entretanto,   diferencas

em  quantidade:   a  minha  carreira  foi   mais  dura  e  mais  6s|)era.

#>*#

(#)      Confer6ncia    rcalizadii,    st)b    ()s    auspf(.ios    da    SBPC,    no    dia    20    de    De-
zcmbro   dc   1949,   no   sa]ao   not)re   da   Fat``i]dade   Na('iona]   de   Fi]osofia   da   Uni\.ersi-

dade   do   Brasil   (Rjo   tie  J.ineiro).
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Nos   principios   d6ste   s6culo   a   peste   bub6nica   apareceu   no   Rio
de    Janeiro,    aterrorizando    povo    e    governo:    como    sempre    acontec'e
nessas   ocasi6es,   mobilizaram-se   todos   os   meios   e   recursos   para   do-
minar   e   afastar   tao   grave   ameaea;   entre   asses   meios,   deu-se   inicio
s6-i  a  dire§ao   do  Barao  de   Pedro  Affonso,   a  produ€5o   do   s6ro   anti-

pe,stoso;   'formou-se   assim   o   primeiro   ndcleo   de   onde   surgiria   mais
tarde,  no  mesmo  local,  Manguinhos.     A  peste  bub6nica  foi   dominada
mas  nao   de  todo `afastada  e   sob   sua   ameaga  Manguinhos   sobreviveu.

Em   1902 , Rodrigues   Alves   assumiu   a   pres-id6ncia   da   Repdblica.

Esse  grande   e   adm\iravel   homem  de  gov6rno   trazia   em   seu   programa
o   ob,I.etivo   de   sanear   o   Rio   de   Janeiro   'e   extinguir   a   febre   amarela.
A   ale   se   deve   a   iniciativa,   a   execueao   e,   15o   certo   como   a   vit6ria

pertence   ao   gen.eral   comandante,   as   g16rias   do   alto   feito.      Procurou
entre   muitos   o   executor   do   seu   plano:   por   intuieao   que   s6   inspira
aos   grandes    lfderes,    escolheu    Oswaldo    Cruz;    a   6sse    den    todos    os

recursos,  animou,  sustentou  contra  a  oposigao,  contra  as  massas  revol-
tadas  nas   ruas,   contra  tudo   e  contra   todos.     Rodrigues   Alves   venceu
a   febre   amarela.

Por   que   se  teria   o   estadista   lembrado   de   lutar   contra   essa   mo-
16stia?      Era   Rodrigues   Alves   paulista;    a   f.ebre   amarela   existia   em

Santos,  donde,  a  cada  passo,  partia  a  percorrer  o  interior  do   Estado.
Nessa    6poca    vivia    em    Sao    Paulo    grande    e    modesto    homem    de
ciencia,  que  havia  estudado  e  compreendido  todo  o   alcance  das  expe-
Ti6ncias   americanas   de  transmiss5o   da   febre   amarela   pelo   mosquito:
era   Adolpho   Lutz,   diretor   do   Instituto   Bacteriol6gico,   o   qual   paTa
hem   se   certificar   da   realidad.e   das   experi6ncias   americanas   se   fizera

picar   por   mosquitos   transmissores   infectados   de   febre   amarela.     Foi
61e   o   doutrinador  e   o   confirmador   dos   novos   fatos.     Desde   ent5o   o

problema  da   luta  contra  o   terrfvel   flagelo   ficou   assentado   em  novas
bases.

Sob   a   influ6ncia   de  Adolpho   Lutz,   urn  outro   grande   homem   de
agao   e   de   corag5o,    Emilio   Ribas,    deu   inicio    a   sua   tao   .esquecida

campanha   sanitaria,   a   segunda   a   ser   empreendida   ap6s   a   campanha
inicial    de   Havana;    virtualmente    dominou   ale    a    febre    amarela    no
Estado  de  Sao  Paulo  antes  mesmo  que  isto  se  fizesse  no  Rio  de  Janeiro.

Rodrigues   Alves,   como   verdadeiro   condutor   de   homens,   sentiu   a
importancia   de   todos   aqueles   acontecimentos   assinalados,   bern   como
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a  necessidad.e  de  estend6-los  ao   Rio   de  Janeiro   e   a  todo   o   Brasil;   se

hem  o  compreendeu  melhor  o   executou.     Investido   nessa   fune5o,   Os.
waldo   Cruz   foi   a   Sao   Paulo   para  preparar   as   suas   armas   e   iniciou
os  trabalhos  de  saneamento  de  man.eira  tao  perfeita  e  eficaz  que  criou
novo  mod61o   de  campanha:   a  tal   chefe  se  deve   a   rapida  e  completa
vit6ria  contra  a  febre  amarela.

Em   consequ6ncia,   Oswaldo   Cruz   adquiriu   excepcional   prestfgio.
Sua  maneil.a  comedida,  discreta,  fina;   sua  natural  resel.va,  sua  grande
f6rea  de  carater  mais  aumentavam   a   aur6ola   de   vencedor   da   terrfvel
mol6stia.

Foi  assim  que,  ante  seu  prestigio  pessoal   nessa  fase  de  sua  vida,
t6das  as  dificuldades  e  oposig6es  se  esvairam,   todas   as   facilidades   se
encontraram  ao   alcance  de  sua  m5o,   mesmo   a  de  se   retirar  de  t6da
atividad.e,  a  cuidar  da  saude  sempre  precaria,   a  gozar  a  g16ria  justa-
mente  conquistada,  a  saborear   a  gratidao   de  seus   concidadaos.

Nessa   encruzilhada   Oswaldo   Cruz   laliea   todo   o   seu   formidavel

prestfgio   na   criagao   de   urn   grande   centro   de   pesquisas   cientfficas;
ante  a  oposigao  de  alguns,  a  indiferenga  de  muitos  e  a  incompreensao
de    quase    todos,    cria    o    Instituto    de    Manguinhos     (atual    Instituto
Oswaldo   Cruz)    com  todos   os   elermentos   necessarios   a   pesquisa,   labo-

rat6rios,   bibliotecas,   sabios   estrangeiros   como   mestres    e    assess6res,
revista   para   publicae6es,   oficinas   para   a   sua   impressao,    biot6rios,
carpintaria,   oficinas  para   trabalho   de   vidro. . .   e   uma   pl6iade   d.e   ].o-
vens,   entusiastas   ate   o   fanaticsmo   pelo   chefe   e   pela   ci6ncia;   a   6stes

da    Oswaldo    Cruz    vencimentos    suficientes    para    viver    sem    mis6ria
mas   sem  excesso.

D6sse   modo   Oswaldo   Cruz   plantou   no   Brasil   urn   grande   centro

de   ci6ncia   -   nesse   Brasil   dos   principios   do   s6culo   -   que   quanto
mais   atrasado   tanto   mais   realea   a   coragem   e   ousadia   com   que   6sse
mogo  de  pouco   mais  de  trinta  anos  executou  t5o   avangada   e   idealista

empr6sa.
Ainda  hoje  6  0swaldo  Cruz,  para  o  Brasil,  o  homem  que  venceu

a  febre  amare]a.     Qu5o   maior  6  o   0swaldo   Cruz   qu'e   criou   Mangui-
nhos!      Como    o   Brasil    ainda   necessita   de   crescer   para    que    possa

compreender   ate   onde   chega   a   grandeza   d6sse   seu   fit-ho!    Na   cam-

panha   da   febre   amarela   Oswaldo_  Cruz   seguiu   a   orientagao   de   Ro-
drigues   Alves.     Na   criag5o   de   Manguinhos,   Rodrigues   Alves,   Iev-ado

5



pela  confian€a  que  The  insi)irara  Oswaldo  Cruz,  foi  antes  colaborador
do   que   chefe.

A  obra  de  Oswaldo  Cruz  foi  tao  alta  e  avaneada  para  sua  6poca

e  para   o   Brasil,   que   ate   hoj.e,   ap6s   50   anos   de   exist6ncia,   ainda   se

repetem  tentativas  para  reduzi:la  em  meios,  em   efici6ncia  e  em   gran-
deza.

Sob  a  diree5o, de  Oswaldo   Cruz   os  jovens  pesquisador.es   de  Man-

guinhos   tiveram   ari.biente   tranquilo   para   suas  .atividades,   meios   de
trabalho,   publi`cidade    garantida,    mestres    e   instrutores   e,    acima   de
tudo,   o   prestigio   de   seu   nome   e   de   suas   relac6es   no   Brasil   e   no
estrarigeiro.

•  ,Apesar   de    grandes,    as    facilidades    de   trabalho    nem    de    longe

igualavam   as   dos   velhos   meios   cientfficos   europeus,   repletos   d.e   ho-

men;   das   mais   variadas   capacidades   cientificas,   formando   ambiente
estimulante   do   pensamento   e   da   producao.

Naqu.ele  meio  trabalhou   Rocha  Lima  ate  se  transferir  mais  tarde

para  a  Alema,nha.
###

Nao   sei   hem   donde  me  veio   o   dese].o   de   fazer   ciencia.     Quanto

posso   penetrar   em   meu   passado   vejo-me   inclinado   a   `estudar   mate-
matica,  cursar  a  escola  polit6cnica,  para  depois  seguir  o  professorado;
nessa  ocasiao  ja   se   apresentava  ben  nftido   o   desejo   d.e   pesquisar.

Certamente   nada   havia    de   original    na   minha    orientagao,    que
refletia   a   influ6ncia    do   meio   familiar.      Meu    pal   'era   engenheiro;

fizera  o  curso  ginasial   sob  a  diregao  de  adiantados  professores  suicos;

f6ra   preparador   de   qufmica   do   professor   frances   L.   Guignet   na   Es-

cola  Polit6cnica  e  com  6Ie  colaborara  na  analise  qufmica  de  in.eteoritos,

a   qual   levou   a   descoberta,   neles,   da   exist6ncia   de   niquel   metalico,

o   que   foi   objeto   de   comunicaeao   a   Academia   de   Ci6ncias   de   Paris

em  nota  a,on`junta  de  ambos,  em  1884.     Do  lado  materno  meu  av6  era

professor   de   matematica   e   linguas;    fundara   o   ginasio   Ateneu   Pau-
lista  e  f6ra  educado   dos  2  aos   19   anos  em  Londres,   I)ara   onde  havia

sido   exilado   meu   bisav6   ap6s   a   revolue5o   libel.al   de   Portugal.      De

Lolidres    meu    av6,    sem    quase    se    deter    em    Portugal,    trali.`feriu,sc

para   o   Brasil.
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S.e   meu   desejo   de   estudar   e   lecionar   matematica   f6sse   manifes-
tae5o  de  real   vocag5o   (e  certamente  nao  era   o  caso),   esta  teria   sido
frustrada;   nessa   6poca   as   dificuldades   financeiras   e   econ6micas   do

pals   haviam   atingido   excessiva   gravidade,   ap6s   sucessivas   revolue63s
que   se   verificaram   nas   riltimas   d6cadas   do    s6culo    passado   ate   os
princfpios  d6ste:  a  Abolie5o  da  Escravatu+a  com  todas  as  modificac5es
sociais    decorrentes,    a    aboli€5o    do    Imp6rio    e    instalae5o    da    RepL'i-

blica;   revoltas   e   levantes   armados   que,   repetidamente,   se   The   segui-

ram.     0  fato   6   que,   quando   chegou   a   6poca   de   inscrever-me   na   Es-

cola  Polit6cnica,  para  iniciar  a  execueao  de  meus  planos,  expunha-me
men  pal  de  maneira  clara  e  convincente  a  situa§5o  d.e.mis6ria  do  pa fs,
a   Escola   Polit6cnica   quase   sem   alunos,   a   situaeao    diffcil   de   nossa

famflia   e,16gicamente,   a   conclus5o   inapelavel:   primeiro   os   meios   de

vida,   depois.  . .

Matriculei-me   na   Faculdade   de   Medicina   e   simultaneamente   co-

mecei   a   seguir   como   ouvinte   as   aulas   da   Polit6cnica.      Foi-me   im-

possivel   manter   asse   duplo   trabalho,   nao   s6   pelo   estado   precario   de
minha   sadde,   mas   tamb6m   I).ela   distancia   em   que   residfamos   nessa

6poca:    reduzi   minha   frequ6ncia   na    Escola    Polit6cnica    s6mente    ao

admiravel  curso  de  Ffsica  de  Henrique  Morize,  deixando  o  resto  pars
mais   tarde.

Se   cedi   por   convicgao   a   renunciar   aos   meus   projelos,   n5o   o   fiz

entretanto   sem   sofrimento:    nao    me   adaptei    de   infcio    ao    meio    da
Faculdade   de   Medicina:   detestei   suas   mat6rias   descritivas,    que   exi-

giam   enorme   esf6rco   de   mem6ria,   e   seu   ambiente   melanc6lico.     No
fim   do   primeiro   ano   medico,    se   me   achava   doente   do    corpo    (os
medicos   aconselhavam   minha   retirada   para   estaeao   clim5tica)`  muito
mais   ainda   me   achava   doente   de   espfrito:   tinha-me   deiiado   invadir

pelo   desanimo   e   n5o   conseguia   interessar-me   por   outras   atividades.

De   volta   do   interior   onde   fora   refazer   a   saride,   iniciei   a   fre-

qu6ncia   do   29   ano;    entre   os    mestres    urn   me   prendeu    logo,    Joao
Paulo   de   Carvalho,   professor   de   Fisiologia.      Eis   o   ensino   de   Fisio-

logia   nessa   6poca:    6I.amos   c€rca   de    150   estudantes;    o    ensino    era

±eito  pelo  professor  e  urn  assistente;   a  cadeira  possuia  urn  laborat6rio

composto  de  duas  salas  e  pequena  area  descoberta.     A  primeira  sala,
maior,   apresentava   uma   mesa   ao   centro   e   armarios   pelas   paredes,
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para   guardar   apare`lhos;   mum   canto,   urn   biombo   limitava   pequeno
espaco   reservado   ao   professor.      A   segunda   sala,   menor,    com   pia
dagua   e   fogareiro   a   gas;   na   area   livre,   algumas   acomodag6es   para
animais.     A  parte  experimental   do   curso   consistia  em   uma   ou   outra
demonstra€5o   no   anfiteatro   diante   de   todos   os   alunos:   excitagao   da
extremidade  perif6rica  ou   central   do   ciatico,   reflexos   na   r5,   pombos
sem  c6rebro  ou  sem  cerebelo,   quimografia  no  cao.

Contrastavam   6`S   meios   por   demais   limitados   de   que   dispunha   o

professor  com `a  admiravel  precisao  e  clareza  de  suas  aulas,   gradaeao
da  exposig5o,  rigor  de  raciocfnio;  as  vezes  sugeria  solug5es  possiveis  e
exper`i6ncias  para  resolver  quest6.es  controvertidas.  Essas  solue6es  esbo-

gadas  n5o  mais  saiam  da  minha  cabega,  e  eis-me  a  pensar  e  a  estudar
problemas  de  fisiologia  ao  memos   de   maneira  te6rica.     E   6sse,   creio,
o   melhor   meio   de  recrutar   e   interessar   alunos   para   a   carreira   cien-
tffica:   mas   exige,   do   professor,   pleno   domfnio   da   mat6ria   ensinada

e  capacidade  de   pesquisa.

S6  em  meu   quarto   ano  pud.e   dar   execug5o   a  pro].eto   que   minha
timidez    adiava    Sempre:    fui    visitar    o    professor    Joao    Paulo    de
Carvalho !

Com   que   delicadeza,   com   que   carinho   e   bondade   recebeu-me   o
Mestre!    Contou-me    como    tinha    estudado,    os    grandes    mestres    qu.e

frequentara  na  Europa  e  por  ai  comecei  a  compreender  que  por  tras

dale   se   erguiam   os   maioras   vultos   da   Fisiologia   de   seu   tempo.   A
conversa   derivou   para   o   seu   curso;    sentia-me   a   vontade;    disse-lhe

quanto    me    haviam    impressionado    suas    aulas    e,    sobretudo,    certos
dados  por  6Ie  apresentados;  insisti  sabre  a  anestesia  da  c6rtex  cerebral
e  sabre  o   grande  aumento   de  s'ensibilidade  apresentada   pelas   cadelas

quando  no   estado   de   prenhez,   que  havia   6le   observado;   e   entao   -
suprema   e   ing6nua   ousadia  do   jovem   de   apenas   20   anos  -  propus

que  6le   tomasse  essas   psquisas,   prontificando-me   a   facilitar   as   expe-
ri6ncias,   fazendo   as   preparae5es,    aplainando    as   dificuldades,    assis-

tindo   os   animais,   enfim   trabalhando   ate   onde   f6ss'e   necessario,   ou
mesmo   muito   para   al6m,   para   que   o   Mestre   pudesse   realizar   o   seu
trabalho    de    pesquisador.      0    MestTe    olhou-me    com    aquele    olhar
indagador   com   que   acompanhava   as   experi6ncias   em   aula;    depois,

pareceu-me   que   nao   sem   certa   ponta   de   emoeao,    declarou-me   que
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nao   lhe   'era   mais   possfvel   empreender   essas   experi6ncias,   pois   que
seu   estado   de   satide   era   muito   mau   e   por   isso   nada   mais   podia
esperar.     Como  nota  memos  pessimista,   aconselhou-me  a  que  frequen-

tasse  o  laborat6rio,  o  que  sempre  fim.  Memos  de  dois  anos  depois,  antes
do  fin  do  meu  curso,  morria  Jo5o  Paulo  de  Carvalho.

A   cadeira   de   Fisiologia   ficou   desamparada:    bcuparam-na   inte-
rinamente,    lecionando   ou   examinando,    Rodrigues    Lima,    transferido
da   cadeira   de   Obstetrfcia   e   Gin'ecologia   da   Bahia,   Sim6es   Correia,
Afranio  Peixoto,  Almeida  Magalhaes,  Nery.  Oscar  d.e  Souza,  de  infcio
substituto  de   Hist6ria   Natural   e   de   Qufmica,   transferido   depois   para
Terap6utica,   foi   finalment.e   empossado   como   professor   de   Fisiologia.

Nao  havia  entao   fisiologistas   para   lecionar   Fisiologia.

Mal  terminado  meu  curso  e  feito  meu  internato  na  7a.  enfermaria
do  Prof .  Miguel   Couto,  a  quem  tanto  devo  de  minha  formaeao,   parti

para   Paris,   a   completar   estudos.   Fui   estudar   no   laborat6rio   de   De-
lezenne   no   Instituto   Pasteur,   sob   as   vistas   diretas   de   Pozerski,   em

contacto   difrio   com   outros   pesquisadores.      Dai   tamb6m   pude   vir   a

frequentar   o   College   de   France.

Nao   limit.ei   meus   esforgos   a   Fisiologia;   procurei   alargar   conhe-

cimentos   e   fiz   curso   de   quimica   biol6gica,   hist6logia   animal,   espe-

cialmente  do   sistema  nervoso,   e   tamb6m  histologia   v'egetal.   Enquanto

acumulava  conhecimentos  te6ricos  e  praticos,  a  conviv6ncia  e  o  contato

com  tantos   horn.ens   reconhecjdamente   de   primeira   ordem   leyantava   o

problema,  que  af nda  n5o  se  me  tinha   apresentado-:   donde  provinha  a
superioridade    d6sses   homens    na   ci6ncia?      Observei-os,    examinei-os,

informei-me   .e   cheguei   a   conclusao   de   que   a   sua   superioridade   real

provinha   antes   da   instrueao   acumulada,   dos   meios   de   trabalho   e   da
educaeao   do   carater,   que   lhes   dava   coragem   de   executar   os   planos

traeados    sem    temor    das    dificuldades    possiveis    ou    de    suas    conse-

qu6ncias.     Em  uma  palavra,  minha  conclusao   levava   a  atribuir  nossa
inferioridade    real    a   causas    removiveis,    possiveis    de    corrigir    e    de

afastar,  pois  n5o  dependia  da  raga  ou  dos  homens  mas  de  defici6ncias

e  clef-eitos  de   educagao   e   instrugao.     S6   muito   mais   tarde   pude  com-

preender  que  instrugao,   educagao  'e  meios  de  trabalho   n5o   sao   ainda
bastantes,   ha   necessidade  de   outras   condig6es.
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Como  quer  que  seja,   uma  vez  satisfeitas  minhas   ambie6es   I.esolvi

voltar   ao   Brasil.

##*

•`      Chegado   ao   Rio   de   Janeiro   dei   infcio   imediatamente   aos   i]assos

necessarios   para  -encontrar   local   e   situag5o   d.e   trabalho.      Fui   bater
ao:   laborat6rio   de   Fisiologia   da   Faculdade   de   Medicina:   .em   pouco

tempo  verifiquei   qrie   seria   impossivel   e   mesmo   indtil   t.entar   qualquer

coisa   nesse   meio   -   por   inter€sse   de   preenchiqmento   da   cad.eira,   era
minha   presenga   indesejavel.

`,Fu.i   procurar   Oswaldo   Cruz   a   quem   ex])us   as   vantagens   de  criar
uma   segao   de   Fisio]ogia   no   Instituto   de   Manguinhos,   1embrando-Ihe

o  que  se  fizera  no  Instituto  Pasteur  de  Paris,   onde  e]e   pr6prio  havia

trabalhado.     Bali-me   por   6ss'e   projeto   e   muitas   vezes   voltei   a   carga,

mesmo    desajeitadamente,    como    mos    corredores    do    teatro    lirico    em

noite  de   grande   6pera.   Oswaldo   Cruz   recebeu   com   simpatia   a   minha
sugestao;   por   vezes   pareceu-me   prestes   a   executd-la;   outras,   ao   con-

trario,   mostrava-se   reticente   e   fatigado.      Como   quer   que   f6sse,   nao
sendo   a   ela   contrario,   adiava   itara   momento   oportuno:   a   Fisiologia

parecia  exec'essivamente  fora  do   quadro  de  Manguinhos,   como  ci6ncia
que   entao   nada   tinha   a   ver   com   o   estudo   das   doeneas   de   qua   se
ocupava   o   Instituto,    nem   com   os   meios   de   combat6-1as.   A   orig.em

utilitaria   de   Manguinhos   restringia   sua   cai)acidade   de   expansao.

Recorri  a  Miguel   Couto,  que  me  faci]itou  trabalho  rio  laborat6rio

da  cadeira   de   clfni.ca   p`roped6utica.     Era   6sse   laborat6rio   no   terceiro

andar   da   velha   faculdade.      Compunha-se    de   uma    rinica    sala,    pia

d'agua,  gas,  estufas,  microsc6pios,   r.eativos  para  exames  clfnicos.     Fre-

quentavam-no   assiduamente   Austreg6`silo,   Henrique   Duque,   Comes   de
Faria,   Annibal   Fahler,   Miguel   Feitosa   e   outros.

Procurei   assunto   de  pesquisa   qu.e   se   adaptasse   a   6sse   meio   e   co-

mecei   o   estudo   dos   fermentos   vegetais   I)roteoliticos,   estendendo   a   ou-

tros   vegetais   dos   tr6picos   as   belas   'experi6ncias   de   Delezenne+e   sua

escola   sobre   a   papaina.

Corriam  bern  as  coisas  quando  comegaram  a  surgir  contratempos
e  dificuldades  invenciveis,  cujas  origens  e  autores  nunca  pude  apurar
ben.     Para  .exemplificar,  uma  entre  outras,  as  estufas   de  temperatura
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regulada,  em  que  se  colocavam   os  tubos  de  ensaios   de  digest5o,   ama-
nheciam   apagados   e   as   ex|)eri6ncias   perdidas.      Mais   tarde,   n5o   s6
as  estufas  6  que  .Cram   apagadas,  mas   o   registro   geral   do   gas  da   Fa-

culdade  era  fechado  as  4  horas  da  tarde.    Fui  lamentar-me  ao  Diretor.
Declarou-me   ale   [ratar-se   de   medida   de   economia.      Discuti,   p.edi,   re-

clamei  mas  ouvi  ent5o,  pela  primeira  vez,  a  frase  que  ouviria  repetida

quas.e  durante  toda   a  minha   vida:   «A   Faculdade   de   Medicina   n5o   6
feita   para   pesquisas;    isso   deve   ser   feito   noutro   lugar».      Mas   nao

havia   outro   ]ugar.

Lembrei-me   de   aproveitar   o   porao   de   nossa   casa   e   nele   montar

urn  pequeno   laborat6ri`o.     M.eus   pais   concordaram   com   a   id6ia   e   nas

conversas   das   tardes   de   domingo   nosso   amigo   Candido   Gaffr6e   ani.

mou-mos   a   executa-la.

Organizei  e  1.emeti  a  Paris `uma  pequena  lista  de  aparelhos.  Depois

da   ch.egada   dos   aparelhos   tomei   urn   servente,   Jos6   de   O]iveira,   que

ainda   continua   comigo.

Estava  assim  montado  urn  laborat6rio  de  Fisiologia  para  pesquisas
na   Rua  Almirante  Tamandar6   n9   10,   em   pr6dio   ha   pouco   demolido.
A   vida   d6sse   laborat6rio   foi   ch.Cia   de   altos   e   baixos.   A   principio

iniciei   urn  trabalho  sabre  o   pancreas,   que   nao   pude   levar   avante   em
cons.equ6ncia   de   defici6ncias   de   instalae5o.      Faltava,   sobretudo,   uma

biblioteca   de   Fisio]ogia:   a   da   Faculdade   de   Medicina   era   absoluta-

mente   insuficiente  e   a   de   Manguinhos   praticamente   nula   em   relagao
a  esta  ci6ncia.

A  vida  n.esse   laborat6rio,   quanto   posso   hoje   me   representar,   era

ent5o   extremamente   dura:   pesava-me   o   isolamento   intelectual,   falta-

vain-me    companh`eiros    que    comungassem    mos    mesmos    inter6sses    .e

ideais,   o   que   mais   ainda   pesava   que   as   dificuldades   materiais.   Foi

por   isso   que   desde   entao   compreendi   perfeitamente   hem   que   cada
laborat6rio,   cada   pesquisador,   6   pequena   parte   de   urn   grande   todo:

segregado   deste,   seu   trabalho   definha   e   nao   progride.

Muito  se  tern  escrito  sabre  a  vida  de  grandes  hdmelis  d.e  ci6ncia,

s6bre  seus   g6nios  e  suas  obras;   mas  ha  sempre  mos   bi6grafos   a  ten-
dencia   pars   exagerar   a   f6rga   e   a   grandeza   dos   g6nios   biografados;
muito   pouco   se   tern   escrito,   e   ainda   memos   estudado,   s6bre   a   agao
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do   meio   em   relagao   a   6sses   homens,   de   modo   a   dar   a   6]es   o   que
lhes  pertence,  e  ao  meio  o  que  6  do  meio,  isto  6,  aos   outros  homens
de  ci6ncia  que  viveram  ao  mesmo  tempo   ou  de  pouco   os   preced.Cram.
Se   f6sse   cientificamente    examinado    3ss.e    problema,    estou    cerlo    de

que  minguaria  o  m6rito   de  cada   pesquisador   diante   da   influ6ncia  do
meio  e  d6s  outros  pesquisadoies.

:  Como  quer  que  f6sse,  o  traba]ho  prosseguia.  Publiqu.ei  uma  nota
sobre  a  ag5o  do  tiinb6  sobre  os  peixes,  que  agradou  a  Oswaldo  Cruz.
Se  trabalhei   muito,   publiquei   pouco,   sempre   ap-reensivo   com   a   falta
de  bibliotecas.

Nd`s.,pesquisas   observei   a   constancia   de   infestagao   dos   c5es   pela
anemia.   .Impressionou-me   sobretudo   a   grandeza   e   profusao   das   he-
morragias   intestinais   que   se   encontravam.      Trazia   eu   da   s6tima   en-

fermaria   conhecimento   seguro   sobre   a   ancilostomiase   no   homem   .e

sobre  sua  anemia  caracteristica;   sabia  tamb6m  quanto  Cram  frequentes

os    doentes    dessa    mol'estia    mos    servieos    medicos.       De    outro    lado,

saltava   aos   olhos   de   qualquer   ol)servador   o   aspecto   miseravel   das

nossas  populae5es   rurais;   Miguel   Couto   condensava   os   conhecimentos

gerais  atribuindo  o  estado  de  mis6ria  organica  `e  de  anemia  ao  impa-
ludismo   muito   frequente  e  as  deficiencias   alimentares   que  conduziam

a  mis6ria  nutritiva.   Apresentou-se-me   a   id6ia  de   que   a   ancilostomfase
era  a  principal   causa   da   mis6I.ia   de  Pmuitas   de   nossas   populag6es   ru-

rais.  A  partir  desse  momento  senti   a  responsabilidade  dessa   convic€5o

hem  como  o  clever  de  elucida-la!   Eis  o  primeiro  desvio   da  Fisiologia.

Quase    ao    mesmo   tempo    abria-se    concurso    para    preenchimento    da
cadeira  de  Fisiologia  da  Faculdade  de  Medicina:  nele  me  inscrevi.

Mas  o  grande  acontecimento  dessa  6poca,   o  melhor   de  todos,  foi

o   inter6sse   de   in.eu   irm5o   Miguel   pe]a   Fisiologia   e   pelo   laborat6rio

onde   come€ou   a   trabalhar;    tinha    eu    urn   companheiro,    dobrara    o

numero   de   pesquisadores   do   laborat6rio,   com   a   vantagem   de   n5o

haverem   dobrado   as   despesas  'e   os   ordenados.

E   dessa   6poca   o   nosso   trabalho   em   colaboragao,   que   mostrava

que  o   choque   traumftico   por   hiperpn6ia   obtido   no   cao   por   Yandell
Henderson,  que  tanta  repercuss5o  lograra,  nao  passava  de  uma   qu.eda

da  temperatura  central  do  animal  ate  urn  grau  que  provocava  a  morte

pelo   frio;   matamos   assim   de   frio   alguns   caes   no   Rio   de   Janeiro,
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acelerando-lhes    a    resi)iragao,    e    retificamos    id6ias    erradas    s6hre    o

assunto.

Logo  depois Miguel  empreendia experi6ncias no  cao  sabre  o reflexo

patelar.     Nessa   altura   continuava   eu   a   esforgar-me   por   Manguinhos;
simultaneamenre   procurava   meios   para   verificar   em   uma   populaeao
humana  as  id6ias  acima  apresentadas  sabre  a  ancilostomfase.

Em   1910   vencia   as   elei€6es   para   governador   do   Estado   do   Rio

de  Janeiro   urn  medico,   o   Dr.   Francisco   Chaves   de   Oliveira   Botelho.
Procurei-o    por   interm6dio   de    amigos    e   apresentei-1he   o    problema,

como   o   entendia,   hem   como   os   meios   de   I.esolv6-lo.   0   Dr.   Botelho

compreendeu   imediatamente   o   alcance   da   questao   e   prom'eteu-me   os
meios   necessarios.    Foi   assim   que   o   Dr.   0liveira   Botelho   criou,    a
meu  p.edido,   a   Inspetoria  de  Higiene  do   Estado  do   Rio   de   Janeiro   e
foi   assim   que,   fisiologista,   v`ia-me   eu   diretor   de   Higiene   com   juris-

digao  sobre  todo  o  Estado  do  Rio  de  Janeiro.

Foram   esgotantes   os   anos   de   1911   e   1912,   tanto   mais   quanto,

tendo  sido  decl'etada  a  reforma  dita  «Lei  Organica  do  Ensino»,  foram
os   concursos   fechados   e   nomeados   professores   para   a   Faculdade   de
Medicina.  Entre  os  move  nomeados  estava  eu,  com  surpresa  minha,  para

professor   extraordinai`io   de   Fisiologia,   sem   que   para   isso   houvesse
tido   qualquer   iniciativa.      Foi   assim   que   em   1912   iniciei   o   sanea-

mento  rural  no  Estado  do  Rio  e  o  ensino  de  Fisiologia  na  Faculdade

de  Medicina.
###

Dispunha  eu  de  tr6s  medicos  e  dois  farmac6uticos  no   S.ervigo  de

Higiene  de  Niter6i,  com  os  Drs.  Alberto  Teixeira  da  Costa  e  Alcindo
de   Figueiredo    Baena,    atual    professor    da    Faculdade    de    Medicina;
montei    dois    ambulat6rios   em    S5o    Goncalo    e   Alcantara,    onde    dei
infcio  ao  exame   da  populagao,   depois  escolhi   a   Cidade   de  Porto   das

Caixas   e   af   pude   examinar   a   totalidade   da   populagao,   .estabelecendo

os   indices   de   infestaeao   vermin6tica   com   discriminacao   da   esp6cies

infestantes;   o   mesmo   fizemos  para   o   impaludismo.     Com   6sses   dados

pude   atrever-me   a   organizar   uma   campanha   de   saneamento   apesar
dos  poucos  recursos  de  que  dispunha  e  que  me  levaram  a  based-la  mos

seguintes   principios :

1    I.`.



lt.'     Instruii.   t6da   a   populaeao   e   t6das   as   class'es   sociais,   pelos

meios  adequad6s,  sabre  a  natureza  da  campanha  qua  iniciavamos  e   a
natureza   da   mol6stia   que   famos   combater,   ensinando   a   reconhece-1a

e  trata-la.
`qu    2Q     Fizemos   distribuir   e,pusemos   a   disposieao   d.e   todos,   os   re-

m6dios   para   tratamento   da   mol6stia;   inundamos   o   Estado   com   asses
r€in6dios,   de   modo   a   tirar-lhes   todo   valor   venal.     Distribuiu-se   mqis

d~   urn   milh5o   de   bomprimidos.      Foram   tratados   mais   de   cem   nil
doentes.

Em  1912  no  Cpngresso  M6dico  de  Belo  Horizonte,  como  delegado
do   I,s[a.do   do   Rio,   apresentei   mem6ria   sabre   a   cdmpanha   contra   a
ancilostomiase   naque].e   Estado.     Teve  ela   grande   Iei]el.cuss5o;   a   prim-

cfpio   aparteada   por   Carlos   Chagas,   era   logo   depois   por   ele   e   I)or
todo   o   congresso   francamente   apoiada.      Todos   os   jornais   discutiam
6sses  trabalhos;   a  mem6ria   foi   reproduzida   em   quase   t6das   as   revis-

tas   m6dicas.     Na   mensagem   a   Assembl6ia   do   Estado   do   Rio   o   Pre-
sidente   Oliveira   Botelho   dela   muito   se   ocupava:   a   ancilostomfase   e

as   verminoses   int.estinais   assumiam   o   aspecto   de   flagelo   que   urgia

combater.     Com   o   impaludismo   .e   a   mol6stia   de   Chagas   constituiam

grave   empecilho   ao   desenvolvimento   do   pals;    Carlos    Chagas   e   eu
apresentamos   mocao   ao   congresso   medico,   na   qual    lembrfvamos   e

aconselhavamos  a  criac5o  da  Satide  Pdl)lica.

Em   fins   de   1912   julgava   eu   que   estava   vitoriosa   e   definitiva-

mente   implantada   a   campanha   dita   de   saneamento   rural,   e   por   isso
demiti-me  do   cargo   de   diretor-geral   de   Higiene   do   Estado   do   Rio   de

Jan3iro.     Nao  me  enganei  de  todo;   na  verdade  houve   a  princfpio  urn

periodo   de   menores   atividades   mos   trabalhos;   mas   o   terreno   estava
b.3m   preparado   para   a   admiravel   sfntese   de   Miguel   Pereira   quando
dizia:   «0  Brasil   6  urn  vasto  hospital»  e  para  a  agitada  campanha  de
Be]isario  Penna,  ate  que  a  reforma  da  Saride  Priblica  de  Carlos  Chagas
lhe   d6ss.e   direito   de   cidade   e   forma   definitiva.

0   infcio    de   meu    professorado    de    Fisiologia    foi    desanimador.
Era  o  ambiente  aquele  mesmo  de  Joao  Paulo  de  Carvalho,  mais  gasto
e  empobrecido;  para  m'enos,  havia  o  preparador  da  cadeira,  despeitado
em  suas  ambig6es  professorais,  raivoso,  agressivo,  inritil.     Com  fartura

expressiva   s6   havia   estudantes.
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As   obrigag5es   que   me   cabiam   eram   francamente   absurdas.     Fui
obrigado  a  lecionar,  em  determinado  momento,  quatro  cursos,  a  saber:
urn  do  segundo  ano  com  600  alunos,  outro  do  terceiro  com  400,  mats
urn  de  Odontologia  com  c6rca  de   loo  e  finalmente   urn  curso   menor,

para   parteiras.   E'   preciso   acresc.entar   que   eu   era   apenas   professor
extraordinario    (antigo   substituto)    e   que   o   verdadeiro   dono   da   ca-
deira  era  o  Dr.  Oscar  de  Souza,  com  o  tftulo  de  professor  ordinario.

Em  compeiisa€ao   a   remuneraeao   era   farta:   recebiamos   ordenado

fixo   e   mais   807o   das  taxas   pagas   pelos   alunos   a   escola,   para   cada

curso.     Podia-se  viver  ben  do  ensino,  mas  n5o  se  podia  hem  .ensinar,

Gis   a   situac5o.   Nisso   encontrava-se   o   germen   de   destrui€ao   da   «lei

organica»   e   tambem   muitas   coisas   boas   que  .ela   continha.      Essa   re-

forma  durou   de   1911   a   1915;   entao   outra  reforma  suprimiu   a  parte

de   remuneraeao   dos   professores   pelos   alunos,   sem   cogitar   ao   memos

da  situaeao   em   que   langava   6;ses   servidores:   dai   em   deante   nem   se

podia  hem  lecionar   nem  viver   do   ensino.

Em  1915  rneiis  pais  mudaram-se  para  a  Rua  Machado  de  Assiz  e

com   6les   o   laborat6rio;    6ste   ficou   mais   bern   instalado,    com   duas

boas    salas,    camara    escura,    canalizacao    de    gas,    eletricidade,    agua

sob   press5o   coinum   e  sob   alta   pressao.     Urn  biot6rio   silencioso   para

caes   foi   por   mim   imaginado,   de   modo   que   as   latidos   e   uivos   nao

incomodassem.

Era   6sse    laborat6rio    o    refdgio    apetecido    e    delicioso    que    mos

abrigava   ap6s   as   agruras   passadas   na   Faculdade   de   Medi'-cina.     Sua

localizaeao   tornava-o   facilmente   acessivel   a   todo   o   mundo,   e   sobre-

tudo  aos  estudaiites  de  in.edicina  que  em  grande  ntimero  faziam  ponto

no   Caf6  Lamas,  no  Largo  do  Machado.

Pouco   a   I)ouco   urn   ou   outro   estudante   timidamente   se   apresen-

lou;   alguns   ficaTam,   trabalharam   e   depois   partiram;   outros   fizeram.

se   fisiologistas

Vieram    dt-.I)ois    trabalhar    no    laborat6rio    colegas    da    Faculdade,

coriio   Afranio   Peixoto,   Agenor   Porto,   Pedro   Pinto,   Dionizio   Ausier

Bgntes;  estrangt'iros  entre  os  quais  Gley,  Lapicque  e  Madame  I,apicque,

Flenry  Pi6ron  {`  Madame  Pi6roii,  H.  Laugier.
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Cultores  de   outras   ciencias,   durante  sua  estadia   no   Rio,   tambem
o  frequentaram,` como  Hadamard,  Langavin,  Madam'e  Curie,  Irene  Curie,
A]bert  Einstein  e  tantos  outros.

Machado   de  Assiz   supria   as   defici6ncias   da   Faculdade   de   Medi-
cima  no  que  se  referia  a  pesqpisa  cientifica,  mas  nao  quanto  a  apren-
dizagem  dos  estudantes.     Miguel  Ozorio  enchia  o  laborat6rio  com  sua
atividade  transbordante,  que  desconhecia  a  fadiga.

Ap6s   a   tao   pkematura   morte   de   Oswaldo   .f ruz,   tendo   assumido
Car]os  Chagas ,a  diretoria  de  Manguinhos,   apresentou-se   novamente   a
necessidade  de  renovar  as  tentativas  de   la  criar  urn  centro  estav.el   de

pesqu,i5as  fisiol6gicas.    Na  verdade,  Machado  de  Assiz  nao  podia,  pelas
suas  coridie6es,  ser  outra  coisa  s.enao  urn  posto  avangado  e  transit6rio
de  combate  na  luta  pela  expansao  da  Fisiologia.

Carlos  Chagas  ja  estava  de  ante-mao  conquistado   aos  m€us  desfg-

nios,   pois   o   fizera   meu   confidente   e   advogado   junto   ao   s.eu   chefe.

Em  uma  das  vezes  em  que  em   1919  renovava  a  minha  investida,   ata-

lhou-me   dizendo:   «Ja   resokyi   e   posso   considerar   criada   a   Sece5o   de

Fisiologia;  pode  voc6  vir  assumir  o  seu  posto».  Realmente  estava  criada

a  Segao  de  Fisiologia,  mas  recusei  a  chefia,' |]edindo-lh.e  que   aceitasse

a   indicagao   de   meu   irm5o   Miguel   para   esse   p6sto.      Carlos   Chagas,

embora  surpreendido  com  6sse  desf.echo,  aceitou  minha  proposta.

Em   breve  Miguel   desertou   o   nosso   pequeiio   laborat6rio,   levando
consigo  alguns  dos  nossos  poucos  aparelhos,  com  os  quais  ia  prosseguir
as   suas   e¥peri6ncias:  assim  nasceu  a  Seceao  de   Fisiologia  do   Instituto

Oswaldo  Cruz;   assim  Machado  de  Assiz  ficou  reduzido  a  muito  memos

da  metade.

Por6m  Machado  de  Assiz  continuou  a  crescer.    Mais  tarde,  quando
da   formag5o   do   Instituto   Biol6gico   de   S5o   Paulo,   resolveu   tambem

Rocha  Lima  criar  a  Segao  de  Fisiologia  e  pediu-me  indica€5o   de  urn
nome:  indiquei  Paulo  En6as  Galv5o,  que  tanto  brilho  tern  conquistado
ila   Fisiologia   e   ao   lado   de   quem   ja   se   afirmou   estr€1a,   de   primeira

grandeza  Mauricio  Rocha  e  Silva.

0  Paraguai  ofereceu-me  contrato  para  ir  professar   Fisiologia  em
Assung5o.     Nao  pude   aceitar   o   convite,   mas  seguiu   Edgard   Roquette
Pinto,  intimamente  ligacTo   a  Machado  de  Assiz   e  que   melhor  do   que
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eu  p6de  dan  infcio  a  Fisiologia  no  Paraguai,  estreitando  re]ag6es  entre
os  dois  paises.

0  laborat6rio  foi  sobretudo  urn  lugar  onde  o  trabalho  era  facil,
urn  terreno  onde  germinavam  as  sementes  ao  abrigo  das  pragas  e  das
intemp6ri'es.     Nao   podia   oferecer   remunera€6es,   nem   mesmo   garantir

quaisquer  futuras  vantagens.     Quero  citar  alguns  nomes  daqueles  que
por  1£  I)assaram  e  que  conosco  conviveram,  como  Candido  de  Mello  Lei-
t5o,  Ant6nio  Gavi5o  Gonzaga,  H.`imero  Lobato,  Carneiro  Airosa,  Couto  e
Silva,   Thales   Martins,   En6as   Galv5o,   Dorival   Macedo   Cardoso,   Ruy
Coutinho,  Jayme  Pereira;   de  outro  lado  nao  quero  citar  nomes,  feliz-
mente  poucos  ,daqueles  aos  quais,  com  severidade  inexoravel,  interditei

o  laborat6rio.

Nele  trabalharam  ainda  |]essoas  desinteressadas  que  de  infcio  nao

Cram   profissionais   da  fisiologia  mas   que  se   int'eressavam  pelo   desen-

volvimento  da  ci6ncia  no  Brasil,  como  foi  o  caso  de  minha  irma  Branca

Fialho,  que  com  tanta  efici6ncia  colaborou  em  muitos  trabalhos.

Trabalhou-se  durante  muitos  anos,  ate  1932,  quando  morreu  minha
mae,  6  anos  ap6s  meu  pai.  0   1aborat6rio  de  Machado  de  Assiz  tinha

pre.enchido  sua  fungao;  dei  por  encerrado  o  seu  ciclo.

*        i--        *

Em  poucas  palavras   refiro-me   aos  estudos   que  .empreendi   depois

sobre   o   cancer   e   que   ainda   prosseguem   em   m'eu   laborat6rio   na   Fa-
culdade   de   Medicina,   estudos   que   puderam   desenvolver-s.e   gragas   a

generosidade  e  animag5o  de  Guilherme  Guinl'e.     0  cancer  6  puro  pro-
bl.ema  de  fisiologia  classica.

asses   estudos   concorreram   para   fixar   a   aten€ao   sabre   o   cancer
e  pud.Cram  ajudar  aqueles  que,  como  Mario  Kroeff,  Alberto  Coutinho,

S6rgio  de  Azevedo  e  outros  se  batiam  contra  essa  mol6stia.

*-**

Embora   sempre   lecionando   na   Faculdade   de   Medicina   s6   nela
ingressei   pl.enamente   ap6s   a   jubilag5o   de   Oscar   de   Souza,   que   me
trouxe  a  posse  total  da  se§ao   de  Fisiologia.     i  interessante  coinparaF
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minhas   instalag6es   atuais   com   aquelas   no   inicio   de   minha   carreira:
area  ocupada,11`00  metros  quadrados;  cinco  assistent'es;  dois  monitores

a.Iilnos;   tres  serventes.   As  verbas  sao   suficientes,  o   ambiente   presta-se

ao   trabalho.
-`. Nao  s,6  em  minhd  sece5o  h,ouve  progresso;  t6das  se  des'envolveram

tanto  ou  m'ais  do  que  a  de  Fisiologia,  gragas  ao  esf6reo  contfnuo  dos

profess6res.  culminando  com  o 'alto  grau  de  ensino  e  de  pesquisas  da
segao  de  Bioffsica  de  Carlos  Chagas  Filho.     Hoje  6  a  Faculdade  lugar
de  pesquisas  tanto  quanto  de  ensino.     Quem  pode-ria  agora  reconhecer
na  atual,  a  noss'a  velha  escola?

###

Quando  em  nosso  pa fs  se  'examina  a  situa€5o  da  ci6ncia,  conclui-se

que   esta   ela   em   franco   desenvolvimento;   tern-se   a   impress5o   de   urn
quadro  animador.

Contudo,  aquele  desenvolvimento  n5o  6  tao  somente  nacional;  tern
carater   universal;    manifesta-se    em    todos    os    continentes,    em    t6das

as  na€6es,  quaisquer  que  sejam  suas  'estruturas  sociais  ou  as  formas  de

gov6rno   adotadas;   pois   nao   tern   servido   6sse   fato   para   reclame   da
excelencia  comunista  russa  ou  da  nco-vitalidade  portuguesa?     Atente-se

para  o  despertar  dos  velhos  pafses   que  ha  s6culos  dormitavam,   como
Portugal  e  Espanha;  para  o  Jap5o  e  a  India  com  seus  enormes  saltos
a  frente;  e  que  dizer  da  Africa,  da  Australia,  do  Canada,  da  America

Espanhola  com  seu  pr6mio  Nobel   para  a  Argentina?     Mas  se   compa-

rarmos  a  situagao  da  ci6ncia  dos  varios  i]afses,  vcr.emos   que  sua  velo-

cidade  de  crescimento   6   muito  variada.   Tomemos   o   vertiginoso   desen-

volvimento  dos  Estados  Unidos,  da  Alemanha,  do  Japao,  da  Inglaterra

e  o  comparemos  com  o  da  America  Espanhola  ou  da  Portuguesa.     FITa

verdade,  s5o  tao  grandes  as  diferengas  das  velocidades   de  nossas   pro-

gress6es   que   nosso   ere.scimento    cientifico    nao    mos   aproxima    desses

pafses,  antes  mos  deixa  mais  longe  para  tras.     His  urn  paradoxo  dolo-
roso:  quanto  mais  crescemos  cientificamenLe,  mais  atrasados  mos  .encon-

tramos  em  relag5o   aos  pafses  de  vanguarda.

A16m  disso,   saltam   aos  o]hos  as  diferencas  com   que   a  ci6ncia  se

acha  implantada  em   cada   pals;   poderfamos   talvez  .expTessar  6sse  fato
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usando   t6rmos      tais   como   gran   de   incorporag5o,   de   interpenetragao
ou  de  infiltragao   da  ciencia   no   pats.     Em   alguns,   ela   se   desenvolve
como  planta   nativa,   natural;   mesmo   quando   adotada   de   estrangeiros,

perdem-se  os  sinais  de  naturalizaeao  com  o  adquirir  o  g6nio  nacional.
Cresce  a  ci6ncia  como  floresta  invasora;  sua  seiva  nutre  t6das  as  formas
de   atividade   do   pals;   transp6e-lhe   as   fronteiras   .e   pas.sa   alem   com

f6rca  incoercfvel   de  expans5o.     Em  outros   I)aises,   a   ci6ncia  n5o   tern
vitalidade;   cresce  vagarosamente,   6  mofina.\  Vive   a   vida   precaria   dos

jardins  de  luxo;  urn  jardineiro  os  trasou,  os  cultiva  e  ai  se  o  jardineiro
os  descuida;   ou  se  fraqueja:   entao   a   grande   massa   da   nag5o   pedira

que  se  transforme  o  jardim  da  ci6ncia  em  campo  de  hortaligas,  pois
nao  havera  sempre  tanta  fome  a  matar?

Nesses  paises  tamb6m  surgem  os  grandes  homens  que  se  poderiam

chamar  Oswaldo  Cruz,  Adolpho  Lutz,   Emilio  Ribas,   Carlos  Chagas,  a

lutar,  a  pelejar.    Mas  o  pats  6  sffaro,  agreste,  arido,  maninho.    Ne]es

a  ci6ncia  6  antes  utilitaria;  por  isso  nao  prescind€m  de  luze.s  estrangei-

ras  para  dissipar  suas  trevas;   sao   paises  de  sombra.

Examinando  o  nosso  pals,  veremos  qu.e  ele  pertence  a  essa  segunda

categoria;  a  ci6ncia  evolui  devagar,  de  maneira  precaria,  sempre  arnea-

eada   de   exting5o   ou   de   estagna€5o   pe]a   f6rea   corrosiva   das   mafsas
atrasadas,   s'empre   defendida   e   renovada   pela   coragem   indomavel   de

seus  homens  de  ciencia.

Para  n6s   brasileiros  6   da   maior   importancia   estudar   e   analisar
as  causas  dessa  situac5o,  para  dar-lhes  rem6dio.

Para  nao  mos  alongarmos,  e  como  e]emento  preliminar  do  estudo,
levantemos  o  caso  dos  judeus  espalhados  por  todas  as  nae6es  da  terra,
embora  guardando  suas  caracteristicas  raciais,  morais,   religiosas.     Ao

que  se  pode  observar,  fornecem  6les  grandes  nomes  a  ci6ncia  mos  paises
de vanguarda,  e  n'enhum  nome  mos  pafses  atrasados.    Parece,  assim,  que
a influ6ncia ambiente 6 mais importante do que se ten imaginado.    Para
atingir  diretamente  o  amago  da  questao,  diremos  que,  a  nosso  vcr,  a
causa   fundamental,   n.ecessaria,   imprescindivel,   que   determina   em   urn

pats  a  estabilidade  da  ci6ncia  e   a  velocidade  de  seu   crescimento   6  o
grau  de  extens5o  de  sua  instrue5o  nacional.    Acreditamos  que  t6das  as
form&s    e    graus    de    instru€ao    sao    interdependentes,    influenciam-se
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reciprocamente;`  minguando  uma,   as   outras  sofrem,  se   uma  se  hiper-
trofia,  as  outras  reagem.

Poder.se-ia  imaginar  urn  grande  desenvolvimento  cientffico  .em  urn

pa.is  de  anal fab.etos?. Ou  s6lida  instrugao  profissional  sem  profess6res
de  ciencia  e  homens  de  p.esquisa?

•   Parece-mos,   por  vezes,   que   o   desenvolvimento   da   ci6ncia   em   urn

pals  6  regulado  por  uma  lei  que  liga  a  organizae5o  cientifica  a  t6das
as  outra;  organizag6es  de  instrug5o  e  cultura.     Stiponhamos  que  exista
essa  lei  e  que  ;eja  ela  enunciada  assim:\em  uma  populac5o  livre,  em

que  nfro   se  imponhdm  nem  existam   limita§6es   a   instrugao,   de   modo
que   :std   s.e].a   acessivel   em   todos   os   seus   variados   graus   a   todos   os
individuos,  a  populagao  se  distribui  entre  os  varios  graus  de  instrugao
segundo  uma  lei  determinada  e  universal,  comum  e  aplicfvel  a  t6das
as  populae6es   da  terra.   Ainda:   quando   qualquer   causa   coercitiva  es-
tranha   limita   urn   dos   graus   de   instrugao,   seus   'efeitos   nao   se   con-
finam   a  esse   grau   de   instru€ao   mas   ultrapassam-no   e   se   estendem   a
todos  os  outros  graus  de  instrugao.

fiss'e  enunciado  nao  t6m  outro  valor  senao  o  de  recurso  de  exposi-

g5o.     Mas   deve   conter   muito   de   verdade   quando   s.e   observa   que   em
todos  os  pafses  em  que  houve  urn  surto   cientifico,  6ste   foi   precedido
e  preparado  pela  extensao  imensa  de  t6da  instrueao  e  cultura.  Inver-
sament'e,   t6da   implantaeao   de   ndcleos   cientificos   em   urn   pats   tern
repercutido  s6bre  todos  os  outros  graus  de  sua  instrue5o.     Para  citar
urn tinico  exemplo  moderno:  o  ano  de  1870  marca  o  infcio  de  expans5o
da   instrugfo   dos   Estados   Unidos;    com   populacao   de   c6rca   de   45
milh6es,  equivalente  a  nossa  atual,  frequentavam  as  suas  escolas  secun-
darias  e  superiores  c6rca  de  140  mil  estudantes;  em  1940  a  populag5o
havia  triplicado  e,  em  proporg5o,  deveriam  frequentar  aquelas  escolas
tc`t   v6zes   140   nil   estudantes,   ou   420   nil;   na   verdade,  9se   afastarmos
urn   milhao   e   quinhentos   mil   .estudantes   matriculados   em   cursos   de
'extensao  universitaria  ou  equivalentes,  restar5o  8  milh6es  e  quinhentos

mil   estudantes   que  frequentam   as   escolas  secundarias   e   superiores.

Classicamente  se  dividiram  os  estudos  'em  tr6s  catgorias  ou  areas
de  conhecim.entos,  o  das  ci6ncias  da  natureza,  que  mos  p6e  em  contacto
com  o  meio  ffsico  ambiente;   os  estudos  sociais  que  mos  revelam  o  am-
biente  social   e   investigam  as  suas   institui€5es,   n5o  s6   as   do   presente
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mas   tamb6m   as   que   as   precederam;   e   os   estudos   humanfsticos,   que

permitem  ao  horn.em  compreender  o  homem,  em  rela€ao  a  si  pr6prio,
i§to  6,  em  suas  aspirag6es  fntimas  e  seus  ideais.

Pois   hem,   estou   convencido   `de   que   nunca   podera   haver   surto
cientifico   com   carater  .esta;el   em  pals   com   instituig6es   democraticas,
sem  que  simultaneamente  se   desenvolvam   os   estudos   sociais   e   huma-
nisticos;  e  tamb6m  sem  que  a  instrugao  atinja  a  quase  totalidad.e  dos
individuos  ou  atinja  quase  completo  grau  de  saturacao.     E  necessario

que  pela_instrue5o  desapareeam  os  analfabetos,  que  duase  todos  possam
atingir   urn   curso   s.ecundario,   que   igual   ndmero   passe   pelas   escolas

profissionais   de   varios   graus,   inclusive   as   eseolas   superiores   profis-
sionais.     Ent5o  florescera  a  ci6ncia  com  carater  estavel,  com  f6rga  de
expans5o,  com  grande  velocidade  de  crescimento.     Se,   pois,   queremos
lutar  pela  ci6ncia,  procuremos  por  todos  os  modos  implants-la,  mant6-
la,     desenvolv6-la;     mas     compreendamos     que     as     f6r§as     contra-
rias  de  que  mos  fala  Rocha  Lima,  s5o  constitufdas  pela  incompre.ens5o

do   meio   inculto   e   ignorante.      Para   desenvolver   a    ci6ncia   6,   pois,
necessario  ainda  desenvolver  simultaneam.ente  os  outros  setores  de  ins-
true5o.  D6sse  modo  a  luta  pela  ci6ncia  tera  que  se  alargar  e  assumir

I)roporg6es   imensas.     Ex6rcitos   de   profess6res   e   profess6ras   deverao
ser   mobilizados.     A   classe   dos   profess6res   crescera   cada   vez   mais;
reduzir-se-a   a   classe   dos   burocratas   e   tamb6m   as   classes   armadas9   .e

diminuirao   as   massas   oper6rias   incultas   e   passivas   sob   seus   chefes
tiranicos.     Quanto   mais   se  complicam   os   nossos   conhecimentos,   mais
se  complicam  as  profiss6es  e  as  indfistrias,  mais  s.e  alarga  a  necessidade
do  .ensino,   mais  se  necessita  de   profess6res.

Para  desenvolver  a  ci6ncia  entre  n6s  deveremos.  valer-mos  nao   s6

dos  classicos  meios  diretos  de  criar  organizac6es  cientificas,  mas  deve-
mos   transformar   o   meio   destruindo   as   f6rgas   contrarias   a   ci6ncia,

pelo  des.envolvimento  extensivo  de  t6das  as  outras  formas  de  instrue5o
e  de  cultura.

Es-te  ano  o  Gov6rno  prop6s   e  o   Congresso  aprovou   a  criagao  do
Conselho   Nacional   de  Pesquisas   Cientificas.     Nele   se   encontra,   entre
outras   medidas,   aquela   que   visa   a   facilitar   o  `desenvolvimento   da

pesquisa  cientffica  nas  Universidades;   acredito   que  sejam  as   Univer-
sidades   o   melhor   campo   para   concentraeao   dos   esforgos   que   temos
em  mira.     Foi  assim  pensando  que  me  bali  por  essa  orientagao.

21



0   Conselho   Nacional   de   Pesquisas   Ci.entificas   sera   urn   grande
criad`or  de  progresso  e  sua  criaeao  marcara  uma  6poca.

A  Sociedade  Brasileira  pelo  Progresso  da  Ci6ncia  ten  os  mesmos
objetivos.   Mas   .enquanto   aquele,   como   6rg5o   oficial,    se   reveste   de
ar-inadura  pesada  qua  ao  lhe  ,dar, f6r€a  de  agao  e  eficacia   lhe  tira   a
agi,lidade  de  movimentas  e -1he  restring.e  o  campo  de  a€ao,  a  Sociedade
Brasileira  para  o  Progresso  da  Ci6ncia  nao  tolhe  empeci]ho  algum;  sua
agao  decorrera  t5c;..S6mente  das   convicg5es   que   se   formarem;   podera
escolher  como  lhe  aprouver  seus  campos  de  ag56  e  suas  armas.     Seus

guerrilheiros  sao  ativos  e  ch.eios  de  iniciativas.

A`Sociedade  Brasileira  para  o  Progresso  da  Ci6ncia  tera  a€ao  de-
ci±iva  e  fecunda.     Que  seja  ela  benvinda  ao  Rio  de  Janeiro.
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*    A   Sociedade   Brasileira   para   o   Progres§o   da   Ci6ncia   (SBPC)    tern  por   objetivos:   apoiar

e  estimular  o  trabalho  cientifico;   melhor  articular  a   ci6ncia  com  os  problemas   de   inte-

r6sse  geral,  relativos  a  inddstria,  a  agricultura,  a  medicina,  a   economia  etc.;   facilitar   a

cooperaeao  entre  os  cientistas;   aumentar  a  compreensao  do  pdblico  em  relacao  a  ci6ncia;

zelar   pela   manutencao   de   elevados   padr6es   de   6tica   entre   os   cientistas;   mobilizar   os

cientistas   para   o   trabalho   sistemftico   de   seleeao   e   aproveitamento   de   novas   vocac5es

cientifica§,  inclusive  por  meio   do  ensino   post-graduado,   extra-universitfrio   etc.;   defender

os  inter6sses  dos  cientistas,  tendo  em  vista  a  obteneao   do   reconhecimento   de   seu   tral)a-

Iho,   do   respeito   pela   sua   pessoa,   de   sua   liberdade   de   pesquisa,   do   direito   aos   meios

necess6rios   a  realizacao   do   seu   trabalho,   ben   como   do   respeito   pelo   patrim6nio   moral

e  cientifico  representado  por  seu  ac6rvo  de  realizae5es  e  seus  pro|.etos  de  pesquisa;  bater-se

pela  remocao  de  empecilhos  e  incompreens6es   que  entravem  o   progres§o   da  ci6ncia;   ar-

ticular-se  ou  filiar-se  a  associac6es  ou  agremiae5es  que  visem  a  objetivos  paralelos,  como

a  UNESCO,  a  Federaeao  Mundial  de   Trabalhadores   Cientificos,   &   Organiza€ao   Mundial

de  Sadde  e  outras;   representar  aos  poderes  pfrolicos  ou  entidades  particulares  §6bre  me-

didas   referentes   aos   objetivo§   da   Sociedade;   alem   de   outras   iniciativas   que   visem   ao

prestigio   da   Ci6ncia   e   a   defesa   dos   cientistas.

A  SBPC  nao   6   associag5o   aberta   apenas   a   cientistas,   mas   a   todos   os   que   se   inte-

ressem   pela   ci6ncia   e   pelas   aplica€6es   e   consequ6ncias   desta.

*     Ten  a  SBPC  os  seguintes  tipos  de  s6cios:  faonora'rjos,  os  que  a  Sociedade  eleger;   6enem6r!.co..,

os  que  fizerem   doae6es  ou   contril]uie5es   valiosas   a   Sociedade,   a   juizo   do   Conselho:   re-

mi.dos,   os  que   contribuirem,   de   uma   s6   vez,  com   Cr$   2.000,00;   co7?£r}.b%z.nfes,   os   que   pa-

garem  a  anuidade  de  Cr$  200,00;   corporalz.t)os,  as  pess6as  juridicas  que  pagarem  a  anui-
dade   de   Cr|   2.000,00;   /zJnd¢dores,   os   remidos,   contribuintes   ou   corporativos   que   as-

sinarem   a   ata   de   fundaeao;   assz.ncz7!!es,   os   que   pagarem   metade   da   anuidade   estabele-

cida  para   os   contribuintes;   es!z.donjes,   os   pertencentes   ao   corpo   discente   de   esco]as   su-

periores   e   que   pagarem   metade   da   anuidade   estabelecida   para   os   assinantes,   sendo   de
25  anos  a  idade  maxima  para  a  admiss5o  de  s6cio  na  categoria  desta  alinea;  correspondcn-

€es,  os  estrangeiros  ou  brasileiros  residentes  permanentemente  no  estrangeiro,  e  que  forem

eleitos  pela   Sociedade.

*    Alem  das  conferencias,  demonstrac6es,  reuni6es  e  congressos  que  promove,  a  SBPC  edita  pu.

blicae6es  avulsas,  que  sao  distribuidas  aos  s6cios e  vendidas  aos  demais  interessados.

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

S.   Paulo,   Brasi].


