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Comemoram-se neste ano de 1989, os 65 anos de idad^ do fisioo 
brasileiro Cesare Mansueto Giulio Lattes, nascido em Curitiba, capital do 
Estado do Parana, em 11 de julho de 1924, cujo nome encontra-se citado 
em qualquer livro sobre Partfculas Elementares escrito (e que se venha a 
escrever) no mundo, por haver ele descoberto (juntamente com Muirhead, 
Occhialini e Powell) uma das partfculas fundamentals da natureza: o pfon. 

Muito embora haja nascido em Curitiba, Lattes iniciou o entao Curso 
Primario, em 1929, no Institute Menegati, em Porte Alegre, havendo, 
contudo, completado esse Curso na Escola Americana, em Curitiba, de 

1931 a 1933, apos estudar c/ano d^ 193|)y)/lgQ»>j5fna Escola Piiblica de 
alia. Ja o entao Ginasio foi^cursadcpor X/attes i Torino, na Italia. Ja o entao Ginasio foi^cursado^or Xattes no Institute 

Medio "Dante Alighieri", em Sao Paulo, no^erfdo 1934 a 1938. Por fim, o 
seu Curso Superior ele o realizou na Universidade de Sao Paulo, havendo 
recebido o Grau de Bacharel em Ffsica, em 1943, pela entao Faculdade de 
Filosofia, Ciencias e Letras (I'FCL) dessa Universidade. 

A. motivara£ de Lattes para o estudo da Ffsica, deveu-se a dois fatos [1]. 
Primeirtr^ao^terminar o Ginasio, soube que o Professor tinha tres meses 

de ferias por ano, ao inves de um mes, como ocorria com a maioria das 
demais profissdes, o que^e deixou bastate interessado. Segundo, como 
a maioria das materias que estudou no Ginasio eram do tipo "decoreba", 
a excegao de Ffsica e Matematica das quais gostava e aprendeu, Lattes 
inclinou-se para o estudo da Ffsj^/ti^Vido o incentive que Ihe deu seu pai 

Giuseppe (que, in^u^qA&^u sobre seu filno com Gleb Wataghin, um 
ffsico ftalo-pusso, que veio a Sao Paulo para montar o Departamento de 
Ffsica da FFCL) 9 seu professor LufL'Borello, ew ensinava a disciplina 
"Ciencias Ffsicas e Matematicas" no '"Dante Alighieri". 

Na FFCL da USP, Lattes foi aluno de Marcelo Damy de Souza^ 
Santos, em Ffsica Geral e Experimental\ de Abrahao de Morais, oMypl ^ 
Ffsica-Matematica: de Giacomo Albanesejem Geometria Projetivk, e de 
Wataghin e Giuseppe P.S. Occhialini, em jiisciplinas prohssionais do Curso 
de Ffsica. Enquanto que as aulas des^ds tres primeiros professores eram 
mais trhdicionais, isto e, no sentidd de serem nelas estudados assuntos 
de Ffsica jd consagrados nos livros textos, as de Wataghin e Occhialinii d y 
eram, principahnentc, baseadas em seminarios sobre temas publicacfe's 
em Revistas Fspeciali4as em Efsica, gragas a excelente biblioteca que 

^ Wataghin organizou e maiibeve sempre atualizada, na FFCJ^^v - 

iW • Muito emboia Lattes haja sido aluno Opchialini apenhs/6o 3-1 ano de 
seu Curso, em 1943, e somente em uma disciplina sobre Raios-X, a maneira 
curiosa como rainistrou essa disciplina, permitiu que Lattes apreendesse 
bastante sobre^ a leiturg, de filmes de ^ios-X um "rez que, sendo Lattes 
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o linico aluno de Occhialini, as aulas desttrTiaquela disciplina consistiatAJ?,t<- 
em fazer sen aluno destrinchar os Himes de raios-X que revelava. ^Alias, 
existe um fato curioso sobre Occhialini. Ele havia vindo para o Brasil 
em 1938, chamado por Wataghdmjrorque era (e- ainda -e) um excelentq 
ffsico -expui'iruenlal, pois fizera com Patrick Maynard Stuart Blackett^a 
celebre experiencia em 1932/1933 que%comprovou a existencia do positron 

m 1932 e, alem do mais, era anti- 
smo. No entanto, quando o Brasil 

descobeno por Carl David Anderson, 
fascista numa Italia dominada pelo fasc ; 
entrou na 2- Guerra Mundial (1942), bcchialini foi considerado inimigo 
de nosso pafs poi ser cidadao italiano/ Em virtude disso, foi ser guia de 
montanhas do Parquc Nacional de It^ftiaia, chegando, inclusive, a escrever 
um Guia para Turista^. Esteve tambem no Rio de Janeiro, contratado por 
Carlos Chagas para o Instituto de jBiofisica. Contudo, em 1943, ^foltou a 
trabaltiar na-USP). 1 ^ oUW- 

Log6 depois de formado, Lattes cbmeqou a trabalhar em pesquisas com 
Wataghin, Mario Schenberg e Walter Schiitzer, resultando desse trabalho 
tres art'gos publicados nos Anais de Acaderma Brasileira de Ciencias 
("Volume 4 (XVII)), pag. 269 (1945), com Wataghin), na Physical Review 
(Volume 69, pag. 237 (1946), tambem com Wataghin) e ainda nos Anais 
da Academia Brasileira de Ciencias (Volume 3 (XIXj, pag. 193 (1947), 
com Sch&iberg e Schiitzer). 

Quando Occhialini voltou para a Inglaterra em 1944, deixou pam, Lattes 
mma camara de Wilson que rrfco Luncionava. Lattes, entao, cohsenou a- 

. , (com a ajuda de Andrea Wataghin e Ugo Camerini), fez chapas fotogrflficas 
. * jnandou para Occhialini que traDalnava com Cecil Frank Powell, no H.H. 
O o/^A^VVills Physical Laboratory, da Universidade de Bristol. Sendo Assistente 
/ ' da Cadeira de Ffsica Teorica e FIsica Matematica da FFCL ^primeiro como 

3- assistente (1944-1945) e depois como 2-, a partir de 1945), entusiasmou- 
se por haver colocado em funcionamento a camara de Wilson Uecidiu-se, 
entao por FIsica Experimental (ja que havia trabalhado tambem em FIsica 
leorica), e pediu que Occhialini o levassse para trabalhar em Bristol, para 
onde pqqtui i^o^on^^zde JtHp^a^bJrinte de Powell, inc^rpor^i^o^ d^ss^ 
forma, ao gmpu de pcsquiSn^idcrado poT nsS'e "flsico, gfupo esse-que veio 
a se tornar o famoso Grupo de Bristol, respo^savel pela descoberta dos 
ptons, confoime veremos a seguiy. bcf* ■> L" 'i- 

Em Bristol [2,3], Powell e Occhialini comeqaram a trabalhar com 
espalhamento elastico entre protoprs. e peutrons, numa regj^o ^tn torno 
de 10 MeV de energia, com am rtovo tipo de emulsao nuclei ( onstrulda 

Ilford LTd. \ (IIford Nuclear Emulsiofy, muito melhor que 
as emulsoes tradicionais, ja que /hra mpito mais concentrada. AI,. 

i/a 
fjWiCccru ^ Jv^Lt-v. rr uv_/ J-11C.C1 ij ua a i-a^ ^ 

dfiAC -tfp^ QjS. ■ 
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entao, foi dada a Lattes a tarefa de i^rabalhar na calibraqao dessa 
nova pmulsao, ou sej^k, cpnverter a -alcanve de protons e de particulas 
alfa, em energi^- % .detpffmnar o fator de contraqao {shrinkage factor) 
da emulsao d- pois "de -revelad^/'. Os protons usados por Lattes^jbram 
obtidos no acelerador Cockroft-Walton de Cambridge atraves dasfe^gumtes 
reaqoes: D{d,p)1H

3, ^li5{d,p)3Lif zLi7{d,p)3Li*, 4Be9{d,p'^n)ABe8, 
zB10{dip)5B

n e 5i?11(d,p)5512. (A notaqao X{x,y) Y indica a reaqao 
x + x —> y + Y). Esse tpalpaljid por Lattes jmttamenU eom o fi'siro 
femces P. Crier e com cyeslddfente ingles P.H. Fswler (.ngto.dp celebre Ernst 
Rutherford, o descobrmor do micleo atomico • e resultou em dois artigos 
publicados, respectivamente, na Nature (159: 301(1947)) e nos Proceedings 
of the Physical Society, London (59: 883(1947)). (Antes disso, Lattes 
havia feito outros trabalhos com Ciier, relacionados com a desintegraqao do 
samario (C.M.G. Lattes and P. Ciier, Nature, 158: 1947 (1946) e C.G.M. 
Lattes, E.G. Samuel e P. Ciier. Anais da Academia Brgsflera de Ciencias, 
1 (IXI): 1(1947)). j 

Depois desses trabalhos, Lattebse interessou em calcuiar a energia dos 
neutrons, independentemente de saber a direqao dessa partfcula ao ser 
espaihana pelo proton. DeSse modo. Lattef. earregou u,ma chapajde emulsao 
com compostos de boro" (que a Iltord havia preparado para ele) e a colocou 
na direqao de umafPaXe de neutrons decorrrentes da regqao 5J311(d, n)6C

1<L 
0 boro, entao, ao receber o neutron transformar se'em duas partfcula? alfp, 
e num hmrogenio tres, segundo a reaqao: o"1 d-gil10 T)esse 
modo, Lattes conseguiu medir a energia e a direqao do neutron. Contudo, 
esses neutrons obtidos em laboratorio tinham energia da ordem de 13 MeV 
e lattes queria neutrons ma is energeticos. Cf QY 

V " 
No outono de 1946, Occhialini entrou de fefias e foi passear nos 

Pirineus. Lattes, entao, solicitou-lhe que levasse thapas (cerca de duas 
duzias, cada uma com 1cm x 2cm, com aproximadamente 50 microns 
de espessura de emulsao) com boro e sem boro pdra ficarem expostas 
aos raios cosmicos, no observatorio Irances locahzado no Pic du Midi, 

'^yjPBigorre, nos Pirineus,, duraule TTpertodo de seu lazer. Na mesriTar-qpite em 
que Gerhialim regres^btf A Bristol, ele e Laftes revelaram as chapas". No 
dia seguinte, Powell juntou-se aos dois e comeq^fajfr a examina-las. Logo 
perceberam que as placas com boro apresentavam Lnais eventos que as sem 
boro, uma vez que este composto qufmico tinha o PH certo para manter a 
imagem latente por mais tempo. Desse modo, o grupo de Powell [4] (agora 
composto de H. Muirhead, R.A^. Payne e U. Camerini) iniciou um arduo 
trabalho para estudar esses eventos. Assim. apos elguns dias de busca 
ao microscopio, uma jovem moq^i microscopista, de nome Marjqitta Kurz, 

•/ 
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encontrou um rarpevento interpretado pelo gfupo < onto um duplo-meson, 
isto e, um tra^o^grosso (correspoudendo a mpr meson-stopping meson) e 
no seu fim emergia um segundo meson com, cerca bOO micronc de alcaiftce 

/y^/todo contido na emulsao. Alguns iiastiepois^um segundo.meson duplo foy 
enedivEfado, up epiairfd, o segundo meson da dupla nWparou na emulsaof 

''porem, estudS^ndo a tonizagao que o provocou, foi possfvel extrapolar um 
alcance tambem de aproximadamente 600 microns. Em vista disso, esses 
primeiros result ados sobre os mesons-duplos foram publicados na Nature 
(159. 694 (1947)), num artigo assinado por Lattes, Muirhead, Occhialini 
e Powell. Abas, no volume 159 dessa mesma Revista (pag. 331) ha um 
outro traoalho assinado apenas por Lattes e OcchialmL nu^oulapresentam 
o calculo da diregao e energia (los neutromkprumdos dosraios cosmicos. 
(E oportuno salientar que foi lacil ao Grlipo de Bristol identificar essas- 
partfculas como mesons e nao como protons, isto devido a variaQao da 
densidade de graos com o alcance e, tambem, devido o espalhamento, ser 
muito largo). ^ 

Como haviam alguns grupos de pesqnisas na E/lropa trabalhando cum 
emulsoes expostas em avioes [5] (inclusive D. Per^ns, do Imperial Cobege, 
Londres, um pouco antes, havia encontrado ■Jm eventO semelhariie 

(^/6 Grupo de Bristol, trabalhando com novas emulsoes),-e acmirtafulo 
~ /leaver descoberto um processo fundamental (apesar de haver possibibdade 
t messes resultados serem explicados por uma rea^ao exotermica do tipo 

^ q- —► a--i^b + p+), o Grupo de Bristol precisava urgentemente de 

mais eventos de mesons-duplos alem dos 1,5 ja obtidos. Assim. Lattes foi 
ao Departamento de Geografia da Universidade de Bristol e viu aue havia 
uma estagao meteorologica no Monte Chacaltaya (que no idioma aimara 
significava "adonde los huesos tiemblan") [6], de 550Um (mais alto que o Pic 
du Midi, aue tem 2800m) e a uma distancia de 20 km, por terra, de La Paz, 
capital da Bolivia. Entao, de posse de varies chapas de emulsao rarregadas 
com boro, Lattes deixou Londres 1 num aviao brasileiro e viajou para a 
America do Sul. (E oportuno sabetitar que a sorte (ou seu anjo-da-guarda) 
ajudou lattes, pois o Diretor do H.H. Willis. Prof. Pyndab, queria que ele 
tomasse um aviao ingles, que caiu em Dakar matando todos os ocupantes). 
Depois d^ipxpox por um mes essas placas, Lattes partiu de volta a Londres, 
eom-e&^ia'-mr Rio de Janeiro. Ja na Boh'via e no Rio, um rapido exame 
dessas placas, evidenciou um terceiro meson-duplo e que tinha o mesmo 
alcance do primeiro evento obtido, ou seja, aproximadamente 600 microns. 
(E oportuno esclarecer que, no Rio, Lattes usou o microscopio de Joaquim 
Costm Ribeiro, prpfessor da I'aculdade Nacional de Eilosofia (FNFi), para 
confiphar cssel/vento. Ao mostyaj-lo a Jose Leite lyopes e Quido Beck, 
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i B tambem professor^s da FNFi, estes acreditaram, como Lattes, tratar-se da 
produgao de mais um meson-duplo. Leite Lopes passou, entao, a estuda lo 
teoricamente). Cheganao em Bristol, lattes mostrou esse tercpiro evento 
a Blar.kett, 6 o Grupo comegou imediatamente s procurar novos eventos, ULTVU 

encontrando por fim, cerca de mais 30 [7]. /YrTP*5 

Convencidos que haviam descoberto um processo fundamental da 
Natureza, Lattes, Occhialini e Powell passaram a ralrular a4 massas'desses 
mesona^primdrio e secundario contando os graos deixados nos tragos. Desse 
modo, encontram uma massa de 130 MeY/c2 para o meson primario, e 106 
MeV/c2, para o m^son secundario. 0 meson-duplo foi entao identificado 
como sen do devido a um processo de decaimento de meson de Yukawa (o 
meson primario ou pi) no mesotron de Anderson (o meson secundario ou 
mi) e em mais uma parti'cula neutra de massa aproximadaqientc jmla, 
presumivelmente um neutrino, necessario para o balango dadnomenfo. 
Esses calculos foram publicados na Nature (160: 453 a 459 e 486 a 492 
(1947) e nos Proceedings of the Physical Society, London (61: 163 (1948)). 

Antes de prosseguirmos com a descrigao do trabalho cientffico de 
Lattes, e necessario situarriios a Fi'sira das Parti'culas Elementares [8,9] 
nas decadas de 1930 e-1940, para compreende^hj-os^^. jnyiortancia dessa 

descoberta. Em 1934, Enrico Fermi propos a existencia de uma nova forga 
na Natureza — a forga fraca — para poder explicar o decaimento beta 
(n —> p + e_ + v). Logo depois, em 1935, Hideki Yukawa propos um 
novo tipo de parti'cula — meson — para poder explicar a razao pela qual 
prolong, e neutrons (nucleons) se confinam no micleo, sem que os protons 

y ■ spfrSm repulsao coulombiana. Para Yukawa, portanto, uma nova forga 
i Natureza — a forga forte — e que mantem os nucleons confinados no 
^ micleo, forga essa de curto alcance (10_15m) e resultante da emissao e 

"absorgao de "eletrons pesados" (os mesons, com massa da or.dem de 150 
MeV/c2), por parte dos nucleons. Por outro lado, em 193$; Anderson 
e Seth Henry Neddermeyer, ao lazerem fotografias de raios/cosmicos em 
camara de Wilson, descobriram nevas parti'culas de massa intermediaria 
entre a ao eletron e a do proton, denominadas por eles de mesotrons. Em 
consequencia, a questao que entao surgiu foi a de saber se os mesotrons 
andersonianos eram os mesons yukawianos [10]. 

As experiencias com os mesotrons andersonianos, contudo, conti- 
nuaram na decada de 1940. Logo em 1941, Louis Leprince-Ringuet 
e colaboradores (S. Gorodetstky, E. Nageotte e R. Richard-Foy) 
determinaram a massa dessas parti'culas como sendo da ordem de 120 
MeV/c2. Ainda nesse mesjno ano de 1941, Franco Rasetti determinou sua 
vida media como sendo de 2x 10-6s. Podavia, a preseftg-a de rnais de am 
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meson na radiagao cosmica havia -^ido ddmonstrada na celebre experiencia 
realizada no Brasil, em 1939, por ^Vata^hin, Marcelo Damy e Paulus Aulus 
Pompeia, e conhecida muldialmente como chuveiros penetrates {cascade 
showers). Em vista disso, uma serie de ffsicos teoricos (inclusive os 
brasileiros ScWfenberj? e Jose Leite Lopes) comegaram a iormular teorias 
sobre os dois mesons [11,12]. Dentre elas, destacam-se os trabalhos 
realizados, entre 1935 e 1947, por varies grypos (|e pesquisas faitsisps* 
japoneses liderados pelo -prdpric Yuka'va, por Bboioii ''Sakafa, pbr -bin- 
It iro Tomonaga e-por Mituo Taketani, nos quais a ideia basica era a de 

que os mesotrons seriam produto doj flecaimenta m.egons de Yukawa. 
(Note-se que essa mesma ideia foi "dltrfjresentada por H.A. Bethe e R. 
Marshak, em 1947). Neste mesmo ano de 1947, um resuitado experimental 
importante foi obtiao p4os ffsicos italianos Marcello Conversi, Ettore 
Pancini e Oreste Piccioni, qual seja, o de que os mesotrons andernianos 
interagiam fracamente com os micleos, o que nao deveria acontecer com 
os previstos por Yukawa. (Os primeiro resultados obtidos por esses ffsicos 
italianos foram durante a 2- Guerra, e quando Roma foi bombardeada eles 
tiveram que continutir suas pesquisas clandestinamente em um porao do 
Liceo Virgilio, proximo do Vatieano. Registre-se ainda, que esse resuitado 
foi confirmado por T. Sigurgeirsson e A. Yamakawa, em Princeton, tambem 
em 1947). 

Voltemos a Lattes. Conberedor do trabalho de Conversi, Pancini 
e Piccioni [13] (mas nao dos japoneses, pois a Guerra dificultou a 
comunicagao cienufica) e de posse do resuitado da experienciq, de 
seu Grupo, em Brstol, Lattes pensou numa maneira de p^odflzfr. 
artificialmente os mesons pesados pi. Por essa epoca, isto e, em 194^, 
come^ou a operar o sincro-ciclotron de 184 polegadas, em Berkeley, 
California, que acelerava partfculas alfa a 380 MeY. Latter imaginou entao 
produzir esses mesons pesados nesse acelerador Pois pern, entao, por 
indicagao de Wataghin, ele foi contemplado com uma D^lsa de estudns da 
fundacao Rockfeller. Porem, esse acelerador fora constrdfdo com verbas da 
Comissao de Energia Atomica dos Estados Unidos da America e, porianto, 
o acesso a ele nao era muito simples, tendo em vista: o pos-guerra. Entao. 
em um de suas viagens ao Rio de Janeiro, Lattps e Leite Lopes foram 
falar com o Almirante Alvaro Alberto da Mot^/e Silva, representante do 
Brasil na Comissao de Energia Atomica das Naqoes Unidas, para ver se 
ele conseguia permissao da Comissao de Energia Atomica dos Estados 
Unidos, para Lattes traoalhar n^quele acelerador, a qual foi conseguida por 
intermedio de Mr. B. Baruch. Contu,do, antes de seguir para a California, 
o descobridor do pfon esteve em Gppenhague, por convite de Nobel Nie)s 

I ' V' 
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Bohr, e tambem na Suecia, para falar sobrd^seu trabalho em Bristol. 

Muito embora soubesse que particulhs alfa de 380 MeV (95 
MpV/nucleon) eram insuficientes para prodtj^ir os mesons pi, Lattes 
pensava contar com a energia de Fermi (movimfento interne) dos protons e 
neutj-ons componentes desse tipo de parti'culas,'para a produgao desejada. 
(Fssp calculo foi checado por Lattes e Leite Lopes), Com efeito, em fins 
die—iM? e com esse ideia em me^t^ Berkeley' -q. em 1948, 
juntamente com Eugene Gardner, produzitu artificialmente os^primeiros 
mesons pi negatives [Science, 107: 270 (1048J; Procedings of the American 
Physical Society (1948)). Mesons pi positives tambem foram prdduzidos 
por Lattes, Gardner e John Burfening [Physical Review, "75": (Xf. 382 
(1949). (Burfening era aluno de Doutoramento de Lattes, assirpf fc^ldo o 
foram S. White, K. Bowker, S. Jones e F. Adelman). Nessas experenciasS 
os mesons pi (+ / —) tiveram suas massas estimadas em cerca de 300 
massas do eletroh [me = 0.5 MeV/c2), resultado esse publicado em um 
artigo assinado por Walter H. Barkas, Gardner e Lattes Proceedings of 
the American Physical Society (1948)). Essa descoberta teve grande 
repercussao nos, Fstados Unidos_e tambem no Brasil, gragas a divulgagao 
na imprensa ferfa por Leite LopesNs.^s a ^ ^ 

Depois de uma breve vinda ao Brasif para ser o Pairono dos Qufmiros 
Industriais da Escola Nacional de Quimica no final de 1948, lattes 
continuou em Berkeley. Assim, no comedo de 19401, com o sincrotron de 
eletrons de 300 MeV constrmdo por Edwin Mattison McMillan, Lattes 
detectou cerca de uma duzia de mesons pi (+ f —) (bem coma a primeira 
evideirrra; do pien noutron [t -t), produzidos por fotons. Esse trabalho, no 
entanto, ficou inedito. F oportuno observar que Ernest Orlando Lawrence, 
o inventor do dclotron, de im'cio, negou-se a acreditar na produgao artificial 
dos mesons pi, porem, logo depois convenceu-se. A existencia dos mesons 
pi, deu a Yukawa o Premio Nobel de Ffsica de 1949, e a Powell, o de 
1950. Estranhamente nao foram laureados Sakata, Qcdhicdirii e Lattes. No 
entanto, eles pertencem a uma galeria — os Nobeis hi jus liy ados—, da qual 
fazem parte nomes famosos na Ffsica como Ludwig Edward Boltzmann, 
Lord Kelviif," "P^ul Langevin, Arnold Sommerfeli), Ernst )P|iscual Jordan, 
dentre muitos outgps. ^ y v 

Depois desse sucessd^^h Bristol e em Berkeley, Lattes volta ao Brasil 
para materializar a ideia da criagao de um Centro de Pesquisas Ffsicas, no 
Rio de Janeiro, ja que, ainda em Berkeley, havia conversado com^fjijlson 
Lins de Barros, irmao do Ministro Joao Alberto (que qra pirj poJ'itico 
altamente influente no Brasil), sobre a viabilidade dessa sua idem. Assim, 
em dezembro de 1948, no Rio, Lattes, juntamente com Leite Lopes, foi 
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visitar o Ministro Joao Albedo sobre aquela sua ideiq;. Este, auxiliado 
pelos irmaos Nelson e Henrj/, tornaram entao possive],', legal, material B 
financeiramente, o Centro Brasileiro de Pesquisas Fi'si'qas (CBPF). Para 
poder estruturar este Centro, Lattes contou com o prestftio e a colaboragao 
dos matematico Antonio Aniceto ^lontewo. Leopoldo Nachbin e Francisco 
Mendes de Obveira Castro e dos ffsicos Elisa Frota Pessoa, Gabriel Fialho, 
Jayme Tiomno, Lauro Xavier Nepomureno, alem, e claro, do proprio Leite 
Lopes. Desse modo, instalado no Edificio Rex, localizado na Rua Alvaro 
Alvim, Cinelandia e no 21- andar, e ainda sob a Secretaria Geral de Nelson 
Lins de Barros, comegou o CBPF, hoje um orgulho brasileiro e respeitado 
do internacionalmente. (Nao pode deixar de ser registrado o fato de que 
quando o Ministro Joao Alberto nao pode dar mais o sen proprio dinheiro 
fpor motivo de doenga) par<^ ^ £!|BPF, este sobreviveu gragas ao auxilio 
dado por Euvaldo Lodi, entao presidente da Confederagao Brasileira da 

^Tridtgstria, por Mario Almeida, dono do Banco Comercial, (este doou 500 
^ conto^\de reis com os quais se construiu o primeiro predio do CBPF, no 

\ v campus cfa:T niversidade do Brasil, na Av. Wenceslau Braz, 71), e^or uma 
J subvengao-mensad d^ida jmlo presidente Getiilio Vargas)-.^ - ' V 

Conforme viiffos, Lattes deixou o Brasil e viajou para a Inglaterra 
vinculado a FFCL da USP e ligadu a regencia da Cadeira de Fisica-Teorica 
e Fisica-Matematica. Pois bem, na volta ao Brasil, no comego de 1949, 
Wataghin tentou mante-io em Sao Paulo, ao criar uma Cadeira para ele. 
Mas como era uma Cadeira sem nome, sem verbas e sem salas, Lattes 
pediu demissao e Ibi aq Rio para assumir o cargo de Professor Titular 
ao CBPF e, taptbenr, a-Cadeira de Fisica Nuclear da Faculdade Nacional 
de Filosofia da' Universidade do Bjasil que Joaquim Costa Ribeiro e Leite 
Lopes haviam criadp para ele [14,15]^ 

Do final da decacia de 1949 kfe'a metadexfa decada j5e 1950, Lattes 
ocupou-se com a criagao e a consolidagao de grupo de pesquisa em Fisica, 
quer em Sao Paulo, quer no Rio. Assim, e que foi Diretor Cientffico 
do CBPF, trabalhou na elaboragao da criagao do Conselho Nacional de 
Pesquisas e, a partir de sua instalagao em 1951 (gragas ao grande empenho 
do Almirante Alvaro Alberto) foi Membro de seu Consel^d Deliberativo 
e, por fim, juntamente com o Professoi Ismael Escobar, implantou o 
Laboratorio de Fisica Cosmica da Universidad Mayor de San Andres, na 
Bolivia. (Neste ultimo trabalho, Lattes contou com a colaboragao decisiva 
de Occhialini, Marcel Schein, Alfred Hendel e R. Escobar). 

Em virtude de um grande escandalo de corrupgao envolvendo CNPq 
e CBPF, Lattes desgostou-se e aceitou o convite para ser responsavel 
(Head) pelo grupo de Emulsoes Nucleares do "Institute for Nuclear Studies 



258 Jose Maria Filaido Bassalo 

Enrico Fermi" da Universidade de Chicago, para onde partiu em junho 
de 1955, ficando ali ate novembro de 1956. Dessa data em diante, 
trabalhou como Professor Associado do College of Science, Literature and 
Arts da Universidade de Minnesota, USA, ate dezembro de 1957. Nessa 
duas Universidade Lattes fez estudos sobre a desintegra^ao eletronica 
dos mesons pi e a correlagao angular do decaimento (—> +«) de mesons 
produzidos por raios cosmicos em grandes altitudes (30.000 m), estudos 
esses que resultaram em varios trabalhos (H.L. Anderson and C.M.G. 
Lattes, II fsuovo Cimento, VI (6): 1356 (1957); P.H. Fowler, P.S. Freier, 
C.M.G. Lattes, E.P. Ney and S.J. St. Laurant, II Nuovo Cimento, VI (1): 
63 (1957), III (28) (1957), C.M.G. l attes and P.S. Freir, Proceedings of 
the Padova Conference on Elementary Particles, 5: 17 (1957); P.H. Fowler, 
P.S. Freier, E.P. Ney, P.H. Perkins and C.M.G. Lattes, II Nuovo Cimento. 
4 (9): 1 (1959)). 

Depois desse penodo de trabalho nos Estados Unidos, Lattes voltou 
ao Brasil e, por insistencia de Schenberg e de Jose Goldemberg, passou 
a trabalhar na USP, em tempo parcial, exercendo a Cadeira de Fisica 
Superior do Departamento de Fisica da FFCL, havendo organizado o seu 
Laboratorio de EmuFao Fotografica. Nessa epoca, comedo de 1960, Lattes 
recebeu uma proposta do professor Schein, de Chicago, onde trabalhara, 
para tomar parte em uma organizacao internacional para estudar cerca de 

5% dos 100 litros de emulsao que haviam sido expostos em baloes, a 30.000 
m de altitude. Desse modo. surgiu o International Coorperation Emulswn 
Flight - ICEF, do qual faziam parte grupos de pesquisa dos Estados Unidos, 
Canada, Dinamarca, Inglaterra, Franga, Alemanha, Italia, Polonia, Suiqa, 
Japao, India e o Brasil, naturalmente. Desse ICEF resultaram alguns 
importantes trabalhos, sendo que um deles foi apresentado na Conferencia 
Internacional sobre Raios Cosmicos, ocorrida em Kyoto, Japao, em 
1961. Tambem como resultado das pesquisas realizadas pela ICEF, 
Lattes preparou sua Lese para o Concurso de Professor Catedratico de 
Fisica Nuclear da FNFi (que havia sido criado por ato do presidente 
Eurico Caspar Dutra), e post'eriormente editada pelo Niicleo de Estudos e 
Pesquisas Cientificas (NEPEC). do Rio de Janeiro, em 1962. (Alias, ate o 
presente momento, a UIRJ ainda nao marcou a data desse Concurso). 

Como titular da Cadeira da Fisica Superior da FFCL da USP, Lattes 
organizou um grupo de pesquisas para estudar os fenomenos produzidos 
pela interagao de raios cosmicos de energia superior a 10 [16] eV, em 
camaras de emulsao chumbo expostas no Monte Chacaltaya. Encerrada, 
em 1962, a participagao do Brasil no ICEF, Lattes comegou nesse mesmo 
ano a organizar o Projeto de Colaboragao Brasil-Japaol16,17\ para estudar 
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tambem essas emulsoes. Alias tal Colabnragao deveu-se a uma feliz 
coincidencia, ja que os fisiros japonesas "Y. Fujimoto, S. Hasegawa, M. 
Koshiba, J. Nishimura, K. Niu, M. Oda e K. Suga, do Institute for 
Nuclear Studies, em Tokyo, haviam organizado um projeto para examinar 
a produgao de muons em Chacalta>a, apoiado por Bruno Rossi, do 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), projeto esse denominado 
Bolivian Air Shower Joint Experiment-BASJE. A Colabora^ao Brasil- 
Japao ocorreu, gramas aos contactos entre YuKawa (que visitou o Brasil em 
1958), Mituo Taketani (que trabalhou no Brasil em 1958-1959, no Instituto 

de Fisica Teorica (SP) e em 1961-1962 na USP) e Lattes. Em 1967, 
Lattes transferiu-se para UNICAMP a fim de organizar e dirigir o hoje 
Departamento de Raios Cosmicos, Cronologia, Altas Energias e Leptons 
do IFGW. Assim, o Projeto de Colaboragao Brasil-Japao passou e envolver 
o IFGW e o CBPF. Hoje, ha a participagao da Universidade Federal 
Ilummense, do Rio de Janeiro e, recentemente, da Universidade Federal 
do Mato Grosso. (Convem observar que Lattes, ainda no Departamento 
de Fisica da FFCL da USP, em 1962, come^ou a fazer os primeiro estudos 
sobre Cosmologia e Cronologia Teorica, havendo mesmo, em 1964, em 
Pisa, na Italia, implantado laboratorios de datagao, por fissao espontam-a 
do uranio). 

Esse Grupo de Colaboragao Brasil-Japao teve a participa^ao de 
importantes flsicos japoneses (alem dos ja citados), bem como ajudou 
na formagao de varies flsicos brasileiros e que hoje sao bem conceituados 
no cenario cientlfico internacional. Alem de contribuir para a forma^ao 
de flsicos conforme destacamos acima, esse Grupo obteve resultados 
importantes como a descoberta de uma serie de eventos novos, do tipo 
bula-de-fogo (fireball), eventos esses resultantes da interagao de raios 
cosmicos com nucleos da atmosfera e observado na camara de emulsao 
de Chaialtaya. Esses eventos sao de dois tipos; forma^ao do evento 
com produ^ao multipla de plons e formagao do evento com produ^ao de 
hadrons "exoticas" nao-pionicos. Neste ultimo tipo, tcmos eventos com 
pcquena componente transversal do momento linear (pt) (da ordem de 1 
GeV/c) e com grande componente desse mesmo momento (da ordem.de 
10 GeV/c). Todos esses eventos foram comunicados em conferencias e 
simposios internacional sobre raios cosmicos realizados nos quatro cantos 
do mundo, conforme veremos a seguir. 

A ideia de bola-de-fogo foi apresentada por Wataghin [18], em 1941, por 
ocasiao do Simposio Internacional sobre Raios Cosmicos, realizado no Rio 
de Janeiro. Essa ideia tornou-se popular df pois da interpretacao estatlstica 

dada por Fermi, em 1950, e da interpretagao hidrodinaimra dada por Lev 
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Davidovich Landau, 1963. For outro lado, Shumrhi Hasegawa, em 1961, 
introduziu a natureza quantica da bola-de-fogo proponao o H-quantum 
(Heavy-quantum: quantum pesado) como a sua unidade basica. Contudo, 
o primeiro evento do tipo oola-de-Joqo e com produgao miiltipla de plons 
observado pela Colaboragao Brasil-Japao foi anunciado por Lattes na 
Conferencia Internacional sobre Raios Cosmicos realizada em Jaipui, India, 
em 1963 (da qual foi Presidente da Sessao de Altas Energiasj, com o nome 
Mirim que na lingua tupi-guarani significa pequeno, ja que sua massa e 
entre 2-3 MeV/c2. Em 1967, na Conferencia Internacional sobre raios 
Cosmicos ocorrida em Calgary, no Canada, Lattes anunciou a detecgao 
da Agu (grande, em tupi-guarani), um novo evento tipo oola-de-fogo com 
produgao miiltipla de pfons e com massa entre 15-30 MeV/c2. Ja na 
Conferencia Internacional sobre Raios Cosmicos levada a cabo em Hobart, 
na Tasmania, em 1971, um outro tipo de producao miiltipla de pfons foi 
anunciado por Lattes: Guagu (muito grande, em tupi guarani), com massa 
entre 100-300 MeV/C2. 

As produgao de hadrons "exoticos" nao pionicosSa partir de um 
produto intermediario {bola-de-fogo) em uma rcaqao nuclear, foram 
observadas pela colaboragao Brasil-Japao na decada de 1970. 

Assim, e que esse Grupo comunicou na Conferencia Internacional sobre 
Raios Cosmico realizada em Denver, Colorado, em 1973 — o Centauro 
—, um evento tipo bola-de-fogo com a massa da Guagu, porem com a 
componente transversal do momento linear (p;) da ordem de 1 GeV/c, 
contra 400-500 MeV/c apresentada pela Guagu. O nome Centauro foi 
dado por causa de um acontecimento estranno em sua produqao. Nas 
outras famflias de bola-de-fogo (Mirim, Agu, Guagu), a energia observada 
era maior na ramara de emulsao de cima do que na de baixo. No caso 
do Centauro, ocorre o contrario. E oportuno lembrar que, na Mitologia, 
0 Centauro e um ser metade homem, metade cavalo). For outro ladojl 
na Conferencia Internacional sobre Raios Cosmicos ocorrida em 1977, em 
Plovdiv, na Bulgaria, Lattes anunciou um outro evento tipo Centauro que, 
contudo, por apresentar a massa da Aqu, foi batizado com o nome de 
Mini-Centauro. 

For fim, a produqao de hadrons "exoticos" nao-pionicos [19], porem 
como p* da ordem de 10 GeV/c, maior, portanto, do que o da famflia 
centauro, foi tambem observada pela Colaboraqao Brasil-Japao. 0 
primeiro desses eventos foi apresentado por Lattes no Topical Conference 
on Cosmic Rays and Particles Physics above 10 TeV (promovida pela 
Universidade de Delaware e Bartol Research Foundation), em 1978, com o 
nome de Geminion, com massa da lamxlia Mini-Centauro. recebendo esse 
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nome porque so produz um par de hadrons "exoticos". Um outro evento 
desse tipo, com a massa da familia, porem como pt da ordem de 10 GeV/c, 
loi comunicado pelo Grupo Brasil-Japao, no Wisconsin Symposium, em 
1981. Esse evento recebeu o nome de Chiron. Essa familia Chiron, 
contudo, apresenta um aspecto novo em relacao as larailias Ceviauro e 
Mini-Centauro, pois os hadrons secundarios que ela produz apresentam 
uma produgao multipla de pions e um feixe de particulas de componente 
hadronica e eletromagnetica e batisada pelo Grupo de Mini-Cluster. (Na 
mitologia, Chiron e um elemento da familia Centauro). 

Esses eventos tipo bola-de-foao despertaram a atengao de outros 
pesquisadores no mundo, tanto que, no comedo da decada de 1970, 
comegaram a busca desses eventos. Assim, grupos de fisicos montaram 
camaras de emulsao nas montanhas Pamir, na Uniao Sovietica, Fuji, no 
Japao, e Kambala, na China, constituindo, respectivamente, os Grupos 
Pamir, Fujo e Kambala [2], 0 Grupo Pamir, por exemplo, composto 
de fisicos sovieticos e poloneses, detectou, no inicio, apenas eventos do 
tipo Mini-Centauro. Porem, a partir de 1980, esse Grupo juntou-se ao 
Grupo Brasil-Japao e, em 1987 (Physics Letters B, 190: 226), anunciou 
um provavel canditato a Centauro observado nas montanhas Pamir. Os 
eventos tipo bola-de-foao, com formagao multipla de pions, apresentaram 
confirmagdes em experiencias realizadas em aceleradores fG. Pancheri 
and C. Rubbia, Nuclear Physics 418 A; 117c (1984); M. Jacob, Nuclear 
Physics 4.1.8: 7c (1984); C. Rubbia, Proceedings of the 1985 Internacional 
Symposium on Lepton and Photon Interaction at High Energy, Kyoto, 
Japan: 242-273). No entanto, os eventos tipo bola-de-fogo com produgao 
de hadrons "exoticos" ainda nao foram evidenciados nos aceleradores. por 
ser a energia destes (da ordem 10ileV) ainda baixa, comparada com a 
energia necessaria para produzi-los. 

Durante esse trabalho de pesquisa, Lattes preocupou-se com a formagao 

de pessoas aitamente qualifu adas conforme ja frisamos, preocupagao essa 
comprovada pela seria de Teses de Mestrado que orientou (E.M. Cioccheti, 

J.C. Hadler Neto, J.A. Chinellato, A.C. Fauth), de Doutorado (alem das 
ja citadas, acrescenta-se M.S. Mantovani, C. Santos, E.fl. Shibuya, J.A. 
Chinellato, C.D. Chinellato, J.C. Hadler Neto), e di Laurea (G. Bigazzi, 
A. Michele), no Brasil, nos Estados Unidos e na Italia, quer na area de 
emulsoes nurleares, quer na area de geocronologia. 

Este.perfil cientifico de Lattes mostra porque ele e o fisico brasileiro 
mais conhecido no Brasil. Mostra, ainda, porque recebeu as maiores 
honrarias de todos os cantos do nosso pais e, tambem, do mundo, durante 
esses 65 anos de vida. Dentre elas, destacam se o tRuio de Doutor Honoris 
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Causa outorgado ppla USP, em 1948, e recebido somente em 1964: o ti'tulo 
de "Cavabere di Gran Croce", Ordo Capitularis Stellae Argentae Crucitae, 
em 1948; o Premio Einstein, da Academia Brasileira de Ciencias, em 1951; 
a Meualha de Ouro "Honra ao Merito", da Radio Nacional/ESSO, em 
1951: o premio Ciencias, do Institute Brasileiro de Educagao, Ciencia e 
Cultura, em 1953; o Premio Ernesto Fonseca Costa, do Conselho Nacional 
de Pesquisas, em 1953, o tftulo de Cidadao Carioca, em 1957; o ti'tulo de 

Cidaddo Paulista Emerito, em 1958 o tftulo de Persunagem do Ano, pelo 
Gremio Cultural Rui Barbosa, em 1961; a Ordtm do Merito Cultural, da 
Uniao Brasileira de Escritores, em 1969; o tftulo de Cidaddo Honordrio de 
La Paz, Bolivia, em 1972; a Mtdalha Carneiro Felipe, do Conselho Nacional 
de Energia Nuclear, em 1973; o Premio Moinho Santista (SAMBR 4J — 
Fisica, em 1975, a Comtnda Andres Btllo, outorgado pelo Governador 
da Venezuela, em 1977; o Premio Bernardo Houssay, da Organizagao 
dos Estados Americanos, em 1978, os titulos de Doutor Honoris Causa 
t Professor Emerito, outorgado pela UNICAMP, em 1987, porem amda 
nao recebidos e, em 1987, o Award in Physics of Third World Academy of 
Sciencies, em Trieste, Italia. 

Alem dessas honrarias, l attes foi escolhido patrono e paramnfo de 
varias turmas de < 1olandos das mais variadas prolissoes; e nome de 
logradouros (ruas e predios) piiblicos no Parana (Mandaquiri, Nova 
Esperanca, Cambira), no Rio de Janeiro (Miguel Pereira, Sao Gongalo, 
Nova Iguaqu). (For exemplo, o edfficio onde se localiza o CBPE, tem 
o seu nome). Alem do mais, e Membro Honorario/Titular/Fundador de 

varias Sociedades ou Academias Cientfficas do Brasil e do Mundo; proferiu 
Coloquios e participou de Seminaries em varias Instituicbes Estrangeiras; 
foi Membro do Conselho da Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciencia, por varies mandates: foi membro Consultor do Conselho Latino 
Americano de Raios Cosmicos; exerceu por tres vezes o mandate de 
Membro da Comissao de Raios Cosmicos da Uniao Internacional de 
Ffsica Pura e Aplicada; foi tambem, Membro Titular do Conselho da 
Sociedade Brasileira de Ffsica; foi Membro da Comissao da Revista 
II Nuovo Cimento, da Italia; exerceu varios cargos relacionados com 
ensino na UNICAMP, e possui verbetes na Encyclopaedia Britannica, na 
Biographycal Encylopaedia of Science and Technology, de Isaac Asimov, 
na Enciclopedia Mirador Internacional, na Grande Enciclopedia Delta 
Larousse e na Enciclopedia Delta Universal. 

Antes de concluirmos este trabalho sobre o professor Cesar Lattes, 
coriio e mundialmente conhecido, e oportuno fazer uma pequena referenda 
sobre a questao polemica por ele levantada em 1979-1980, sobre a nao- 
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r.onstancia da velocidade da luz. Nessa ocasiao, Lattes fez experienda 
sobre a difra^ao da luz e notou que a figura dela resultante, se deslocava 
na medida em que o observadot tambem se deslocava. Tal resultado, 
o levou a concluir que o mesmo violava o frincipio da Relatividade 
Restrita Einsteiniana. Essa condusao foi pof ele apresentaaa em uma 
reuniao polemica realizada na Academia Bradleira de Ciendas, durante 
a qua! se destacou Jayme liomno. Mjais tarde,—Lattes recouheceu qtm 
bavia rnmetidQ um engano em sua mterjjretaiao-sobre o resultado daquela 

experienua. Contudo, embora Lattes haja sJe enganado no varejo, talvez 
a sua intuigao ffsica indique que, no atarado. esteja certo. Segundo Mario 
Schenberg [21], uma compreensao ffsica mais satisfatoria da Teoria da 
Relatividade necessita de um mainr aprofundamento do sentido ffsico dos 
ronceitos topolologicos nela envolvidos. Observa ainda Sehenberg, que essa 
talvez seja a razao pela qual ainaa nao se conseguiu uma concilia^ao entre 
a. Gravitacao e a Teoria Quantica. Nao teria, portanto Lattes sentido que 
algo nao vai bem com a Relatividade? Porem, ainda nao sabemos o que! So 
o future apontara a diregao certa pressentida por Lattes, acreditamos. (E 
importante chamar atengao para o fato que o ffsico biilgaro Stefan Marinov 
no livro Eppur si Muove, escrito em 1977, relata algumas experiencias 
por ele realizadas nas quais ha evidencias da viola5ao do Princfpio da 
Relatividade Restrita). 

Em conclusao, gostarfamos de ressaltar dois aspectos da atitude 
cientffica do Professor Lattes. No comego da decada de 1950, o entao 
Ministro da Saiide estava interessado em acabar com a malaria na baixada 
fluminense. Para isso, era necessario determinar o alcance medio do 
voo dos mosquitos transmissores. A tecnica entao utilizada era bastante 
rudimentar; pintar os mosquitos. No entanto, a pintura difirultava o 
voo e a analise do mesmo se tornava incompleta. Gustavo Oliveira 
Castro, biologo-ecologista do Institute Oswaldo Cruz falou a Lattes sobre 
esse problema. Lattes apresentou-lhe a solucao que consistia na cria^ao 
dos mosquitos numa solugao bem dilufda de acetato de torio, pois, ao 
nascer, o mosquito ja estava com o torio e ficava, portanto, marcado pela 
radioatividade. Depois concluiu Lattes, e so acompanhar as partfculas alfa 
emitidas pelo mosquito e determinar, desse modo, seu alcance medio. Foi 
am sucesso essa solu5ao. 

O segundo aspecto que ressaltaremos do espfrito cientffico do Professor 
Lattes, e a sua grande capacidade de organizar Grupos de Pesquisas. Alem 
dos grupos por ele organizados e ja citadns aqui, em 1972, implantou o 
Grupo de Crunologia da UNICAMP e, em 1975, o Grupo de Detectores 
Fletronicos para estudar os miions (e seus respectivos neutrinos) da 
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radiagao cosmica. Por fim, apos se aposentar, em 1986, do cargo do 
Professor Titular da UNICAMP, reassumiu sen antigo posto no CBPF 
e na UFRJ. Esta colaborando intensamente na formagao de um grupo de 
Pesquisas do Departamento de Ffsica da Universidade Federal do Mato 
Grosso, (cujo convite para organiza-lo, surgiu pnr ocasiao do "III Encontro 
de Ffsicos do Centro-Oeste e Minas", ocorrido em 1985) e continua 
ativamente participando da Colaboragao Chacaltaya Pamir, 
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