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 Qj&===^ 

la. ENTEEVISm - 13A0/76 

O.L. - Era lira gerajao de adultos e eu era o unico garoto. Eu 

seirpre vivi no meio de velhos. Naosei ponjue. £ serpre 

NO> 
cxDxnum uitb gerajao oonviver ciDm mais velhos. For exeirplo, 

eu oonvivi com Ifej^Eira Scares^ que ire chamava de neto , 

com Paulo Frontin, com Capistrano de Abreu , com toda 

essa turma velha iresno. Eu era muito pouoo precooe, em 

oerto sentida e muito rraduro pelo meio em que eu vivi a , 

o que era ura contraste. Ma us pais tinham muitas rela. 

goes e eu tinha dois tios que tinham uma loja de poroela 

nas na rua do Ouvidor, cnde hoje e aqusle predio de oti 

ca. 

s.s. - Lutz Ferrando ... 

O.L. - Eles tinham la urn grupo de cadeiras para o pessoal todo, 

porque a rua do Ouvidor era o Brasil todo. Todo sujeito 

do Brasil qua passava no Rio ia para a Rua do Ouvidor. On 

ctesses que estava sentado todo dia la era o RuL Barbosa, 

do maneira que atras do RuL vinha todo mundo. Ehtao, eu 

assistia aquelas ooisas todas, por e>Errplo, o Rui ccntan 

do o discurso que ele ia fazer no dia seguinte em cima 

de Pinheiro Madiado. Moitas \ezes, para escrever pegava 

la um papel da Casa Leonardos. Eu tenho uns autografbs de 

algins deles. 

J.P. Casa Leonardos, e essa casa... ? 



2. 

Mulher da OL.- Essa hoje e de um eirpregado. Tan to que o Thomas Lecnax 

dos nao dei>DU ele bo tar Leonardos. Urou o £ , Leonardo. 

5,5. - Entao, o lado que nos interessa em primeiro lugar, nais 

de perto, e a parte que tern a ver oom a Geologia como 

ciencia, oorro area de estudo, como area de pesquisa no 

Brasil, que a gente sabo que esta ligado a tradigao da 

Politecnica. 

O.l. - Entao voce gostaria que eu falasse r%)ido ou que desse 

uma ejpliccjgao ? Porque a gente entendendo e muito facil 

pra nrLm, nao entendendo ficam coisas so assim, sem senti 

do... 

S.S. _ . 

O.l. - Entao, vamos coiregar do comego. 0 Brasil, to do o raundo 

sabe, foi oolonizado por portugues. Pelo menos a gente 

diz isso, ne ? 0 portugues estava mais ou nenos na Idacfe 

da Pedra. Nao e preccnceito, porque o continente euro 

peu separa-se do oontinente africano pelos Pirineus, geo 

logicamente falando. Entao, Portugal faz parte .da Afrl 

ca, claranente faz parte da Africa^ e quern tem duvida so 

bre isso \e que um dos maiores geologos do fim do seculo 

XVIII e oonego do seculo XIX era Jose Bonifacio de An 

drada e Silva que estudou em Portugal, foi turb em Por 

tugal, istSBSSBBm S85 0 que ele diz do portugues 

oorro ciencia, como tudo, e insuspeito porque ele era au 

toridade. De maneira que nao e ... Entao, eu passei es 



ses ultinnos vinte anos de irinha Adda escrevendo sobre a 

histSria das geociencLas no Brasil. So pifcliquei dois vo 

limes, nas tenho argioiios inteiros sobre isso.La voce en 

contra da tudD, irenos de Portugal. 0 que e que nos acei 

tairos ooitd Adndo de Portugal ? Praticanenbe zero, nao e 

Ftonrann ? Eu, achando que isso era um absurdo, quando fx 

zeinos um sinp5sio scbre bianto Superior na Acadeiria de 

CLencias, canxadei um portugues ,o Cutelo Ifovo, que naque 

la ocasiao era oonsiderado um dos nelhores e acabou sen 

do al Prospector da thixersidade de Coiirbra.Pois bem , 

foi o unioo de todos os que Aderam para o congresso que 

nao escreveu urra linha para publicar.De forma que nos 

for^amos por tudo, por tudo ... 

Escre-vendo a gente se coirpronete. Dr. Othcn ... 

Nao, eu digo, isso aguL e uma trans cxiqao para en tender. 

Entao, a nossa cultura dentlfica foi essencialnente 

estrangeira, do portugues. 

Agora, a Esoola Politecnica, entretanto, tern uma tradi 

qao rrais nossa , nao e ? 

Agora e o seguinte, o Brasil foi coIonia, no sentidomais 

duro, ate a chegada de D.Joao VI, nao ha nenor duvxda . 

No tenpo da Dona btuda, a Douca, era proibido fabrica , 

proibido tudo no Brasil,do naneira que nao se podia ter 

esoolas superiores, nada, nada, nem as coisas praticas , 



A. 

nan teares. Qn cxirpensa^ao, Portugal recebeu muito es- 

trangeixo. Primeiro, ele era un allado da Inglaterra, a 

quele tratado de 1711, de Methuen, foi decisico para Por 

tugal. 0 ingles absorveu o que pode de Portugal, a ul- 

tima gota de sangue, porasitou o que foi possivel, mar 

deu em troca a civilizaqao e, sobretudo, aconselhou. Por 

exaiplo, em Portugal, todo o exercito, toda a parta cul 

tural, tudo era estrangeiro, alemaes, italianos, etc. C 

ingles tirando a mao, a mao sozinha nao ficava na admi 

nistraqao. So na guerra peninsular que os ingleses fc- 

ram extremamente habeis, ne ? Easta lembrar que o Carer 

dante das tropas Portugueses, ^arfchur Vfelesley,venceu Ka 

poleao. Kapoleao canecou a ser derrotado em Portugal pr 

lo Sir Arthur Vfelesley, que depois foi o ... 

J.P. - Wellington ? 

O.L. - Wellington, Duke of Wellington. Engraqado que, cano se 

estudava a historia muito nal, acham que sao dois, Vfeles 

ley urn e Wellington outro. Os ingleses aconselharam Per 

tugal a oontratar o Conde de Chantourlibick, quo era ur 

dos maiores generals da Europe, foi General da Prussia . 

Esse Duque de Chambourlibick crlou um exercito can toe: 

pessoal estrangeiro, mas de primeira classe. Kuitos de- 

les vieram para o Erasil, varies engenheiros-militares . 

Entao, na parte inicial do Erasil, todos os engenheixos 

inportantes eram engenheiros-mili tares e grande numerc 

deles franceses, Italianos, etc. "E tambem alguns Portu- 

gueses. Todos esses tatalhoes ton nones al desse primer 

ros corandantes. Por exerplo, o Nagesi foi um dos que 

veio. Os alemaes,entao,criaran o exercito brasileiro. 



estudou em livros franceses, soube dessa historia com 

pletanente desvirtuada. Tudo em primeirD lugar era fran 

ccs, porque na rronlia geracpao aqui se espirrava ate em 

franoes. Era vergonha ler urn livro em portugaes jetc e 

tal. Eu ccnfesso grE nunca li um romamce em portagaes a 

nao ser Era so franees, o teatro, a mu 

sica, etc.. Essa ooleqao veio peu^ o ^^usea Naclonal, foi 

abanebnada estragada e acabou a Heloisa Alberto Tbrres 

bo tan do tado em caixote para fazer aquela reforma de 

pin tar o fiuseu. Entao, n5s nao es tamos nem na altura de 

aprecrLar xm trabalho desses ... Entao essa escola oaire 

gou ... 

Isso foi quando mais ou menos ? 1950 ? 

1880 e ... 

Nao, qaando encaixotaram as pedras ? 

O Museu era iniciado na Casa dos Passaros, ende e hoje 

o Arquivo Nacional, la na Praga da Ffepublica.Eepois ele 

foi ... Mai to modemamente e que foi para a Ouinta da 

Boa Vista. 

Mas o encaixotamento que ele fala foi quando saiu do an 

dar terreo da Esoola de Engenharia. 
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O.L. - Nao, is so agui e uma posiqao pessoal. Entao, a segunda 
# 

colegao brasileira de tantmho valor era a da Esoola cb 

Engenhaxia, que era otina. Era a ooleqao de D.Pedro II 

itais a cxjleqao do  Item uma serie deles, Isso e pa 

ra irons trar que nos es tamos aqui na Idade da Pedra. 

tao, os primeiros professores, todos de Cbologia, sal ram 

da Academia Militar e foram alunos de A-raye, 0 mais im 

portante deles foi o Guilherms Schur, filho do bihliote 

carlo e secretarlo da Inperatriz Leopoldina, que foi um 

en^nheiro famoso, foi que criou os telegrafos, fez uma 

ejqpedigao a Amazonia, etc . Foi professor durante muitos 

anos e teve alguns trabalhos notaveis.Por exerrplo, ele 

oontestou o trabalho de Agassiz. Agassiz era o maior 

gladdlogo do mundo. Era suiqo. Louis Agassiz verificou 

que as geleiras dos Alpes estariam licadas,no preterito, 

com as geleiras do Crrculo Polar. Com a fenoneno da Gla 

ciagao Quatemaria, os gelos camLnharam e foram ate os 

Alpes. Entao, em to do scpe dos Alpes, na Alemanhayse en 

con tram agueles blooos erraticos qus e a prova de que 

houve uma glaciagao e houve depois um degslo.Ele foi cfe 

pois para os EEUU, contratado pelo Kuseu de Anatomia Com 

parada da thiversidade de Harvard. D.Pedro II qus adora 

va" as ciencias, embora nao fosse cientista ,era apenas 

um curioso/ convidou o Agassiz para vir ao Brasil.O Agas 

siz chegou aqui, foi nas fumas da Hjuca e ficou inpre^ 

sionado com o mesmo fenomeno, descrito por ele proprio , 



que era enoontrar fclooos redondos e varias rochas de gra 

nito, daqusle granito preto que ainda ha, no meio de uma 

argila venrelha. 0 caracteristico da deglaciaqao sao os 

blocos erraticos e os blccos dentro do barro. Porque e 

o seguinte: se no nrnr as ondas batem na praia os blocos 

ficam longe. As areias ficara na praia.os blocos ftoam 

longe. As areias ficam na praia e a lama fica no fundo 

do mar. Entao ha seleqao. Nos rios ha uma seleqao menor, 

mas, em todo o caso, ainda se encontram os blocos pesa 

dos no rio encachoeirado. Na galciagao, o gelo derrete e 

deposita isso tudo, o grosso e o fino. Entao, a pre sen 

9a de uma rocha fina e dos blocos, que os franceses cha 

mam de (Vig<JL2.-bloco, e caracterlstica da glaciagao. Was 

no Brasil e totalmente diferente, nao obedece as leis eu 

ropeias, nao obedece a filosofia eurcpeia, nao obede- 

ce a nada. Aqui acontecia exatamente o epos to. Hn clima 

tropical umido, da-se a decarposiqio muito intense da 

rocha. A decctrposiqao vai de fora para dentro, a rocha 

se quebra, o cascalho, etc... Entao o bloco cubico vai 

quebrando as arestas, depois ha a indidencia em tres fa 

ces, depois o angulo das arestas... Agora, o Barao de 

Capanema - o Guilhenre Schur era o Earao de Capanema 

observou isso e entao desmentiu o Agassiz. Retruoou ,fe2 

uma conferencia famosa sobre decctiposiqao dos penedos do 

Brasil, na Escola de Engenharia, e contradisse por ccm 

pleto o Agassiz. Foi o cheque no mundo inteiro porque nin 

guem aceitava. Ccrro e que era possxvel que urn brasileiri^ 

nho daquele, embora filho de austrlacos, pudesse conte£ 



tar o fairoso Agassiz. 0 Agassiz resolwu, quando veio pa 

ra o Brasil^trazer varios cientistas, do guais urn dales 

era um jovem de 25 anos, professor na Unirersidade ce 

Cornell, em Ithaca, Estados Unidos, Charles Frederic 

Hartt. Essa e que foi, verdadeirarrente, a criaqao da Es 

cola de Geologia do Brasil. 0 C^anema foi levada para... 

Ele fez os telegrafos no Brasil todo. FOi um trabalho no 

tabillstico, mas abandcnou a Geologia. 0 Hartt fez, por 

conta prcpria depois, varias excrurs5es no Brasil. A pri 

meira vez que veio foi em 1665 e veio depois, a segunda 

vez, na Expedigao Tsyer trazendo um conpanheiro imrLto 

jovem, que era Orvil ISy Adalbert Derby. Esse era airerica- 

no, o Hartt era canadanse, da nova Escocia. Entao, a pe 

dido do Tayer, ele fez um livro sob re a Geografia e a 

GeologLa do Brasil, "Geografia Fisica e Geologia do Era 

sil", era 1870. £ um livro grosso assim. E um livro que 

esta atualizado quase ate hoje. £ um livro realmente ge 

nial para um sujeito que esteve tao pouoo teirpo e tao 

sera recursos. Pois bem^esse Hartt prcpos a criagao da 

ComLssao Geografica e GeologLca do Irperio. Essa grande 

comissao geografica e geologica tinha seis pessoas,mas , 

dois ou tres anos depois, o Govemo achou que era muito 

dispendioso e acabou oora essa Comissao. Fbi aquele farto 

so Senador, Minis tro do Inperio, da famrlia Lins, ' Cansa 

gao do Sininbu. Entao, Hartt abandonou tudo, mas conse 

guiu depois que a oolegao deles fosse para o Museu. Ele 

tinha irais ou menos assim uns 30 ou 40 trabalhos, relatr 

rios por escrito, para publicar e tinha parece que 

20.000 eurostras. uma coisa dessa ordem. 
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Museu Nacional ? 

Museu Nacional. Essa oole^ao taniDem fbi toda posta fora 

pela Dcna Heloisa Torres.Ela esta viva. Quern quiser per 

gun tar a ela pode perguntar. £ incrivel o terremoto que 

aquela inulherzinha causou no Museu Nacicnal. 0 pessoal 

nao acredita. 

Isso foi em 1950, mais ou menos, quando ela nandou pin 

tar o Museu, nao foi isso ? 

Foi no tenpo do Gstulio. 

For al. 

Foram muitos terrerrotos, mas esse foi o pior. 0 Museu es_ 

tava scbretudo abandonado. Havia positivistas qus nao a 

creditavam naquelas ooisas todas , por exemplo, o Tei_ 

jeira I-bndes, mas foi uma casa que deu homens notaveis co 

no o Arthuir Neiva, o Foquette Pinto, que tambem foi um 

sujeito fantastioo, o Bruno lobo e os antigos,muito anti 

gos, muito bons tambem, Batista Laoerda, etc. e tal. 0 

Schur era filbo de pai e rrae austrxaoos, mas em todo ca 

so ja era brasileiro. o Hartt era canadense e morreu com / 

35 anos de febre amarela. Al que comeqa a incidir a does 

qa. 0 Derby ficou no Brasil, trabalhcu 40 anos, naturali_ 

zou-se brasileiro; foi provavelmente o maior geologo que 

o Brasil ja teve em todos os terpos, \oce nao acha For 

mann am. ? 
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Item dois trabalhos do Derby mslhores do que os trabalhos 

feitos ... 

Ele trabalhou em todos os setores. I-brreu era 1915 naisou 

irenos, ne ? 

Ele trabalhou cnde ? 

Ele trabalhou primeiro no Museu. De 1871, mais ou ne 

nos ••• 

Depois foi a Comissao Geologica. 

Pois e, o MLnistro Joao Alfredo consultou o Derby que o 

aoonselhou a criar a ComLssao. Ele, primeiranente, era 

govemador de Sao Paulo e entao criou a Comissao Geogra 

fica e Geologica de Sao Paulo, que foi muito frutlfera 

tanbem. Ao nesno terpo, ele tomava ocnta do Museu.Fez as 

duas ooisas, porque era aquele bloco do "eu sozinho" ,ne? 

De noite era uma coisa, de dia era outra. Com uma eoono 

xraa tremenda oonseguLu coisas notaveis, real rente no 

taveis, mas no Museu ele foi perseguido por urn daqueles 

dire tores. Inclusite, dentnciaream que ele tinha cedido 

anpstras do Museu para museus estrangeirDS,pcrqus toce 

sabe, todo Museu troca as amostras. 0 principio da cien 

crLa e trocar . Qua adianta voce classificar um bichinho 

se nao serve de modelo para os outros ? Entao o sujeito 

tem o tipo, o genotipo , tudo isso, trans fere os prot5ti_ 
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pos ... Depois, no service geologioo, ele criou varias 

segoes. No tenpo do govemo do Bezerra, ele foi muito 

naltratado poxque nao quis oorreqar a publicar aqueles... 

Nao sao os boletinhs. Coitd e que chaira ? Ibnografias 

Nao quis publicar a imnografia de Clarke sc±)re os fos 

seis denuvianos no sul do Brasil, trabalho notabillssiiro, 

ele t±nha nandado fazer as prandias na Austria,essa coi 

sa toda. Ah I Bom, voltando a pergunta atras, quando mu 

dou o Ministerio, no tempo do Hartt, ele quis procurar o 

Ministro, mas o Ministro se recusou a recebe-lo. Vooe ve 

como o anbiente e hostil a ciencia. E nao e s5 culpa do 

portuguss nao, e a tradigao. 

S.S. - 0 tipo de ooisa que ele buscava pesquisar quern decidia ? 

Ele decidia por ele mesmo ou atendia a alguma solicita 

gao ? Por parte de Hartt e mais tarde por parte de Der 

by ? 

O.L. - Primeiro ele fez uma ejqpedigao. A razao foi estudar o 

glacial. Entao, estudou glacdagao no Rio de Janeiro e 

enoontrou ate o Amazcnas. 

S.S. - Isso era uma razao estritamente cdentifica ? 

O.L. - Houve expedigoes anteriores, mas era muito pouoo o ccn 

tato. itodos eram alemaes, franoeses, ingleses, etc ... 

S.S. Sim, oerto . 
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Alguns deles, por exeirplo, o Concfe da Castelneau,ele ro 

dou todo o intErior do Brasil. 0 Marti us cortou daqui a 

te o Amazonas, foi trerrendo. 

0 Derby aontlnuou a iresma txadigao da e>plorador ? 

A iresma tradi^ao. 

0 cbjetivo era oonheoer a Geologia da fazer o mapeairento 

geologicn do Brasil. 

Mao com fins eoonoirlcos. 

liis seitpre o economicx) era oonsiderado ooitd ... 

Un sviDproduto. 

Un subproduto, iresiro porque o mineral so tern valor guan 

do tem estrada. Qmlqior mineral sem estrada o valor de 

Is e zero, quer dizer, se o senhor invests qualquer ooi 

sa^ por pequencugue seja, no fim de 25 anos os juros qo 

meram tudo. Entao, a irina selvagem tinha que ser ezplora 

da dentro de um prazo de 25 anos. Por ezsnplo, eu me re 

cordo da urn grande engenheiro de minas franois,Pierre Hen 

ry, que veio agui ao Brasil convidado pelo MLnistro Be 

tim Pals Leire para ver as jazidas de ferro de Minas Ge 
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rais. Em que ano foi is so ? 30 e muitos. Eu corxi com e 

le aquelas serras to das de Minas Gereds. Quancb acabou , 

a ocnclusao dele : "Le uclZzua. c.'<u>t zzno". Fez todas 

aqueles calculos, nostxou gue o frete era muito irais al 

to do que o valor do minerio no porto. Entao, vaZtuA ze. 

AO. Aahava que era inutil. O relatorio dele foi 100% ne 

gafcLvo . Priireiro, porqus frances seirpre e pessirrista . 

So vale o frances. Depois, porque nao ha via possibilida- 

de. As estradas no Brasil nao funcdonavam, porque era 

sexipxe da polltica ... Con to seirpre um caso que vivi : 

o Lineo Machado era um senador fairoso, um manador tre 

mendo, ele botou que todos os eirpregados da Central^ fcs 

sem fmcicnarics publioos. Entao, tomou inpossivel fun 

cionar. Eu me recordo guando o General Lfendonga Lima £ 

ra Dire tor da Central , a Rede ocnstatou uma quantidade 

tremenda de roubo na estaqao Pedro II. Pegaram uns sujei 

tos la em flagrante, foram la para dma e ele demitiu . 

Foi cbrigado a reoebe-los de novo e passar por isso.Quer 

dizer, nao so o dire tor da Central, como o General nao 

tinha direito de demitir, de rrenoira que nao podi.a fun 

cianar. Eu me reoordo dessa Trajano de Azevedo Antunes , 

ele oomegou a trabalhar em ndneragao, com cob re, mangji 

nes, etc... e ezportar pel a Central do Brasil. livemos 

uma mesa redonda, um ccngresso de geologos promovidos pe 

lo Centro Maraes Rego, em Sao Paulo. Eu me recordo gue 

tinha um discussao scbre ejqportagao de minerio pela Cen 

tral, etc. Quern presidia a mesa era aquele que foi Minis_ 



txo da Aviagaoy esqueci o none dele. Eu era o coorxSena 

cbr dos debates. 0 Antunes uma hora la disse assim: "Eu 

pecpo desculpas ao Minis txo da Aviagao por ter que usar 

palavras tecnicas. A Central do Brasil nao e uma instl 

tuigao idenea. Chama-se idonea uma pessoa qus faz urn 

oontrato, assina um contrato e cmpre o contrato.A Cen 

txal do Brasil assina to dos os oontratos e nao cuirpre 

nenhum oontrato". O negocdo foi dito e o Mlnistro teve 

que ooncordar que era verdade. 0 Brasil mudou tao rapido 

que a gente se esqueceu dessas coisas e ainda diz que e 

rraxLto ruim, mas era muito pior e num tenpo relativamente 

reoente. 

Vairos voltar urn pouco ao Derby. Houve oontinuidade do 

trabalho dele, ele formou gente que depois oontinuDu tra 

balhando ou foi um trabalho que quando ele ... ? 

Escuta, essa pergunta foi pertinente, mas eu \ou respon 

der oom urra negativa. Ele praticamente nao formou g^nte 

porque nao ha via gente capaz de se aproveitar. 

Mis ele nao ledonava na Universidade ? 

Nao, ireu filho, ate cntem era proibido alguem que traba 

lhasse ledonar. Iks sem blague, eu nao estou oom brinca 

deira nao. Era absolutamente proibido. Essa tradiqao fi 

oou de tal ordem que, no tenpo do nosso arrigo Getulio , 
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ele fez aquela lei de caesacamulajao era 1937.Qu2nci) a lei 

pegou, quern trabalhasse num setor cientlfico ou tecnico 

podia trabalhar no rresrao setor numa instituigao perraanen 

te. Entao,o sujeito gue fazia Astxonoraia no Observatorio 

Nadonal , podia ledcnar Astronoraia, porque se ele nao 

fosse ledonar Astronoraia, guem poderia lecionar? Nao 

e possltel, e absolutarrente inpossf-vel. Entao,quando hou 

ve a desacuraulaqao ^ praticaraente todos os professores 

bens da Esoola de Engenharia e de todas as outras aban 

doram essas instituigoes. 

Isso aconteceu no Museu tanbem, ne ? No Museu Nadonal ? 

Em todos eles. 

Dr.Othon, eles estao fazendo ura estudo al sobre Ouro Pre 

to. Nao era interessante o senhor lerbrar aquela evolu 

qao de Esoola Militar e Escola Politecnica, Esoola de d 

nas de Ouro Pre to, aquela historia ? 

Unha ate falado oora os senhores que era aniversario do 

oentenario da Esoola de Minas de Ouro Preto . 

Pois e. 

A ideia de criar urra Esoola de Minas no Brasil era muito 

antiga, o sonho de uraa porqao deles, indusi\e de Jose 



Bonifacio quando estava ainda em Portugal, qusr dizer, 

antes iresiro da Independencia. Tanto se insistia,que o 

D. Pedro II aoeitou e resolveu criar uma Escola de MLnas. 

Entao, resolveu ccnvi(^ar, eu nao sei indicado por quer. , 

eu ja me esquecd qrem foi, um geologo franees , Henry Gor 

celx, um geologo faroso, que estava trabalhands oontra 

tado pelo Go\emo da Grecia. Ele aoeitou e, em 1876,\eio 

fundar a Esoola de Minas. Mas antes disso, voltando, ro 

no o Ebrmann pediu, a Acadsmia Militar, depois da Inde 

pendencia, passou a se chamar Escola Central.Nessa Esco 

la Central formava-se ... Primeiro, essa Acaderria Mia 

tar fomava todos os engenheiros militares, inclusi\e cs 

navais, depois e que se separou, deu a Academia Naval . 

A Esoola Central continuou a formar os varios cursos , 

rras sendo todos irilitarizados . Entao, ate 1874, quando 

foi criada a Escola Politecnica pelo Visconde do Pio 

Branco, todos os engenheiros eram irilitares. Esse, o 

Barao de Capanema, era irili tar. Em 1874 foram criados va 
O C-A-^v-S-O >3lb- 

rios cursos ^aabacnarel em Ciencias Frsicas e Mtematicas 

o curso de bacharel em Ciencias Fxsicas e Naturals; o 

curso de Engenheiro de Minas; o curso de Engenheiro In 

dustrial; o curso de Qigenheiro Civil. Entao, o prirneiro 

curso de Engenharia de Minas no Brasil foi criado,no Rio 

de Janeiro, pelo Visconde do Rio Branco, em 1874 .Aqusles 

cursos, inicialmente, pareoe que tinham qratro anos so, 

por ejEixplo, Engenharia Civil era una disciplina, uira 

cadeira,mas tinha pouoos alunos. 0 primeiro engenheiro de 



MLnas a trabalhar, forrrado no Brasil, chajrava-se Tino 

teo da Costa. Tfem urn ma cjditi esse noire no Leblcn, nas 

eu nao sei se e ^ Timoteo da Costa por causa oasse pro 

fessor Tiiroteo da Costa ou se e por causa da pintor Tirro 

teo da Costa, provavelirente pof causa do pintor.Eu fui 

almo do Timoteo da Costa. Eu Q amhaci ja muito velho 

e corro senpre eu gostava de vellios - gostava de irenina 

mo^a, mas honem velho . Dois anos depois, Paulo cte Fron 

tin, qrem irais  

Uma pessoa oomo o Timoteo da Costa, oomo e que ele se 

formou, cnc^ e que ele aprencfeu is so ? 

Bom, a Escola tinha a cadeira de Quiirdca e Geologia des 

de 1810, ne ? Alguns deles foram alunos do Awaye na Frai 

9a, outros traduziram.... Agora, ela tinha essa dificul 

dade daquele sis terra de trazer muito pouco elemento de 

fora. No ExercLto troujeram, quer dizer , o nosso Exer 

dto e o ExercLto portugues. Entao, no exerdto portu 

gues todos os valores eram realrrente estrangeiros. Ainda 

na Independenda, toda a Marinha Brasileira era ingle 

sa : 0 liarques de Maranhao, o Cochrane, esses outros 

todos nomes ingleses ai, Greenhal^i, Taylor. Taylor e 

aquele famoso tenente que foi de Niteroi ate Portugal.lb 

demamente e que todo mundo estrangeiro tern lepra,ne ? 

Eu £390 aqueles me us exageros, para dar aula, para cho 

car, porgue quando choca causa mais irrpacto. 
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Agora, quer dizer qus havia uma influoncia principaL'-£ji 

te francesa naquala epoca na Politecnica ? 

Na ininha ^raqao, 901; dos nossos livros eram francEses. 

Havia professores tairbem franoeses ou nao ? Qu so os li 

vros ? 

\ 

Alguns franceses. 

E os professores brasileiros estudarain na Europa,naqrela 

epoca ? 

Rarxssimos, rarlssimos. 

Quer dizer que nao havia este flnxo de brasileiros ? 

Nao havia nada nao. Alguns fizeram viagens, coitd o Car 

los Sanpaio,inas muito poucos e nao era para estudar. li 

veiros aqui, ooito professor de Quxmica, dois ou tres ale 

maesj ooiro professor de Fisica, um franoes Serandon, pro 

fessor de Fisica Industrial e um que era filho de fraa 

oes, Henrique Ma rise, que foi dire tor do Observatorio Na 

tional e fundador da AcademLa Brasileira de Ciencias.Foi 

meu professor, era otimo. lias o res to , vou te con tar ! 

Tinha um professor de Fisica Industrial que era filho de 

uma artista al, Fose Beilliod que era muLto inteligente, 

100% dnioo e outras ooisas que eu nao posso con tar. 
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Os priireiros en^nheiros de mlnas forara formados ,entZo , 

por professores brasileiros. 

Agora, qinncb D.Pedro II criou a Esoola cte f-tmas de Cxlcd 

Pre to, os alunos de Mlnas do Rio de Janeiro foram para 

Ouro Pre to, porque la davam bolsas e agui nao davam. 

Entao, diganos , ha um deslocanento para Mlnas Gerais 

nessa epoca ? 

£, por isso, porque davam bolsas. Por e>Enplo, Francisco 

de Paula Oliveira , que foi o primeiro engenheiro de I'll 

nas forrrados em Ouro Pre bo, ja tinha se formado aqui 

oomo engenheiro geografo e trans feriu-se para Ouro Pre 

to porque era de uma familia pobre e la tinha bolsa.Esse 

Francisco de Paula Oliveira foi um engenheiro de irinas 

bastante conhecido, participou dessas comissoes; o fi 

Iho dele foi dire tor do Serviqo Geologioo e Mineralogioo 

do Brasil, Eusebio Paulo de Oliveira; os netos dele fo 

ram professores da Esoola de Geologia, do Departanento da 

Produgao Mineral, quer dizer, foram tres geraqoes de geo 

logos, alguns no Rio de Janeiro. Agora, o curso do Ric 

de Janeiro foi um fracasso por oorrpleto, porque terronou 

em 89 e nesse prazo todo formou .... Quantas pessoas? Eu 

nao me recordo, mas foi um numero pequeno, uns 10 ou 

12, ura coisa dessa ordem. A Escola de Mlnas de Ouro Pre 

to tambem fomnava assim duas, tres pessoas por ano so . 
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F. - For am professores daqui do Rio, nessa epoca , para Ouro 

Preto ? 

O.L. - 0 Rio de Janeiro era um centro nato, liberal, entao todo 

mundo , todos os alunos, no fundo, eram verdadeiros no 

legues, nunca ninguim ligou para escola.Esta entendendo? 

For exeirplo, esse curso de MLnas do Rio de Janeiro, de 

74, fez un seculo ha dois anos passados e ninguem tonoo 

. ocnhecinBnto. Agorfij, essa oentenario da Esoola de tinas 

de Ouro Pre to e uma caisagragao; estao la pareoe que 

todos os engenheiros de minas do mundo que estavara es^ 

palhados pel a America, foram para Esoola de I-'inas, trans_ 

feridos para la, essa coisa toda. Senpre eles criaram. 

uma mistica( entao cada um deles se considera senpre un 
S Souo 

bom e de fa to otimos, corro Calogeras, Pires do Rio, o 

Costa Senna, que foi o segundo dire tor da Esoola,o Dja_L 

ma GuLraaraes, o Arxojado Lisboa, rros aqui no Rio o nego 

do ores co por ndlhares . 

Inclusive a esoola se esvaziou com professores se trans 

ferindo para Ouro Pre to tarrbem ? Os professores •. daqui 

foram dar aula la ? 

Mao. Nao. 

Entao, alem de Gorceix, quern dava aula em Ouro Pre to ? 

S.S. - 

O.L. - 

S.S. - 
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A Esoola de MLnas foi fmdaca em Ouro Preto porqiE Gor 

oeix rodou to da a regiao ndneira e verificou quefcfe to 

das as cidades, a irais vantajosa era Ouro Preto porqre 

era um oentro, era capital de Minos, tinha condigoos no 

Ihores para brigar. 

lbs quern dava aula la, alera dele ? 

Cada um dava tres ou quatxo discipLLnas. Tinha o profes: 

sor Paul Ferrand que era muito bom. Os outros foram fra 

cos. Depois foram vrndo mais outros, mas em to do caso 

era um grupo pequeno. 0 Gorceix era uma figura fenorrenal. 

Ele ia buscar o aluno em casa se nao ia a aula. la mes_ 

no. Cedicou-se de oorpo e alira. Prblicou uns trabalhcs 

notaveis, criou'os Anais da Esoola de Minas de Ouro Pre 

to, que foram notaveis. 

Ele esteve em atividada at§ qi» ano, professor Gorceix ? 

Muito pouco, eu tenho provaxelnente essa data... Foi de 

76 a 89, quando houve a proclamaqao da Ffepublica.Ele e 

ra muito aitdgo do Inperador e nao podia admitir que se 

. abandonasse o que se chamava de sabio, abandcnasse corrpl^ 

tamente a tradiqao. Ele foi muito perse guide, ele era 

um tradicionalista perseguido pelos Ibprblicanos, nao 

so em Ouro Preto, iras no Brasil inteiro. Nas mudancas da 
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Republica, houve uira perseguigao tremenda a todcs os va 

lores que tinham apoiada o Iirperio. Errbora ,na realidacka , 

o Ixtperador fosse irais denDcratico 6d que qualqusr outro 

desses xepublicanos. No Rio Grande do Sul, entao, foi 

chocante tanbem. 

Agora, ele regressou a Eurcpa ? 

Ele regressou imrLto sent!do. Depois, quiseram redirrii^-se 

desse erro e o ccnvidaram para organizar urnas ejpcsigces 

agrlcolas la em ... iras ele sentiu-se tao desax±aentadD 

por la que foi erfcora muito triste.A Branca Osorio cb M 

rreida, irrra do Miguel e do Alvaro Osorio de Almeida, e_s 

tava escre-vendo a biografia do Gorceix, mas ficou muito 

chocante e ela nao quis publicar, depois morreu. Agora 

tern uma pessoa escrevendo a biografia del a e quer publi 

car. Le\ou la para Esoola de ttiras de Ouro Preto mas o 

pessoal esta com duvida se publica ou nao pvblica.Eu nao 

reoordo o none da pessoa , acho qre e de Sao Paulo ou 

coisa assim. Agora, a agao de Ouro Preto foi muito gram 

de, com todos os vxcios que ela tem, apcnas ela desvirtu 

ou neste sentido. 

Agora, com a sal da do Gorceix em 1889, a Escola sofreu urn 

oolapso ? 

Nao, porque te've um substitute dele brasileiro muito bor. 
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Jose Can dido da Costa Senna. Perguntei ao Djalm Guirra 

raes poz^jve qve ele seguiu a carreira de Geologia, qis 

foi um dos melhores horrens que nos tiveiiDS,ele disse^'fci 

o entusiasrro das aulas do Costa Senna, o conheciirBnto o 

Costa Senna". Ele esteve tiiberculoso, perdeu um pulmib 

inteiro, vivia a custa de arsenioo. Quando eu ia la, ele 

fazia umas excuxs5es para ire mostrar aquelas minas all 

por perto, dava dnco passos e parava para ocntar uraa _a 

nedota, para nao nostrar que estava cansado. Um sujeito 

fantastioo. Unha uns trabalhos iirportantes, visitou a 

exposiqio de Milao, Vitorino, Chile, aquelas oaisas to 

das. 

Agora, o nl\el do trabalho que se fazia dentificamente 

era igual ao que se fazia na Franca na epoca ? 

Nao, o Gorceix e fora de serie. Quer dizer, o Derby, o 

Hartt , o Gorceix sao fora de serie. Devi am ser o melhor 

padrao intemacdcnal. 

0 melhor padrao intemacional ? 

*0 Eterby era oertaraente o melhor padrao intemacional. 

0 Costa Senna ja se aproxiirava desse nlvel ? 

Nao, mas em oorrpensaqao tinha o entusiasmo. Nao tinha 

vivencia nenhura. 
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O Sr. disse qua a Escola fonrava dois ou.tres alunos por 

ano. Era una politica de liber ada ? Ilao ha via interesse ? 

Por qua un nurrero tao pequeno ? 

0 sujeito nasce naturaljsta, botanioo, etc... 0 geologo 

e mais diflcil, porque nao basta nascer geologo.Ele nao 

poder ser geologo se nao nascer geologo , nes a instrtcao 

e inuito diflcil, porque se ele nao pode trazer £ 

Abraao qte vai a irontanha, ne ? 

tbone a irontanha. 

Maorre a ixntanha. Nao se pode trazer a montanha para es_ 

tudar. Por exeirplo, eu estudei Geologia porque todo rreu 

tostaozinho eu juntava o ano inteiro e ia fazer um via 

gem, Pedia dinheiro eirprestado a toda minha famllia e 

depois ia pagando aos poucos, senao nao era posslvel. 

0 Sr. podia nos con tar um pouoo rrais ooiro e que o Sr. 

estudou Geologia, porque e qre o Sr. resolveu e  

Deiza eu voltar ao que estava falando, senao nao me re 

oordo. Depois aoonteceu o seguinte, hou\^ um erro tanbeir, 

filosofioo na Esoola de Minas . Para se trabalhar nuirani 

na, e p reel so que se oonhega a jazida, ninguem investe di 

nheiro no que e inteiranente Iqterioo.Entao o primeiro^, 

programa.. . . 

FH^AL DA. rrm l - A 
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Mas como era luaito poquena, muito £inti-econ6inica,aqu2las 

coisas todas - nao anti-eoonomica porque ela fazia o pre 

go, porque nos tlnhanos uma barreira ^fanc3egaria muito 

grande - houve uma fase em que um dos diretores-presiden 

tes da Belgo MIneira, que se chamava Edson Charletflu>:ein 

burgees - todos eles sao luxenburgueses, todos muito bcns- 

propos fazer uma usina numa regiao que fosse mais favora 

vel .Ficxiu esoolhendo a area para bo tar a usina. En tao , 

escolbfiu a prineira esplanade la no Vale do Rio Doce , 

no rio Piracicaba, que coincidia com o lugar da pequsna 

usina do Joao de Monlevade, Joao de Nblevade era um ence 

nheiro fonrado na Franqa, filho de um franoes, que veio 

para o Brasil. Tanbem era notavel, foi o primeiro que e_s 

tudou as jazidas de ferro de Mnas Gerais com alguns dos 

seus descendentes, aquele Francisco Pais Leme de Manle 

vade que fbi Presidenbe da Paulista. Projetaram aquilo 

tudo e passamos assim a nao sair. Quando eu quis falar 

com ele, num desses oongressos al de metais, ele pergin 

tou: "quern e que disse que nao saiu usina?" Porque eu e 

ra assistente da Geologia e Metalurgia na Esoola de Eii 

genharla e todo fim de ano eu levava a turma para visitar 

essas usinas, cada vez uma. Nos fomos visitar a Suderur 

gica, todas as seqoes, o pessoal todo era muito eima-vel , 

nos ofereciam alirogo, aquelas ooisas todas. N5s mineiros, 

como seirpre, ficavarros all e en tao fazlanos todas aque 

las pergruntas indiscretas. Seirpre na minha vida usei to 

so e funcionou, porque nao era de ma-fe, realmente era 
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vontade de en tender o Brasil. E ele he disse: "Siirplesiren 

te porque nao ten estrada de ferro". A priireira pereranta 

e essa : "Voce passa e nao ha".Eu vim para o Rio oorren 

do, fui procurar o Jfendonga Lina que era muito amigD do 

meu pai, muito rreu ami go tairbem, que era engenheiro miLL 

tar e ocntei a ele tudo o que acontecia. Entao ele disse: 

'Vamos resolver esse prcblema". Em dois teiipo se progra 

rrou o negocio todo, se fez aqueles calculos todos para 

mostrar a viabilidade e I-fendonqa Lirra programou a linha 

de Sahara. A llnhaXate Santa Baihara, ate o entroncaiiEn 

to com Eu nao ms lenbro agora, onde e Manlevade 

hoje. Entao, logo gus ffendonca Lim garantiu^eles leva 

ram o projeto adiante, construLram e, assim que a linha 

foi inaugurado, estava funcdonando a Usina que foi real 

mente esoola, que e una das xraiores do mundo em carvao 

vegetal. 

# 

£ a maior de toc^s. 

Entao, ela oonseguia Cdzem que e a irBior,mas eu 

seirpre fioo em duvida, no Brasil tudo e grande. 

£ a maior mesito, porque  

Ela comegou destruindo a floresta. A fLoresta do Vale 

do Rio Doce e uma das flores tas rrais fortes do mundo , 

irais, de urn modo garal, que a propria floresta amazcnica. 
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Na flores ta airezonica, as ar\ores nao tem o iresno desen 

vDlvinento que tem na floresta do Vale do Rio Coos. Isso 

foi dito pela naior autoridade florestal dos Estados Uni_ 

A 
dos quando viajou na Anazonia e depois no Vale do Rio 

Doce. Mas voltando, aqui no Rio de Janeiro,Ifetalurgia e 

ra ensinada por um professor, filho de franceses, chairado 

FOrdinando Laboriau. Foi o sujeito rrais talentoso que 

eu oonheci na minha vida. Fbrreu com 33 anos no desas 

tre do aviao Santos Dumont. 

Aquele famoso desastre ? 

Ele era filho de um relojoeiro, Paul Laboriau, que tinha 

aqusla relojoaria Laboriau, que representava o Patek 

Phillip no Brasil. A religiao dele era oonsertar relogio. 

Esse rapaz era genial. Na ocasiao que ele fez ooncurso , 

as cadeiras eram ligadas, de form que ele fez ccncurso 

para tres cadeiras : Botanica e Zoologia Industrials, Mi 

neralogia e Geologia e Metalurgia. 

Esse Labouriau botanico  ? 

E filho dele. 

Considerado um crande ..,,. 

Muito bcm, nas nao e muito equi libra do, porque a me ce 
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le era rejuil ibrada. A nee dele e Gouveia, e inra daqusle 

medico famoso, filha do lillario cfe Gouveia, inra daqveie 

outxo Jorge Gouveia, que tanbem era um rredido famoso pro 

; essor da Faculdade de Nfedicina. 

F. - Dr.0then, porqus e que nao houve qualqver intercantdo en 

tre o Hartt, o Derby .... 

O.L. - Ftormann, voce guer falar rrais alto que eu estou ficanci) 

surdo. 

F. - Nao, eu estou dizendo porque e que nao houve nenhum in 

tercambio en tre o Derby, Hartt, o pessoal daqui, com Co 

ro Preto ? 

O.L. - 0 Gorceix tinha muita amizade com o Derby. 

F. - Cditd ? 

O.L. - 0 Derby tinha muita amizade com o Gorceix. Unha um res 

peito e uma admiragao muito grande. 

F. - Fas os esforqos nao se somaram ? 

v_ 

O.L. - Nao cabia ainda, esta en ben den do ? Estavam todos inci 

pienbes. Eles nao disseram nada um ao outro porque c 

Gorceix estava fazendo levantamenbo de irinas, mas troca 

vam amostras, as ideias bodas, eles se escreviam muito . 
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Nesse adLdente de aviat^ao, onde rrorreu o Laboriau,norreu 

tanbem o Anoroso Costa, nao foi ? 

Engra^ado, vai aproveitando que eu estou vivo, eu estou 

no flm, uma porqao de coisas. Esse era o gnpinho da Es 

cola de Engenhaxla, Era um gnpo de 10 que se juntarcim 

para salvar a Escola de Engenharia. Era o Laborlau,o Rui 

Liita e Silva, o Amoroso Costa, o Lino Sa Pereira,o Alva 

ro da Silveira, adio que o Francisco Lessa. Entao o la 

boriau, as carrpanhas que ele tinha eram as seguintes: Si 

derurgia como ^ndustria de base, que ela e qte faz as ou 

tras todas; Educaqao e Transportes. Nos fomcs fun dado res 

da Associagao Brasileira de Educagao, o Heitor Lyra, que 

foi tairbem un sujeito excepcicnal, foi a alma.O Laboriau 

quis fazer esse prograira na Aviaqao. "Vairos aprovsitar 

que Santos Dunont e brasileiro e dizer que atraves da 

Aviaqao e que se pode fazer transporte. Nao era possivel 

fazer transportes ferroviario. 0 Podoviario estava muito 

in dpi en te. O transporte rodoviario efidente foi depois 

do Getulio, e de ontem. Estrada de Ferro nao tinha. Vbce 

ve, agora para ocnstruir uma estrada da ferro, com recur 

sos nodemos e nequinaria, iniciando em Belo Horizon te , 

para Volta Ftedonda, nos nao tenos dinheiro no Brasil. £ 

una das grandes crises agora, porque essa estrada de fer 

ro , que e indispensavel cditd infra-estrutura, nao e via 

vel por causa dos pre 90s. Imagina noquela epoca.Uma e_E 
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trada de ferro, qualquer uiTQ,deirDrava 50 anos para cons 

tmLr neia duzia de linlias. Os Estados Unidos surgiu 

qviando aguela estxada de ferro cruzava era varies parale 

losjde leste a oeste, totalrrente. Isto quando ? Enguanto 

ficava o Brasil e a Argentina, fazendo uraa guerrinha com 

o Paraguai. Mao se pode cagoar da Guerra do Paraguai,por 

qre os Estados Lhidos agora, no Vietnam, fizeram a raesrra 

ooisa. O iirperio contra os guaranis descalgos.Entao, ne£ 

sa ocasiao, quis atravessar os Apalacnes. Cortaram aqie 

la planlcie, era so bo tar o trilho, ir para frente e ir 

findando as fazendas, aquelas coisas la. A rassma ooisa 

fez o Canada, quando construiu uraa estrada.Baseado nisso 

e qua o Far^uhar queria fazer , no Brasil, priraeira a li_ 

gaqao norte-sul com a Estrada de Ferro Sao Paulo-RLo Grai 

de. Na Siderurgia,- quando o Far^uhar quis prcpor isso,ti 

nas Gerais inteiro se revoltou contra essa es trada. Per 

guntou qual era a razao ? Era a seguinte: era inve ja, o 

negocio e que se vooe tern dois cachorrinhos na rua,\ooe 

faz festa num, o outro fica para raorrer, ne ? Entao, Ml 

nas nunca poce adraitir que pudessem fazer urra Us in a Side 

rurgica no Esplidto Santo . Priraeiro Fa^rhar propos fa 

zer uraa es trada de ferro sera falar era Siderurgia. Entao 

disserara ; "Ah I tern que fazer a Siderurgia". Ele diz 

"Ta, entao varros fazer a Siderurgia. Qual e o prograraa?" 

Ja o prcprio velho Monlevade, pai do Joao Iblenvade e o 

ibnente Caraara diziara: "A sal da da Siderurgia do Vale do 

Rio Dooe tera que ser pelo Rio Doce ". £ a unica saxda na 



32. 

tural , flsica, do oentro de MLnas, porque a outra tem 

que si±>ir a Msntiqueira desoer no Paralba, subir do novo 

a Serra do Kor, desoer para aqui. Tanto na ida quanto na 

vinda, era nontanha russa. Kaqusla epoca nao tinha faci 

Hdade de ligagao por isso. Entao, home urn oorrbate to 

tal e quern liderou esse oorrbate rtaior chanava-se Clocbrri 

ro de Ollveira, dire tor da Esoola de ^nas de Ouro Pre 

to. Qver dizer, eu tenho preconoeito contra a Esoola de 

MLnas de Ouro Pre to, iras eu ne recordo que uma ocasiao 

fui a praia Venrelha, no Servigo Geologico e Mineralogi 

oo do Brasil, estava la com o Gonzaga de Cairpos -Veleiren 

tos bons forxradcs por Ouro Preto - e quando eu sal disse 

assim: "Oh , Professor Clodoirdro, eu estou sem carro ho 

je, iras eu vou para cidade . Vou tomar um taxi, o Sr. 

nao quer vir coinigo ?" Ctlsse ele: "Eu ? "Ibmar taxi ? IS 

xi nao e elemento de vida, e elemento de morte.Eu, quan 

do fui Secretario em MLnas, nao adraiti que se construto 

se urn Km de estrada de rcdagem ". Esse que era o mentor 

do Presidente Arthur da Silva Bemardes e foi Bemarces 

que irrpediu que se criasse a Siderurgia pelo Ph^utiar.Tal 

vez ate tenha side nelhor, porqio depois veio oom outras 

circunstancias^eio oom a guerra. 0 Brasil entrou na 

guerra com os niqueizinhos americanos. Para o Brasil nao 

entrar com os alemaes, o Roosevelt teve que fazer um em 

prestimo ao Brasil de oem rrilhoes de dolares. Nao quer 

dizer muito nao, nao e ? 

lira siderurgica hoje sao dois bilhoes de dolares. 



Ouer dizer, nessa ipoca, se eu estou entendenoo bem, ha 

via um grupo na Politecnica, aqui no Rio, qie tinha todo 

urn projeto, e ha via uma cpcsigao entre esse gxupo e o 

grupo da Esoola (±2 Kinas ? 

Kao 1 

Mao era isso ? 

Mao. 0 pessoal gritava contra a tacanhez, mas gritava 

contra Minas ou contra qualquer outro, contra o do Rio 

tanbem, filho. Nao era a escola . 0 qua havia, uma riva 

lidade de esoola, era do Rio com a do Wenoeslau Bras, co 

no e que e ? 

Itajuba. 

r 

Itajuba. Porque quando a esoola Como e que foi ? 

Quando a Esoola de Engenharia foi visitar Itajuba,ou Ita 

juba visitou aqui o Rio, o Frontin fez qualquer discurso 

qua afetou la o Tinha la um que era rranda-chuvade 

Itajuba, dire tor da Esoola de Minas de Itajuba. Como era 

o none dele ? 

0 Wenoeslau Bras ? 

Nao era o Vtenceslau nao. Era um outro fanoso la.Entao fr 
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zeram uira hostilidade. A escola nao podia visitar uira a 

outra. Uma bcbagem, cnnpletainente sem sentido,ne ? I-xis 

com Ouro Pre to nao, tan to que eu levava a turma tocbs os 

anos a Ouro Pre to. Agara eles tem inuitos ciunes. 

Eu gueria qua o Sr. dissesse algo mais sob re esse grupc 

de dez e o qua qua eles fizeram na Politecnica. 

Bom, o Derby primeiro teve uma atuagao niuito grande fa 

zendo o levantamento geolSgioo de Sao Paulo. Ele centra 

tou o Eugenio HOssak. Esse Eugenic Hussak era urn aus 

triaco que veio para o Brasil em ccndiqoes multo interes 

santes : urn paulista que tinha fazenda no limite de Sao 

Paulo com Minas, com Poqos de Caldas, Joao Antonio Macha 

do, foi estudar^na Eurcpa^Engenharia. Ele gostou muito 

da Geologia e foi aluno do Hussak, nao na Austria, rras 

na Alenanha, numa ddade que eu nao me reoordo o noire . 

Ele quis fazer doutoramento, oolecLonou urnas amostras e 

foi estudar junto com o Hussak. Ifez uma tese, a primeira 

tese brasileira escrita em alemao, muito boa a ' fbtogra 

fia^o primeiro trabalho bom de fbtografia no Brasil. Pri 

meiro, ultimo e unioo. Ele oonvidou o Hussak pra vir pa 

ra o Brasil, para ficar na sua fazenda. Qmndo ele \eio 

para o Brasil, com uma carta^ chega la na fazenda o rapaz 

o abandonou, fez aquilo tudo, nao sabia, nao deixou na 

da. Ele ficou sem ter para ende ir e sem urn tostao. En 

tao, procurou o Derby e o Derby errpregou. Prineiro o Per 



by levou la para o Irrperador e aanseguLu que fossem da 

das uiths aulas la para o prlncLpe. Coma e esse prxncipe 

que tern o trabalho sc±)re  ? Esse prancLpe que era 

cientista al ? Pedro de Orleans e Bragan^a.Depois morreu 

louco, esse prlndpe . Publioou uns trabalhos sobre geo 

logia. 

Cuidado oem os geo logos, helm ? 

Esse principe era muito airigo do neu pal. Tem um outro 

prxncipe ax, eu nao ire reoordo o none, que tinha um ne 

godo, um defeito no brago, que toda oonferencia que eu 

fazia, ele assistia. £ o pai do D.Pedro de Orleans e Bra 

gang a. Adoravam todos cienda, mas ccmo divertimento fpor 

que era elegante. £ oorro nos tenpos do Irrperador. Ibdos 

os ooncursos no ColegLo Pedro II, o Irrperador ia assis 

tir. Ele e toda a corte. Era muito benefico, esta ou 

vindo ? Se se fizer um concurso agui na Escola Nadonal 

de Engenharia, nao se consegue nera que um oontlnuo la 

va ass is tir. Mas entao era prestxgio. Esse arrbienbe que 

a Eurcpa trouxe, nos perdemos sem pecar o res to. 

0 Sr. canheoeu o Otto de Alencar ? Kao ? Era anterior ? 

Nao, esse nao oonhed. Esse foi um genio,mas nao deixou 

quase nada publicado. Agora, conhed o Amoroso Costa. Er 

se nosso grupinho oostumava jcintar Tinha uma reu 
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niao na Associa^ao Brasileira de Educagao^pois entZo 

cx)i±)inavamos da jantar. Jantavanos no Clnte dos Bande_i 

ranbes qua era em cima do Cinema Odeon, la na Cinelan 

dia. 0 Laboriau tinha pedido para fazer essa propaganda 

to da de aviagio. Ele era ntuito arigo do Assis Chateaubri_ 

and, colaborava muito em jomal e quarxa fazer uma hone 

nagem ao Santos Duncnt. 0 Santos EXrront vinha da Europa, 

entao p^Z^vimaa Condor que nos emprestasse m aviao pa 

ra levar o pessoal ate o navio, fazer uma rodada e vol 

tar para o Rio de Janeiro. A Condor enprestou urn aeropla 

no chamado Santos Dunont. Ele foi fora da baxra, circun 

dou e voltou. No neio da baxa, fez uma curva muito fecha 

da, perdeu a sintonizagao e caiu. Esse grupinho que ia 

para la era eu ; o Laboriau, que foi quern inventou o 

negodo todo; o Tobias Fosooso, que foi diretor da Esco 

la de Engenharia, que era urn sujeito talentoso a valer , 

foi urn dos principais do grrpo dos dez^aquele medido pe£ 

nanbucano; urn engenheiro mi liter tanbem fanoso al de 

Serviqo Geografioo Militar; urn aluno do ultino ano de Eb 

genharia, Coutinho^que era urn sujeito excepcional e c 

Paulo Castro Maia, imoo desse Rairrundo Castro Mda. 0 

Paulo Castro Maia foi o nelhor aluno da Escola de Ence 

nharia por varies anos, equivale ao Fario Simonsen, estl 

Ouvindo ? t'as quando discutinos la pela meia-noite, na 

vesper a do \oo, que seria as sete horas da xranha , o Aro 

roso Costa disse que nunca tinha voado e que tinha vonts 

de de voar. Eu disse: "Vai, Amoroso. Eu vivo voando, per 
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qua que vucc noo vai ?". Eu vivia vunnclo polo .'UHiuiivlo' : 

eu era peru era todo aviao que sondava, porque ia fazer 

Geologia. Eu vivia no Caitpo dos Afonsos pedindo para ire 

levar, a vida inteira. Depois com o brigadeu.ro EduardD 

Gomes e o Caserairo Ibntenegro, que criarara o Servigo cb 

Correio Aereo, toda vez qua tinha uraa vaga no aviao ,eles 

rre telefcnavam . Eu nem perguntava para oncfe e que era , 

porque voce nao podia fazer Geologia sera ver de dma. Ho 

je tern fotografia aerea, tern tudo, Quer dizer,trabalhava 

raos nas condigoes irais adversas, em tudo. Prirretno que 

na Escola de Engenharia era tenpo pardal, a mica fase 

de tempo integral foi depois , era 37. Kao tlnharaos recur 

so nenhum de laboratorio. O raicrDScopio que eu trabalhei 

para estudar, para fazer ooncurso para Petrografia da 

Produgao Mineral, e quase que pre-historico, predsava a 

te guardar aquilo nura Museu. As larainas tinham uraa grzs 

sura .... Elas devera ter dois centesimos de ram e tinhara, 

raais ou menos cinco,rrais ou raenos raeio mm a urn mm. Tanto 

que todas aquelas cores voce nao ve. Eu descambo toda ho 

ra para fora do assmto. Entao, eu dei o lugar para o A 

raoroso e ele foi voar. Chegou de manhao, fui para la ejs 

perar o v5o de volta quando ouvi todo mundo no cais di_ 

zer que tinha caido urn aviao. Entao eu perdi nesse ad 

dente todos os me us amigos. Fiquei desnorteado. Eu era 

o raais raogo de todos, rauito rrais novo do que os outros . 

S.S. Estavam quantas pessoas no aviao ? 



Foi era 1929. 

Quantas pessoas estavara no aviao ? Urras cinco pcssoas ? 

Nao, raais. 

Nao, una duzia pelo raenos. 

A consequencia deve ter si do muito serla para esoola tain 

bem, nao ? 

Praticaraente aceibou coin todo o pessoal basico. 0 Ibbias 

Ibscoso, que era o dire tor, era urn sujeito cka un bri 

lhantisxx) fantastico. Foi essa turra toda que criou os 

cursos de extensao universitaria, que fez e propaganda 

para criar o MinisterLo da Educaqao, as Faculdades de Fi_ 

losofia. 

A Esoola estava vinculada a que organismo naqvela epoca? 

Naquela epoca ? Ereun escolas i sola das, Esoolas Politcc 

nica do Rio de Janeiro, raas depois criaram a LtiLversid£ 

de do Rio de Janeiro, que depois passou^a Universidade dr 

Brasil. Mas erara esoolas oorrpletairente isoladas, tinha U 

niversidade so de apelido. Eu oosturava fazer raolecada , 

oostunava pegar na esoola todos os professores oonhGci_ 

ii * _ 
dos e perguntava : vai dar dez nones de cada esoola. Mac 
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ha via um qua dissesse dez nomes de outxa esoola.Qiartava- 

se isso de Universidade . Porque^no ooneqo^ Sociedade 

Brasileira de Educacao era agxessiva, tinha uiros ccnfc 

rencias   

Em que ano foi fundada a Sociedade Brasileira de Eduaa 

qao ? 

Foi ooiremorado no ano passado 50 anos. Entao, 25. 

o Sr. saiu da Politecnica em  

19. FLm de 19. Eu me formei com 20 anos. Era oonsiderado 

muito burro, porqus nao ocnseguia acoirpanhar aquele pes 

soal. Besteira se formar cedo, ne ? 

O Sr. saiu da Politecnica e ficou vinculado a esoola de 

algurra maneira ? Ficou ligado ao curso ? 

Eu ne formei em 19 e fui trabalhar no Serviqo Geologico e 

KLneralogico. Eu fui, quando o Gonzaga de Canpos te\e um 

projeto de transpor o rio Sao Francisco para o rio  

JVguele do Gear a, como e o none ? 

Jaguaribe ? 

Jaguaribe. Entao fomos estudar a possibilidade de jogar 

esse rio. Fbnos fazer um levantamento desde Scbradinho 
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la os 11 mites oom o Ceaxa. i^s ficamos todos ooentes, pe 

gamos febre palustre, iraligna, eu peguei duas de una vcz^ 

estiva desenganado. Minha mae foi ne bus car la, eu esta 

f( 
va um esqueleto, nao ire reccnheceu. . Se tem gue irorrer , 

veutDs'la fora ". Botou-rre nura trem e so com a mudanga os 

ar eu reciperei. FuL para aqusle hotel de tiierculoso , 

oorno e o none ? Nao estava inaugurado air da, eu passei 

la 12 dias , engordai 10 kg. 

Um kg por dia. 

Um kg por dia.Se nib foi exatanente assim, foi parecidc. 

Mas oorno a doenga infecciosa aceba com o sujeito. Depois 

acabarairt-se as doer gas irfecciosas e o Brasil entao ex 

plodiu. 

Professor, esse Servigo Mineralogico era ligado ao Minis 

terio da Agricultura ? 

Agricultura. 

Al o Sr. foi faasr essa viagem ao Ceara  

Naquele benpo Foi o errbriao do Departairento de A 

gins e Energia. Ftoi criada a Segao de Forcas Hidraulicas 

e depois criado o Departarrento . A minha tuminha era eu, 

o Antonio Jose de Sousa, que foi dire to geral da * c 
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Ademar Ferxeira de Carvalho, qua foi tiinbem dire tor, e 

vanos outxos. Mas aquilo era uma inLseria,ate as arvores 

tremLam. Era Sobradinho, ende estao fazendo essa grande 

barragem hoje, nao ha via urra pessoa que die gas se aos 45 

anos. A parte estreita desse rio tern SOOm cte largura. A 

10m do barranoo e deserto. Cai a chuva, dspois val errbo 

ra. Eu rae recordo de die gar as vezes num lugar la, numa 

cabana qualquer e pedir oontLda. O sujeito nao tinha na 

da. "Ousxo uraa galinha" . "Nao tenho,,//Eora,entao qioro 

um bocadinho d'agua". '"Ibnbem nao tenho". Mas nao e, re 

torica nao, isso e geral. Muitas vezes tinha que pegar 

um poqa de lam \'erde, diegava todo sujo, ce cavalo , 

fazia o cavalo pegar assim a pata para fazer um bo cadi 

nho de  para beber aquilo ooado num lenqo sujo , 

porque sede nao e brincadeira nao. Foms a gente passa u 

ma semna sera oorrer, mas sede nao passa nao. Essa era a 

Geologia que nos fazlamos e a turrra tinha um entusiasrao 

treirendo. Nao era urn nao, erarros todos nos e isso ate 

dias mis ou menos recentes. Por exemplo, em 19 38 eu fiz 

era linha reta, de Sao Paulo a Belem do Para. De Sao Pau 

lo ate o fim da linha da Estrada de Ferxo de Goias era 

de trem, depois de caminhao ate onde podia ir, Sao Jose 

do Itocantins, depois ocnstrui^ um canoa la e desci o 

Ibcantins, demorei seis meses. Nessa ocasiao, 38,quer di 

zer esta perto, o Govemo da Goias se ooraunicava com o 

norte de Goias duas vezes por ano. Eu vi esse Brasilcre^ 

cer. Agora, o que travou o Brasil de fato foram as oocn 

gas tropicais : Malaria, febre ainarela,desinteria, essas 

coisas bodas. 
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O geologo ter que ser louao irEsno, ne ? 

ftos da um estusiasiro. Nao, que a gente fala cnm a terra, 

a gente vive que nem boi para palacio.Depois e uma cien 

da global que pega todas as outras em oanjunto. 

Agora, o senhor e essas pessoas se formaram aqui no Brei 

sil nesno, nao e ? Ou o Sr. estudou fora do Brasil ? 

Mao, eu estuaei aqui no Rio. 

E nunca saiu para estudar fora ? 

Curso regular nao. Eu rodei o mundo inteiro, a vida in 

teira. Depois, nao passava aqui um sujeito que soubesse 

qualquer coisa que nao fosse na Assodacao Brasileira de 

Educagao, no Museu Nadonal e no Serviqo GeolSgico. Eu 

tinha ccntado oom todos esses individuos. 

0 Sr. trabalhou no Museu Nadonal ? 

Trabalhei. 

Depois o Sr. se reciperou e voltou para escola,nao fbi ? 

Mas la eu trabalhei muitos anos. 0 Leinz tarrbem este\e la 

e o txabalho dele foi todo perdido. 
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Dr. Othon, guando o Sr. se recuperou da malaria,o sr. 

\oltou para esoola ? 

Quando eu recuperei da malaria, o Gcnzaga de Canpodisse: 

"Pica la um ires, depois se precisar fica irais cutro ires. 

0 qus voce guiser." Eu figuai la 20 dias. "Eu ja estou 

recuperado da malaria e agora guero ver se volto para o 

Serviijo Geologioo, porque aguela colegao fica la naguela 

esbudegagao." Eu guis oonsertar a colegao .Itesse tenpo 

o Gonzaga de Campos estava muito mal, foi para Pogos ae 

Caldas. Estava na diregao interina o Belmiro de Araujo 

Ferraz. Quando eu chegrei agui e falei com ele are tL 

nha abandonado o projeto, ele disse: "Nao ,voce tem qus 

voltar ho je la para o Sao Francis00". Eu disse: "Entao , 

muito obrigadD e fique al com a sua..." Unha eu que sa 

ir e o Djalma do outro lado. Entao, nos regierercs con 

curso para vaga do Fterraz. Entramos no ooncurso nos dois. 

Eu entxei para Petrografia, porque nao conseguia fazer 

Geologia, e o Djalma ja estava era Petrografia,era petro 

grafo interino. Ele tinha cada microscopio que era um 

beleza, aquilo bonito, mas assim mesmo tiveraos una dife 

renga de pcntos de centesimos. Na epoca, eu disse: 'Voce 

e muito melhor do que eu". itenho urn parente que ficou ad 

rrirado porque nao entrei para Geologia. Nao fiz o ccncur 

so para Geologia no qua! entrou o Martinho Alonso,nas eu 

adorava e adoro ate hoje Geologia. 

UNICAMP 

ARQUIVO CLE 
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He, Othon, conp e qya foi aquela historia que o Sr. es 

tava estudando para Petrografia, olhava xrra landna no 

Lnicio, depois tentava identificar as coisas ? 

Eu nao ti\e laminas. no livro so. No ocncurso eu vi 

as priireiras laminas. Nos decoravairos as laninas. linha 

itds um professor aleirao rruito bom. Hoje o pessoal tern to 

das as facilidades posslwis, Fbrma-se quantidade, mas 

nao temos rrais qualidade. Es tamos com 3000 geo logos. Sai 

em esse ano 3000 geologos formados por nossos cursos. 

Tern mais. 

Seu intexesse pela Geologia apareceu durante o curso 

da Politecnica ou  ? 

Nao sei, porque o meu interesse foi o seguinte :rreu pai 

tinha uma oolegao de minerais nruito grande, mas nnrLto 

grande rresmo. O meu pai era extrenQmente inteligente , 

nos nao quis fazer curso superior. Ele vivia -inventando 

coisas, acabou no corrercio, nas serrpre querendo coisa de 

cultura, nada que seja prosaioo. A parte oomercial era 

um fracasso oonpleto. Fazia tudo antecipadamenbe. Fez 

urn negcScio grande na Avenida Rio Branoo, mas num lado 

que fl Avenida RLo Branco so funcicnava do lado da esto 

qao de bende, do outro lado batia sol/ninguem ia,ne ? 



Por exEirplo, ele foi bus car cristal de rocha la em Cri£ 

talina, Goias/em 1896 ou 7, foi antes de eu nascer. lira 

zia tudo em burros. Os burros nunca chegaran aqui, ele 

morava em Guaruja, nunca chegaram e o cristal de rocha 

fez enrlquecer oentenas de pessoas. Entao durante a 

guerra, aqueles alerraes. Eu tinha a casa de msus avos la 

em Niteroi. Mau avo veio para o Brasil ooiid Consul da 

Greda e casou-se com uma inglesa, filha ds um ingles 

que veio para o Brasil em 1840 iron tar os correiros ingle 

ses, e por outro lado ela era ds desoendsncia portuguasaf 

da una farallia Corte Peal, aqusla fairrlia qie descobriuo 

Canada. Eu herdei todo o lado ingles e rreus irraos herda 

ram o lado grego. Eu tenho olhos claros e sou muito bes_ 

ta. O mais engragado e qua minha natureza e mLnha nanel^ 

ra (fe pensar sao. cpostos. Vivo em conflito comlgo mesmo, 

porque eu sou irxe\erente como um grego, rras a rrinha ir 

reverencia e porqte eu adio que o sujeito pode corrigir 

os erros. Nao a ere di tar em Utopia, mas entre Utopia e 

o tcuAiZZm&aJjiiL ha uma grande nargem para  

O Sr. ^alou logo no oomego de nossa ocmersa sobre o Po 

sitivismo e eu fiquei com isso na cabega. 

Escuta, meu filho ,deixa eu dizer, em primedro lugar, eu 

nao tenho religiao nenhuma, entao nao tenho preccnceito. 

Porque o Ben-David perguntou, fez una indagacao  
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£ muito curioso, porque esse Professor Ben-David^ pri 

nEira coisa gue ele perguntou a nos cruando chegau acjui 

no Brasil foi o seguinte: "Eu sei que o Brasil e o unico 

pals do irundo onde o Positivisno teve inportancia e qre 

que e isso ?" Nos nao soubenos responder rauito bem. 

A turma passou da epoca, caiu nruito depressa. 

f5as na Politecnica foi muito inportante, nao ? 

Eu ainda peguei uira geraxjao em que o Positivisno era s_a 

grado. Eu fiquei seirpre na cuvida se eu e que estava 

errado. Eu achava tudo muito quadra do. ^ias nao, o meu 

primedro professor de I-^tematica, num curso anejo a E£ 

oola, era urn positivista daqueles cntorie . Tudo era gos 

to do Benjamim Constant, na Escola de Engenharia tarrbem. 

Una ocasiao eu perguntei ao Amoroso Costa , se todos 

aqueles que fizeram a Pepulica, aqueles oficiais,eram to 

dos positi vistas. Pas nao era um nao, eram todos. Entao 

perguntei ao Airoroso Costa qual foi, no seu mOdo ds pen 

sar, a atuaqao do Positivisno no Exercito. "Foi o mais ne 

fas to possivel, so faltaram acabar oom o Brasil por um 

estado de esplrito e de real idade". Quen dizer, o ultimo 

'positivista que eu tenho mais contato ... Qrando foi 

projetada a mudanqa da capital, teve aquela comissao de 

estudo da nova capital, antes do Juscelino. 

Nao e o Horta Barbosa ? 



Nao, esse tanbein, esse era do Conselho Co PetrSleo. Era 

dos mais fortes. 

Fbi em 30 e poucos , nao ? 

30 e pouoos. Eu nao me recordo o none dele.£ um gene 

ral qre foi noneado pelo Getulio para projetax a nova ca 

pital. Eu fui alno^ar com ele no Jockey Club^porque o 

General Lorena era aposentado. Eu ri juro, da e>plicacao 

dele qua era a seguinte: "Tfemos que nontar a capital 

no divisor de aguas de todos os rios".Essa era a iceia 

antiga, da 1894, depois da corrissao do Ctuls. Entao, va 

mos fazer o seguinte: "botanos m guartel de Infantaria, 

aqui um quartel de Cavalairia urn quartel de Engenharia la". 

Esse e que era o piano da cidacte. Sem blague ,Se eu Ihe 

der a palavra de hcnra voce nao acredita no que estou fa 

lando, Foi o general, quer dizer, a ideia dele era essa. 

De roaneira que o Juscelino, tudo que ele puder falar 

bem desse, e num grau assim, o Juscelino tinha una intuL 

qao tremenda. "Voces estao bebendo , eu nao posso beber. 

Eu nao, eu estou xrHntendo o ccpo para ele nao rachar. 

Mas todos os que eu tive ccntato eram muito bons.Eles e 

ram todos corrpletamente aereos. Um dos ultinos, que eu 

briguei tanbem , era o Eugenio Drumrmd da Rosa qie pro 

jetou a Cidade na Ilha. O capltulo dele era o rrais utc 

pioo posslvel. Eu tinha estudado muito esse prcblerra da 

thiversidade. 
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Ele foi do Gonselho do petxoleo ? 

Esse foi o outro, foi o general Julio Caetano.Em 1929 , 

houve um convite ao Brasil claque la Fundagao Intemacicnal 

in of Education, da Camagie, entao uns pouoos 

fomos la nos EEUU e visi tamos todas as Universidades na 

parte Leste. Unas 20 e tantas. ttis jantando coin os reito 

res e discutindo os problemas todos, visi tan do todas as 

escolas e tudo isso, de maneira que eu tive uma ideia da 

Lhiversidade rnuito real. 

Essa era urra nassao com gre objetivo ? 

Coxtd e ? 

Qval era o objetivo dessa viagem ? Era oonhecer o siste 

na uni\ersitario anericano ? ' 

£ . 

E com que intenqao ? 

De se aplicar agui no Brasil. 

Mrs isso era uma ooisa qua o govemo brasileiro estava 

interessado ? 

Mao. 
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Foi da Fundagao? 

Foi da Fundajao Camagie. 

A Camagie FDundaticn ? 

Fai o Delgado de Carvalho, foi o Couto e Silva/da tfedim 

na, fui eu da Engenharia  

Pessoas selecionadas como ? A Func^gao oanvidou ? 

Efez varies ocovites assim. Eu fui indicado pela Associa 

gao Brasileira de Educajao ende eu era o Presidente cia 

Comissao de Ensino Superior. Teve uma professora en\aa 

da pelo Govemo de Sao Paulo. Essa foi presa la em Nova 

York porque estava roubando. A outra era inra do funda 

dor cesse Institute de cobras aqui de cobras £iqui de Ni_ 

teroi, ooiro e que se charra ? 

Vital Brasil. 

Vital Brasil. Ela enlcqueceu. Tinha uma psicologa paulis 

ta / notabillssina, que depois substitui o Lourenfpo Fi_ 

Iho. Tanbem foi uma das melhores educadoras da Sao Pau 

lo. Mas no meio dessas, as que foram indicadas pelo Go 

vemo foram uma tristeza. 

Nada deu certo do lado do Govemo ? 
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Nds aqui fizemos uma catipanha rnuito granc3e pela 

dade^axticrulada cxun Sao Paulo. 

A mLssao de Iteodoro Ramos na Eurcpa foi nessa epoca mais 

ou rrenos ? 

Eoi nessa epoca. Ptii decisiva. Eramos nos aqui no Rio e 

o Tteodoro la. E niuito entrosados uns ccra os outros. Mas 

ele conseguiu passar na frente. E noa estimulavainos, por 

que o paulista e nmto orgulhoso , de naneira que foi 

um estlmulo muito grande. 0 Iteodoro Ramos era filho do.. 

 que escreveu sob re o cafe. Eu era imito ami go 

do Teodoro Ramos. Ele foi la na Europa e escolheu a dedo 

gente Stima, que foram dedsivas. Sao Paulo deu um pulo. 

Isso em 34 ? 

34 

Fbi aquele que foi prefeito do Mesquita ? 

Foi,tanbem ajudou, como e ? 

'Pfesquita, do Estado de Sao Paulo. 

Julio de Mesquita, pai. 

Julio de Mesquita. E o go ve ma dor era o  
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Armando de Salles 01i\^ira. 

Arrrando Salles. 

Anrondo Salles foi um dos sujeitos rrais notaveis qua eu 

oonheci. Ibrreu cedo, era candidato a Presidente da Fve 

ptblica. Eu estive em contato com ele. E\ii estudar o 

prcblema .... Eu senpre fazia ciencia, nas com o objetu 

vo de ser util, nao e utilitario nesse sentido da dar 

dinheiro nao, e no sentido de criar um pals. Eu fui estu 

dar em 1932, 33, uita coisa assim, as jazidas da dumbo da 

Vale da Rlbeira de Iguape. Figuei entusiasirado com as 

possibilidades, porque o churrbo e um metal qua se preci_ 

pita pelo calcarlo e la tern muito calcario, tem muitos 

filoes pequenininhos, mas la era o lugar rrais diflcil de 

se penetrar qua existia. Ftoi o unico lugar no Brasil, e 

eu fui em tudo no Brasil, que de canoa viam-se as on gas. 

Ainda e diflcil ate hoje. 

Passa iiritando tucano. Entao voltei para aqui. 0 Mini£ 

tro da Agricultura era o Juarez Tavora, foi meu oolega 

de turma, fui la falar com ele: "Juarez, eu quero parti 

dpar isso ao Govemador,porque e um pecado aquilo estar 

ab an dona do. Tem que ser oonstrurda uma estrada liganco 

Apiar a Iporanga , ligando o Vale com o Planalto". Lscre 



veu una caxta muitD anuwl. Pedi ura audiencia por tcie 

grana daqui, qualquer dia, qualquer hora, ds 15 minuter. ^ 

para oplidtar o prograrra. Armando da Salles me fee 

sen tar e nao me larcou durante horas. Eu tomo toda a par 

te de estatlstica mesmo. f'andou fazer no mis seguinte urn 

levantamento. Saiu a estrada logo a seguir.Mudou o bau, 

no'lugar daquele deserto, que era uma especie de f-'ato 

Grosso, uma especie de estrada das on^as .... 

Ftoi uma ooincidencia que, ao mesmo tenpo que o Sr. ia 

para os EEUU, o Iteodoro Ramos ooirecava a fazer essa via 

gem para Europa ? 

Nao, o Brasil e ura pals pequenino. Entao, todo o pessoal, 

era uma socdedade muito estratificada, tudo tinha <x;nta 

to quando a tunra que ia ao cinema de noite, as 10 horas 

da noite. A palavra ali nao tern sentido, mas era um 

pessoalzinho que trabalhava rauito de dia, entao ia des 

cansar. Voce conhecia todos, a nao ser quando tinha uma 

pessoa la que a gen be nao conhecia: " Uai, esse deve ser 

de Sao Paulo A gente no cineraa, talvez oonheoesse 801. 

A aldeia. 

A aldeia global. 

Meu grvpo comecou todo de medicos, no cinema.Era o Gcri 
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val Londres, professor de Ibdicina, Couto e Silva,o Va^ 

doniro da Neri. Gente boa itesitd, esses eram bons, e eu 

achava qua aquilo era normal. Hoje a gente ve na encLclo 

pedia aqueles nones todos, os e>poentes, e eu nao dava 

valor. 

Era qua oonsistiu a carrpanha, para ? 

A canpanha foi sobretucb,   

FINAL LA FIIA 1 - B. 

Ea Sociedade Brasileira de Educagao ? 

£, eu creio que, nessa primeira fase, o Presidente da 

Se^ao de Ensino Superior era o Laboriau. Entao,n6s oora 

binamos fazer urn folheto grande, com una serie de art! 

gos, raostxando o valor da liii\ersidade. Ainda recordoque 

eu coordenava a parte material. Cada um esc re via e paga 

va para publiccu:. Naquele nosso tempo, todo sujeito que 

fazia, que dava, pagava era vez de receber. Por exemplo , 

nesses Cursos de Extensao universitaria da Esoola de En 

genharia, as vezes, tinhara ma is de 100 conferencias por 

ano. Era toda a elite do Brasil. Todos vinham ca sabendo 

que tinhara de pa gar passagem, pagar a estadia. O nosso 

oonpromisso era so de anunciar bastante nos jomais, pu 

blicar com antecedencia e levar um auditorio grande. 0 
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auditorio enchia serrpre a essa hora, Perguntarao qucm 

era esse auditorio. Era a elite do Rio de Janeiro e al 

guns garjons daqueles cafes do Largo de Sao FrandLsoo 

Era irpressionante cono esses sujeitos iain vestidos de 

gardens e assistian ccnferencias o ano inteiro.Depois a 

Universidade quis qre esse prograira fosse aprovado pelo 

Ccnselho Universitario com um ano de antecedencia, H-va 

mos qus acabar esses cursos de Extensao Universitaria . 

Agora, uma coisa que e fato e que tudo nesse sentido no 

Brasil era individualj sno, nao so na Educaqao,na Cienciei, 

mas tudo no Brasil era individualisno.Perguntar por que, 

tal\ez seja por causa do trcpico, porque no clina tenpe 

rado o sujeito, depois de j an tar, se reune num clube. E^ 

ta nevando , esta daovendo, estao no clube, tomando la 

um scotch e conversancb. AqarL o sujeito vai para praia. 

So se oonseguiu um bocadinho de trabalho coletivo no 

futebol, foi a unica ooisa que funcionou. Entao atualmen 

be, onde cada um tern um controle individual, neo ha rrais 

oontato nenhum. Isso que nos estairos reunidos aqui hoje 

em tomo de una rresa, e uma das coisas mais raras que e 

jdste no Rio de Janeiro de hoje. Hoje nem mais ao cinema l— 

girduu vai^por causa da televisao. 

j,P. - Isolamento crescente, ne ? 

O.l. - A televisao e de un lado so, nao responde. Agora, foi es_ 

se mesmo gxxpo qio fundou a Radio Soci.e<bde,o Henrique .'bK* - 

ze,o Roquette Pinto. Eu fui um dos dez que fundou a Radio 

Sodedade. 
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Que depois virou a Radio Ministerio da Educa^ao. 

Eu era la varredor de diao, oorregaoy cxiei a biblioteca. 

Quando faltava o locutor, de \ez em quando , o pessoal 

telefonava: "Quem e essa noja qua esta oono locutora ho 

je". ife dava um csanplexD louoo . iJos fazlanos tudo. 0 Fto 

qvette Pinto era um idealista . 

Ele tanbem estudou na Politecnica ? 

Nao. Ele estudcu na Faculdade de Medicina. 

Na Msdidna. 

E o mais curioso e qus esses maiores valores, como Ro 

quatte Pinto, Miguel Osorio de Almeic^, nunca passaramce 

doosntes livres porque nunca havia vagas. E hoje tern 

cada analfabeto al que esta como diretor. Naquela epoca 

era o oantrario, havia rriuito poucas chances e, quando h£ 

via , os valores eram selecicnados pela propria natureza. 

Eu me reoordo que uma vez viajei para os EEUU com o Pro 

fessor Possicn, que era um francos professor na Lhiversi. 

dade de Harvard, um dos sujeitos nais famosos do Colegio 

de Franqa. Na viagem ele ficava querendo saber muita cci 

sa scbre o Brasil e perguntou-ire qual era a minha ir 

pressao sobre os EEUU. Eu tinha estado varias vezes. Eu 

disse que tinha um entusiasmo muito grande pelos EEUU , 
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sobretudo pela Universicade, pelo que eu tinha vis to 

Edsse ele: "Nao posso aeroditar. Eu enoontrei muito mois 

cultura no Brasil do que nos EEUU, onde eu sou professor 

numa das irais fanosas t!niversidac3es, que e Harvard. ''Eu 

disse :" 0 que que esta aoanteoendo al? Estanos falanda 

dras Ixnguas^" Entio fta verificar todas as pessoas com 

que ele teve ccntato. Era toda a elite do Brasil, era 

Miguel Osorio, Alvaro Osorio, Fernando Laboriou. 

Que talvez ele nunca teve chance de ter nos Estados Uni 

dos esse ccntato. 

Pois e. Agora, o que aoontecia naquela epoca era que yi 

nh£mi to dos os e>poentes nrundiais de ciencda equi no Bra 

sil, naquele instituto Franco Brasileiro de Alta Cultu 

ra, e rnesno com os ingleses. Por exeirplo, veio aqui a 

assistente de Madame Curie. Aconpanhei o Einstein aqui , 

esse pessoal todo de Preinio Nobel, urra duzia deles, eu 

tinha automovel, eu era chau^euA. 

Mas por que esse interesse tao grande dos estrangeiros ? 

Era propaganda dos franceses porque a cultura brasileir^ 

o Brasil, era colonia intelectual da Franqa. Era de fa 

to. Jpenas a Franqa, como a Inglaterra hoje, falando do 

franees, e uma lingua que fioou norta como o Latim. 1 

una pena, porque era uma cultura profunda e urra lingua 



que e um assonbro de beleza. Enquantr) qus o ingles, por 

ser ima lingua muituD facil, muitiO sintetica e porqua c 

ingles foi muito individualista, seirpre pragrraticx), darri 

nou o inundo, dominou o corrercio. Eepois, os Estadas Uni 

dos e o par ax so natural da terra, qualquer povo cxDlocaoe 

nos Estados Uni dos, ate americano. Sao inacreditaveis os 

recursos naturals e as possibilidades naturais. Enquanto 

que no Brasil, tudo e adverso. Entao, foi preciso qxe 

chegasse o momento, quer dizer, eu fiz essa viagem eir. 

volta do nrundo, no tropico, pra en tender o Brasil. lbs 

nao foi de preccnceito nao, e que eu quis ver por^  

eu nao entendia, porque eu via aquilo e nao entendia . 

E fui vendo, aprendendo por mim rresmo que s5 existia ci 

vilizaqao na regiao que nao era tropical. Por exenplo , 

a Australia, todo mundo falava na Australia, conparava 

com a Australia. Ibda a parte norte da Australia e pra 

ticannente um deserto. Eles dizem que nao, iras e irrensa 

mente mais seoo do que o nordeste do Brasil.Entao, eles 

oorreqam a habitar do trqpioo para baixo. Tanbem agioi no 

Brasil, o sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do 

Sulj tanbem e uma maravilha. So aeon be oe que o Brasil es 

ta upb-Ldz down.de pemas para o or, quer dizer, se a 

largura na parte equatorial fosse igual^do Rio Grande do 

Sul, nos serxarros um dos grandes parses, potencias do 

mundo, ja ha muitD tenpo. Nao tern a menor duvida. 

A.C. 0 Sr. acredita na iraldiqao dos tropicos ? 
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Neb, nao, nib, nib. Acontece quejcomo iBt6rica,isso e 

muito bonito mas, ate certo ponto , isso e um desafio do 

tropico, se o homem e cspaz de \encer o tropico ou nao . 

Coiro e que oomeqou a civilizacao ? Na Zona Idnperada ? 

Nao, comeqou na Zcna ate quase que equatorial, nas m^; 

gens , nas oostas dos desertos. 

Nas margens do Nilo. 

Ites o Nilo corta um deserto, quer dizer, aquelas dunas 

todas de areia encostam no Nilo. Eu car na asneira de 

pegar um autoirovel, queria entrar no ceserto da Libia pa 

ra ver aquilo como § que era. Ah I com meia hora de via 

gem, eu disse;" Volta, volta qua eu vou morrer aqui ds 

pavor". Mas de me do mesmo. Voce pens a que duna de areia 

e branca ?. Nao e branca nao, e oor de sujo. Ds maneira 

qua nao era posslvel, antes de ter o oontrole, o dona 

nio do calor, habitar as zcnas frias, as zonas tenpere 

das. Entao o que que houve ? Houva uma seleqao das raqeas 

nais fortes , foram os rbrdioos. ibdas as raqas fracas 

nao cmseguirara sobreviver aqueles in\emos prolongados. 

Entao , o que a seleqao climatica fez foi criar os nordi 

cos que, de fato,sao os poves mais civilizados do mundo. 

Depois , eles progrediram a zcna teirperada e a zona tro 

pical fioou para tras. Ainda mais, essas zcnas equator!- 

ais, por ejeirplo, o norte da Africa foi o celeiro da 
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Europa, no oomeco da Era Crista. 0 qie gue e hoje ? De 

serto. As oostas nao se substituiram; cx^rtaram floras 

tas, e^jloraram as minas de ouro e acabaranu 0 proprlo 

Estados thidos gue tonou o seu de serto, eles crlaram 

desertos com a oveAgsumzcng e com una produjao muito in 

tensiva. Sobretudo com a crlagao intensi\a.7qvoles fura 

ooes de poeira. Oklahoma nao. 

Kentucky. 

Kentucky. Ihs as facilldades naturals dos Estadcs Lhidos 

sao incnveis. Prirreiro, recursos minerals tern pratica 

rrente todos. 

ftecursos energetioos ? 

Ifecursos energetioos. Agara, aoontecs o seguinte:o Brasil 

tem muitos recursos minerais ? Tem. l^al^nor duvida. 

A tal ponto gue o professor^^o pelo irapa da Brasil, sem 

saber nada, acredita gue agui era Uranio. Ele tem absc 

luta oarteza, oonvicgio, porque eles  

Acredita o gue ? 

Vai produzir, dar uranio para o Brasil. 

Uranio ? 



GO. 

O.L. - 

J.P. - 

S.S. - 

O.L - 

£. Pergmtar por gu. qua £a2. 0 neg5cio ^ ^ 

ooisas. 

Seguada o teuricio Pei^to, o Foxannn jS se CDnproroteu 

a come^ar as jazidas de uranio enriquecici) (risos). 

Ja enriquecido ? 

J*P' ~ Ja. 

F* " EnpobrecidD. 

to esse rau axg^anto e so para chegar ao seguinte: a 

irportancia da viagar. Tan, oartas coisaa gre a aente.nSo 

aprenda en. livrcs. Eu tl^ convite ^ 

dar para astadar as ntaas da da Bjuacbr.porgva au 

estava astadancb o prabiena cb en>Dfra no Brasil. Entlb, 

eu rodei toda o Bara, toda o Equacbr ate a Colonbia, pa 

los Andes. 0 qua ne inpressionou fel o seguinte: o Chile 

Peru sSo todas cheios da jaaldas par to&s os late, 

s» as maioras jandas da tera cb mrnda.Chega no Egua 

dar, a iron terra polltica, acatam as ninas, a : fenteira 

das nunerals. PhtSo, se olhar assta,^. Por g^agnr 

n5o ten. ndnerlos ? £ porgua toda eia e por causa das cor 

hmtes unddss, e toda oobarta da nato, quar dizer.^T2 

qto cruza a cordilherra, se enoontra un mtnerio oobre.ec 
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ta sen tin do quo e pesado, dcpois esta tudo pintadinho d3 

verde de malaquLta. Agora aquL,encontrou-se ^ em 1700 e 

tan to, urn blooo de cobre nati\o pesando uma tonelada e 

tan to. Esse blooo esta no Museu da Ajuda em LisboaJDspois 

nao se enoontxou mais nada. Seria posslvel cilgerra  

magnanima produzir este bloco de cobre ? 

O Caralba de qre ano e. Dr. Othon ? £ era 1800 e tantos a 

descoberta de Caralba ? 

Eu acho qre e 1890, essa data e bem antiga. E o seguin 

te, entao qral e a razao ? A iresm razio qre o clima bo 

tou os nosguitos, botou a febre amarela e a rralaria, o 

cliira decorrpos a rocha e os minerios estao vislveis. 

Dr. Othon tem outra ooisa tanbem, na Euxcpa, a raca fran 

oesa, aleira, etc, tinha ejqploraqao de iretal dssda o tem 

popdos romanos. Portugal nao tinha essas coisas , Portu 

gal nem Espanha. 

Nao, e que as rainas de Portugal nao se diamavam de portu 

giEsas, se chamavam de RDma. Era do Imperio Romano, de 

pois vira de Portugal. 

Pois e;o pessoal que foi para os Estados liiidos o^ihecia 

churrbo, zinco, etc. 0 portugues so conheda ouro. Chegou 

aqui achou e nao quis mais nada. 



62. 

Mas al e ura fase da Historia, do problena rrcrcantilista. 

Mao, inas   

Agora vooe ve, essas mm as qm o Dr. Othon fala f. foram 

trabalhadas para a prata, mas tern muito irais chunto qua 

prata. 0 portugues nmc:a ire>EU com (ahmbo, so com prata. 

Sxin, mas as rnuias famosas da Grccia, do augc, fomeosrari 

prata para aquala giKrra de Troia, tudo isso e o diurrbo 

era reduzido, jogado fora. 

Chegamos a ccnclusao qve o portugaes tern uraa cultura gxe 

ga. 

>fes a difLculdadeo intxiseca da rocha deoonposta,da mqi 

to de e qua ele chega a ter mais de cem metres 

aqm no RLo de Janeiro. 0 norro do Castelo.... 

Nao tem duvida, isso e iirportante, mas tartbeiu a mm tall 

dade do pessoal qua veio para ca, no meu entender, e in; 

portante, eles nao estavam preocrpados   

E um cnrculo vicioso, nao entendiam porque nao tinha. 

Exato, iras nao tinha la tarrbem em Portugcil. 
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Sim, vooevna nossa hietSrla, o nunejo de aventureiros 

que vierarn para o Brasil aDlcxdal procurar netais .£ uin 

nunero muito gxande . Klneiros venezianos, etc  

Qua ran do achar aqui o ouro. Pois e ficarani diateados por 

que aqui nao tinha Aztecas e Incas para roubar o ouro . 

So procuraram ouro, ninguem procurou outra ooisa. 

Mas escuta, la na Cordilheira, os l^ias, Aztecas, Iblte 

cas, essas ooisas tod as, eles trabalharam o ouro porqus 

erain una raqa culta. \bce nao tinha um indio que prestas 

se aqui na Annirica do Sul. 0 que que era aroo e flexa ? 

Continua, ccntinua  

Voce tinha, quando muito, os itpis no Parana e Santa Ca 

tarina usando cesteiros de oobre. 

Os Incas nao  

NSo, os indios . 

0 senhor diz na America do Sul ou no Brasil ? 

Eu digo que em toda a Cordilheira tinha indios mais avan 

qados , a comeqar dos I-fedas. Mas aqui vooe pode ter ciyi 

lizatpoes que ccnstruiram aquele oemiterio de I-'arajo e do 

Tapajos, mas eles nao aguentaram, foram entora.Tinha um; 

elemento mau. 
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Os nosguitos. 

Coitd dizem os eoononiistas. 

Ee maneira qua e assim : o eleronto irau e>pialsa o outro. 

Agora a itinha e^erlencia oa ensino nessa anbiente vm 

versitario brasileiio, Museus, etc..., senpre o elerento 

nau apagau o trabalho dos outros . 

Iirpressionante, todo xnundo se oongrega contra o bom. 

Isso e uma oorsa qne ele diz ha uns vinte anos :os ruins 

se j in tarn, os bons se isolam. 

Ibdo bicho predatorio se reune. Eu guero fazer urn inter 

valinho. Quio e agradavel a uma pessoa \elha transmitir 

a e>periencia, por pior qua seja. A gente nova tern feito 

uma base diferente, muito mais solida. 

Quanto mais sSlida pior. 

Mau filho esta fazendo Geologia. Ele comagou de cirra, da 

yltrma paulada em toda parte dencias. 

0 senhor cono gaolocp, na sua epoca tarbem, ja corrEgouoa 

una paulada diferente dos seus ontecessores. 



Eu tive minha cultura geral desses contatos, mas da Geo 

logia eu nao tive. Eu nunca tive vim professor de Metodo 

logia, on nenhun setor da Geologia. 

ate agora o senhor nao disse corro era logo gue o se 

nhor entrou para a Escola de Engenharia. 

Eu, ocmo aluno, gostava muito de Geologia, era o melhor 

da tunna de Geologia, Entao, o professor de Geologia me 

pegava para uns estagios. Eu arrumava as colegoes, entao 

passei a morar no laboratorio de Geologia, A Escola fe 

chava as seis e a gente ficava la ate rreia-noite. Entao, 

ja oano aluno, eu era auxlliar de ensino. Meu professor, 

que chamava-se Everardo Alolpho Bacoiser de origan alp 

ma, me pegava para fazer toda a aula escrita na pedra 

de vesper a. Has quatro pedras, eu desenhava ocm giz de 

cores, os quadros todos escritos e isso me tanava muitas 

horas. Estava tcnanoo cafe ccrn leite, naquele botegui^do 

Largo, Cafe Jalo. Ha aula de Mineralogia vi aquelas eti 

quetas que estavam todas erradas, entao eu corrigia. Ele 

perguntava por que eu aprendi aquilo, eu respondia; "Por 

intuigao, a gente nasce can um sexto sentido". "Ban, en 

tao voce poderia me dizer que isso aqui e ionita do tem- 

po prunitivo". Mas eu sentia gue era silica anidro. 

Alias era uma caracteristica delei coro professor arran- 

jar coisas que pareciam outras para a gente identificar. 

Para qualquer aluno. 
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0-L- ~ Cue idsde tinha o Otinho quando ele fazia aguele nego- 

cio de minerais ? 

Mulher de O.L.- Quatro anos. 

0-L- ~ Para nostrar, quanto a intuiqao, que meu filho^ quando e 

ra pequeno/txnha que dava ate para brincar, cxm quatro a 

nos. Entao eu dava uma centena de minerals diferentes 

Ele chegava la e distinguia urn merxlio verde de uma pu 

rita verde, de urn outro qualguer. Mas tudo, tudo, ele di 

zia. Os cutros ficavam gozando. Depois o outro coneqou a 

fazer de xnimigo disso, entao acabei can isso.Depeis quis 

ver se ele nao fazia Geologia, fazia outra coisa, que a 

mxnha Geolcgia foi mux to dura. Quando ele quis entrar pa 

ra a escola superior, eu rodei tudo para mostrar o que 

ele queria ser. Par exemplo, eu era diretor da Mannes- 

rriann, le\ei la para Mannesmann em Belo Kori2onte,corri a 

Mannesmann inteirxnha pra ver se ele queria fazer Meta 

0 Presidente da Mannesmann, que e muito meu ami 

go, disse assim: "Voce ccmeqa logo de cima". Fiz de tu 

do, estuda ledxcxna", mas acabou entrando par ele pro- 

para Geologia, sem xnfluencia minha nenhuma. 

S.S. - Pura coincidencia ! 
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NSo, mas nSo e isso nSo. Ele entencb e e bom,n5o e ? 

O Otinho e. 

^INIERRUPC^AO DA NETA."^ 

£ por isso gus, guando o anbiente nBo e favDravel,se per 

c3ein eleirentos gue poctem Sor extreirBirante uteis no setor. 

O senhor na universidade, guando estava ccrro professor , 

encontrava bons alunos gue pucsssem continuar a ter in 

teresse pela Geologia ? 

Enoantrava para En^nharla. Para Geologia eles aceitavair, 

chegavam la, mas roiro divertimento, corro hobby , n5o co 

no conhedmento, tanto gie 
r 

Nao era una profissao. 

Eu estive oono professor mais de guarenta anas e s6 ocn 

segui fazer um assistente realmente bom, Oscar Edwalcx; 

Portocarxero, gue e r-,rtrj matematico, sobretudo de r'"* 

culo vetorlal, mas ele ternVtirS^gue eu guiser.Ele se tor 

nou assistente, dava aula na Francisco Pena, mas estava 

se prejudicando porgue era matematioo, nao era da Gee 

logia. Coma eu dizia, e ele ficava ruborizado, "Sai e 

vai fazer o sou curso de Pateratica ".Logo tcntei fazer 



I 

68. 

ocm o que eu tinha. Can assistonte nao conse?guia fazer 

nada e tive que ficar ccno professor ate hoje. Nao consi 

go que ele faqa Geologia. Ixiteligente, urn otimo enge 

nheixo. Nao tem vocagao. Son vocagao nao se faz mesmo. 

F. - Dr. Othon, quando se criaram aquelas Faculdade de Filo 

sofia, que Sao Paulo ccmegou, trou>:e vnn italiemo para 

fazer Mineralogia, etc,.,, e que na realidade foi a ori 

gem da Geologia, em Sao Paulo, rnodema, digamos assim , 

por que nao funcionou aqui ? 

O.L. - Porque nao vieram esses eleirentos, nao tinha dinheiro. 

J.P. - Mesma coisa de Fisica ? 

O.L. - Lguilo e trabalho individual do Teodoro Ramos, can apoio 

do Julio de Mesquita, que tem o jomal,e pessoalmente do 

Armando de Salles Oliveira. 

J.P. - Eles fizeram Qulmica ou Fisica ? 

O.L. - Qulmica. 0 Pheinboldt tambem fez toda uma escola. 

J.P. - Kataghin. 

O.L. - Wataghin entao e meio assarbroso, porque o Wataqhin era 

mae desses meninos todos. 

J.P. - 0 Leite Lcpes ten urn artigo que e muito interesssmte. 
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Nao li nao. 

£ anticp. 

Alem ctesse problen-a gue o Dr. Peli3cio tlnha falac3o, quer 

dizer, o fato da Geologia na rcalidade nao ser uma pro 

fissao oomo a Engenharla^nao tinha um departaitEnto de 

Ciencias Geologicas tairbein. 

A Geologia so e um profissao porque nos fizeiros um fo£ 

ga. 

Bom, isso mais recente. 

Essa parts recente  

ELlosoficarrente, rresiro no seculo passacb, a Geologia nao 

era urra profissao. 

E nao e, no inunc3o, nao era, nao era  

Eram exjuelas escolas de xrantanhisno, ague las ooisas e 

tal. 

Ha via engenheiro ds minas, Geologia teve...., com a 

Botanica e a Zoologia , 

Ilistoria Eatural  
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For e>Enplo, na CEP, Geolcgia na I^culcJacb de Filosofia 

nao e urta profissao ? 

Nao havia profissional  

Quando coiiEgou nao, era uira cadeira. 

Era uma cadeira de osntro. 

Ea Historia Natural. 

Para fonror professores. 

Confesso que sou inteiranente responsa\el para fazer Geo 

logia no Brasil, oono profissao e carreira.A vida intei 

ra eu briguei na Escola de Engenharia pela feologia, pa 

ra voltar a fazer o curso de Engenharia de Ninas.Foi um 

fracasso. Mademairente, fizeram um novo curso, coud vd 

ce tinha la na Escola de Ehgsnharia.Com a desacumula^ao, 

fizeram um curso de Engenharia de Mnas. Foi um fracas 

so corrpleto. Eepois me charrarom para tomar conta dcsse 

curso, sem recurso nenhum. FOi uira ooisa tao ruim gie 

eu prefer! que acahasse o curso. So formei um sujeito 

capaz, que era o neto do marechal Tasso Fragoso,que tra 

balhou na Comissao de Energia Nuclear, se chaira Leite 

Fragoso Senra. 
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Fragoso Senra. 

Mmino inteligente. 

Fragoso ? 

Senra. 

Dspois, nos tentanos fazer Engenharia de ^^Lnas outra vaz, 

quancSo te\e a Ffeforrna Universitaxlaj e nao deu em nada. 

Voce admite qre nao oonseguiu fazer vm curso aoui no\ra 

rente ? Creio que o airbiente esta rradiiro, iras ja se pas 

sou muito tenpo. Eu fiquei no Ccnselho de linas e Ifeta 

lurgia durante Eram dois s5 que eram elerrentos tec 

nicos: o Glyoon..,. 

0 dyocn nao fbi ccntenporaneo seu ? 

E um pouco rrais nogo. 

E um pouco rrais moqo ? 

bem mais itcxpo. Eu fui do Djalma Guimaraes.O Glaycon e 

bera mais 11090. Sujeito de muito talento.Ele administra , 

e mais ecanonista do que geologo. Coiro gcologo, ele nao 

ve diretarente, ele ve atraves de outros. Se apresentar 



um trabalho ruim, ele diz e entends coisas assonibroscs , 

mas se puser ele no canpo, ele nao \e. £ curioso mesro . 

Tentou-se da todo feitio, a maiorla d£is pessoas oom Ida 

ais e nos sexrpre gritando que era necessario Gsologia , 

Geologia, Geologia. Mas, quando o Clovis Salgado foi f-5. 

nistxo da Educaqao, ele ficou escandalizado quando sou 

be que nao ha via, que nao se formavam geologos no Brasil. 

Ele oorro engenheiro de minas, ele e enc^nheiro ? Ele e 

medico   

Obstetxa. 

Obstetra. Eiitao se lenbrou de fazer um gnpo para se es_ 

tudar aquilo. Convocou dez nomes. Pediu um no Conselho ce 

Minas e l-fetalurgia, indicaram o meu norne.Depois pediu su 

gestao do Glycon e constataramo ireu nome para Presidents 

dessa Comissao. Eoi em 56 ou 57 ? 

56 

56. Entao, nos reuniiros. Era o Jose Hermlnio de Morais . 

Jose Heriiinio e esse engenheiro de minas ? 

Engenheiro de rrinas, colorote corra o pai, mas ele nunca 

fez Engenharia. A nina dele era o seu sogro. 
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Falanti/'uaiT ele e nlnerao iresriD. 

Abzzi9DU urra profissao eiltamente rentawl. 

O sogro dele sim e que era um portugres muito burro, mas 

- - - 7 
muito siirpatico .Aonde e que nos estavamos. 

Estavairos na CACE. 

Entae fizemos esse grupo. 0 que que vamos fazer ? Fazer 

Geologia em que grau ? Grau tecnico, curso secundarlo 

ou curso superior ? Dantro cas Escolas de Engenharia na 

Faculdac^ de Filosofia ? Primeiro ccirecou dizendo que 

tern que ser feito em diuersos graus, Devia ter um curso 

baixo, grau tecnioo, oontxairestre e dapois um curso que 
f 

poderia ser de graduagao e outro do fjos-graduagao, Discu 

tiu-se muito de que maneira. Eu seirpre insisti, no come 

go, que devia fazer um curso equiparado ao de En^nharia, 

nos totalmente livre de Engenharia, que podia ficar pro 

visoriamente em qualquer escola, mas tambem depois serum; 

curso individualizado numa esoola individualizada.Efepois 

de muito lutar, o pessoal concordou com isso. 0 mais en 

gragado e que o Iraja, que fez o melhor discurso la no 

Rio Grande do Sul, nao queria ter um curso de nfvel supe 
A^rT' 

rior, queria um curscrmais bai>o. 

0 Iraja e que foi dire tor do Conselho ? 

UNICAMP 

ARQUIVO CLE 
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ele e otiirD. Ajusle e outxo cDnpletaircnte inclividu- 

al. Tinha um russo, Boris Braniskof, cuja rnulher era pro 

fessora de pintura da imlher da Clovis £algada,qu2 ere 

cantora. 

Lia Salgacb. 

Lia Salgado. Pai a custa desse Boris Braniskof,ore tinha 

oantato Gain Lia Salgada true insinuau ao ClSvis para fa 

zer curso de Geologia. Entao cxxou um curso totalnente 

estratosferico. Engracado oomo as coisas seem desse iei 

to. tiis o ClSvis e muito inteligente, um sujeito ce pri 

maira classe. 

Nessa altura, a Geologia aama profissao ja existia no 

resto do mundo. Ela se transfomou em profissaa no flm 

do seculo pass ado, inlcio oaste. 

' - • r 
ffes a maioria dos pealses ainda fazi l Geologia corro une 

das   

Urn dos rarros da Ciencia. 

£, das Ciencia Naturais. Mas eu insisti por isso so. En 

too, para se criar carreira era muito dificil.O Diretcr 

£ V-o-t cio 
do Ensino Superior era o La-rLEa Lodi. 

Ficou la seculos. 



Fioou la vinte e tantos anos. Tinha defeitos tremencbs , 

fazia antipatias, brigava aom toc3o mundo, mas tinha mui 

tas qualidades. Era aqusle cadiorro bulldog, que pega e 

nao larga. Fazia uma discriminagao mui to grande. Quando 

ele via que as ooisas eram boas , ele fazia tudo, o e>E£ 

plo e aqvela Universidads de Santa Maria, deu todo 

foi qusm rrais criou escolas, mas tairbem qumndo o sujeitc 

nao prestava , ele mordia a calqa, a caimisa, a orelha , 

tudo isso. Ele nos deu apoio desde o oomeqo mui to bem . 

Nos ficairos espantados, porque nao podia ser, um sujel 

to que era sempre do contra, cxjitd e qua ia aceitar ? 

Ja era aquela coirissao dos quatro, da CAGE ? 

Ele gostava mui to quando eu entrava em campo.Nos deu uma 

chance tremenda. Nos serrpre lutarros e nao oonseguimos , 

se agora nao se faz certo, esta perdido. Fizemos entao , 

programamos a carreira. Agora a dificuldade e criar a 

carreira e criar a profissao. 

Diga-se de passagem  

A escola se desenvolveu, os cursos se formaram e os alu 

nos brigavam, apertavam a gente, quer dizer, se nos cnar 

nos as carreiras secundarlas, todo mundo vai preencher a 

carreira, tudo quanto e en^nheiro que pegou ma pedro 
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nha no caminho paxa fazer paralelepipedo, vai sei" ooolo 

go. Da fato. Entao, vanos esperar quo surja da maneira 

mais adlantada e fazeiros. 0 Lodi t±nha muita forqa poll 

tica porgue dava as varbas todas da Educaqao,entao tinha 

uma porqao de senadores e deputados   On deles, por 

e>EiTplo, e o Krieger qua era relator da orgarrento da E 

ducagao. 0 Tarso Dutra estava na Cairara. Estavairos fazen 

do os crursos superlores. 

Fazer urn. paxentesmho qus eu acho gue e inportante,© sr. 

falou gue teve brigas e brigas, o sr. esgreceu de dizer 

gue essas brigas todas foram centra Ouro Preto aie nac 

gusria criar a profissao ds geologo. 

Eu vou chegar la. Esses cursos se fizeram...,. 

Ouro Preto, por isso eu estou fazendo irengao. 

 para nostrar gue o fenorreno nao e cfe Ouro Preto, 

e um fenoireno. 

Mas em Sao Paulo, ja existia ? 

Pois e, isso gue ia perguntar. 

Sao Paulo tinha criado em lei, rras nao estava funcionon- 

do ainca. 
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Nao oorro profissao. 

Mas o que que acontecia na Faculdads de Filosofia enquan 

to ha via essa luta para criagao do curso, da profissao , 

aqui no Rio ? 0 que que aocntecia em Sao Paulo, na area 

da Geologia, na Faculdade de Filosofia ? 

TLnha ura curso de Historia Natural muito bam que fonra 

va o licenciado em Historia Natural. Entao, eles iam en 

sinar, sobretudo, nas esoolas secundarias. 

Mas eles eram bons geologos ? 

Nao, o curso era Historia Natural. • 

Era Historia Natural. 

Em geral ? 

Tinha algumas disciplinas em Geologia. 

A pessoa nao podia se especializar em Geologia,por Sao 

Paulo ? 

Depois e qua se criou. Criamos esses cursos. Entao,preci 

sa-se de quantos cursos ? Achava-se que nao era poss_i 

vel criar rrais do que quatro de uma ^z, porque nao ha 
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via elenEntD hunano capaz, iresnno tcazdcb de fora. A 

gsnte nao consegue gante boa assim 6a repante^Tra prefe 

rxvel ter nenos cursos e irelhores. Entio os cursos eram: 

Sao Paulo tinha prioridads porqus ia fazer coitd Estada 

iras n5s tinhanos receio ob qua o Estado nao fizesse tern, 

porque eles nao tinham e^eriencia superior. Tinham dois 

prof essores que tinham ido enbora: o Barao Otorxno Di 

Fiore, qua e de Gsologia, e o Ettore Qioratto, qua era 

de MLnerciIogia e especializado sobretudo em raios X. De 

maneira que, urn especializado em Paleontcgia e outro em 

Mineralogia, os dois juntos nao £02310^011. ... , d^is se 

tores coirpletamente inintrosa\eis. Qior dizer, eirbora 

eles fossem muito bons, nao ccnstituiram uira carreira ce 

Geologia oomo em Fisica se criou , que o Wataghin era urr, 

^ral e o gnpo era bem melhor. Em Geologia nao era mui 

bo melhor, corno em Qurmica, etc, Mas, o segundo curso e 

ra no Rio Grande do Sul, porque tinha o melhor reitor 

do Brasil, o Eliseu.. , que dava todo o apoic 

Ele disse que^se fizesse la, apoiaria conpletarrente. Su 

jeito ezcepcional. Sao desses sujeitos que se fez por si 

prcprio. Ele correqou na Faculdacfe de Madicina oomo aju 

dante de linpeza, lavando chao. Una vez chegou uni pro 

fessor la que maltratou-o, entao ele jurou que ia se for 

mar em Madicina,que ainda ia ter uma cadeira dele. £ 

um sujeito fantastico,sujeito que neasceu de classe. De 

pois foi Mmistro da Educacao, no tempo do Janoo Goulart. 
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Dspois urn curso no centro e outro no norte, tfo norte 

prevalecsu o reitor do Amazonas, que fazia qusstao abso 

luta da ajudar a Geologia e tinha um gremds prestigio 

Eu jal^onhecia ha ini'.to texipo, porque eu fiz parte do 

Conselho Superior de Ensino, em 1925. Eu tinha 25 anos 

qus tcpete nao e ? Cbm Afonso Celso, Ffeynaldo Podiart 

Eu ccnecex mm.to cedo. Eu disse: " Aonde e qua vai ser 

Sr. Mmistro ? O. Sr. qne e de MLnas e que e Ministro ca 

Educagao, o Sr. e que tern que dizer, porque se eu pro 

puser em no Rio e propuser^cL.." 0 de Morais 

gus era de MLnas/ de Ouro Pre to, pleiteou que fosse em 

Brasilia. Ele nao fazia parte da ComLssao, iras no Cense 

Iho da Minas, ende ele tomava parte como Dlretoir-Geral cb 

Eepartamento de Recursos de Produtos Minerals, ele fez 

um grands apelo que todos pleiteassem em none do Conselho 

de Manas, que fosse para Brasilia. Eu disse;"Nao pleiteio 

porque o Conselho nao votou,e opiniao sua so.Eu nao 

tenho preconceito, qualquer lugar serve". Sobre Brasilia, 

eu oonversei com o general Jurandir Matos /'Brasilia nao 

poder ser, porque a filosofia que nos fizemos e nao bo 

tar curso superior em Brasilia, e deixar nos outros esoa 

dos. Brasilia vai ser um outro caso\ Mas logo a segmr 

fizeram. Nao qmsemos fazer no Rio, porque nao quis , iras 

foi erro, porque adiava que nao ha via elemento humano 

Ai ficava a faculdade de Engenharia, que a Esoola Nacic 

nal de Filosofia nao quiseram. A Faculdade da Filosofia 

do Rio de Janeiro oomeqou Stima, como Faculdade de Cien 

cia da Lhiversidade do Cdstrito Federal, que foi criada.. 
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Quondo Pedro Emesto foi Prefeito ^ qrse foi afastacb em 

1937. 

O Znlsio IfeiJEira era secretario c3e Educaqao , mas quern 

fez ds fa to a Universidaoe foi o Roberto Mudaho ue Aze 

\edo, que era professor da Engenharia. Ele e Stino. C 

inroo da RJarinho de Aze^do, medico, qre tarrbem era de 

primeira ordem. Entao, estava havendo uma reuniao de rei 

toires,guase todos estavam e o Clovis Saiga do perguntou 

se nao podena ser em Mmas . . Realmente pode, todas es 

ses lugares cabem, mas por uma questio polltica, e o Sr. 

tem ooirpromisso politico com I-tLnas, nos nao gueremos 

criar caso can o Sr. , de rtnneira que o que o Sr. propu 

ser n5s aceitamos em princxpio". Se nao fosse em Minas , 

admite-se a hipotese, acnde podsria ser ? Ouro Pre to ou 

Eelo Horizonte ? Eu pessoalmente preferlria Eelo Horizon 

te, porqiE e mais fecil comeqar uma coisa nova que nao 

tem tradiqao, onde nao tern vlcios. Pedro Calmon e que 

disse : "Eu preferiria Ouro Pre to, porque e uma maneira 

de matar com uma cajadada dois ooelhos". Ele eia rei tor 

da Uni\ersidade do Brasil e Ouro Pre to estava subordina 

da a Universidacfe do Brasil. EntaoVhouve mois discussac, 

se o Calmon que e do RLo de Janeiro procos Ouro Pretc , 

se o Ministro que e de Minas Gerais, nao queria decicir 

a guestao. 

I-jas Ouro Preto nao estava se opondo a esse curso de Geo 

logia ? 
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Os engenheiros de irinas de todo o Brasil se opuserani ra 

dicalirente. Ouro Preto foi mis veenente, porqm o cumo 

ja existia la^em Sao Paulo foi a Escola de Engenharia , 

porgue o curso tinha ficado na Faculdacte da Filosofia 

ja tinha airbiente, e no Rio Grande do Sul com a Escola 

cfe Enganhana tanbem. Fizeram tudo qua era possfvel fa 

zer para nao sair os cursos. Por exerplo, no caso ce Ou 

ro Preto, o incunbida ds dar esse discurso no Senacb , 

foi o senador Mainard gue era formdo em Ouro Preto. Mas 

eu corrbxnsi oam A\elino de Oliveira, qua era da Ouro 

Preto, daputado fedaral   

Com quern ? 

Avelino Inacio de 01i\^ira. Eu gueria qre salsse um cur 

so bom, onda ti\esse possihilidade. Nao era nada pessoal 

contra Ouro Preto, tanto gue, quando foi fundada,fizeros 

o mximo de esfor^o possxvsl para oonseguir um curso 

bom era Ouro Preto. A aprovaqao da carrel ra saiu porqua 

ura de nossos alunos era filho do RanieirL Mizzili^ qua ja 

tinha sido dues ou tres \ezes presidents da Republics , 

era ura sujeito muito agradavel e tinha sida nsnbro da 

Conselho do Petroleo. Era muito ami go do Avelino. Adian 

tou todo mundo. Fomos la falar com Ranieri I-bzzilli que 

disse : "IS errpresto aqui ireu secretarlo que e o Paulc". 

Entao, fui falar com deputados e senadores em none dele, 

Ranieri Mazzilli. Fui falar com todos que estavam se o 
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pando, era o do Rio Grande do Sul,ura serle deles. Coir, 

cada urn que o Paulo ire levou para ccnvarsar, n6s conver 

samos sobre isso. Eles aoeitaram em princapio, desda gue 

o 1'azzilli proiretesse dar algura ooisa em troca. Entao , 

foi conprado ^oto por wto. A canpanha em todos os ter 

renos estava muito forte, enfoo se cxlou a carxeira e a 

profissao. 

Nessa epoca, o aluno qua fazia Geologia tlnha erprego ga 

rantido depois ? 

A ooisa nao era hem assim. 

Eu tenho a ler±)ranca disso em CXiro Preto. 

A ideia preliminar  Daixa qre eu falo, PelurLo 

^ e o seguinte : tinha um ceologo qua nasce 

geologo, entao tern qua dar uma chance a cbis ou tres 

de fazer Geologia. £ rnuito mais natural encontrar urr 

bom geologo no rreio do carpo, que pega na terra e esta 

levando um bichinho ate la, do que o sujeito da cidafo 

que vive so na escola. Entao,era necessario, para cue 

esses"andassem bem, que se ciesse bolsas.Entio, se cria 

•riam bolsas que nao fossem suficientemente granoes para 

ser profissao e nem bastanteCi pequenas peira nao ser con 

vidatives. So nao daraamos bolsas no Rio de Janeiro, por 

que era um oonvite a ncs muito grande, que scmos do Pic 

de Janeiro. 



Pelo qus eu sex de alguns ranros cientxfiaos, no RLo 62 

Janeiro e em Sao Paulo, um caso especial a Universidace 

de Sao Paulo a parti r de 1934, entre 30 e 34, a falta da 

Ihiversidade verdadeara foi svprida por entidades para 

- universitarias, rrais govemamentais , por e>Enplo, em 

Agronomia, o Instituto Agronorcico de Canpinas foi rrais 

inportante que qualqutrr ... 

Muito mais iirportante, sem duvida . 

lieiversidace ou escola com ciencdas basicas ou dencia 

agraria. No Pro, a Faculdade fracassou. 

E^um bocadinho antes. A Faculdade de Filosofia que se le 

va para Sao Paulo nao e a P^culdade de Filosofia, e a 

Faculdade de Ciencias da Universidade do Dfstxlto Fece 

ral. Esta ccrregou tao bem ou irelhor do que a de Sao Fau 

lo.Se Sao Paulo   

FINAL DA FITA 2-B 

Voce bota aqui, a prirreira chuva leva tudo, nao deixa 

nem airostra. Entao, una \ez fui ao Jardrm Eotanroo, nao 

sei em que ano, 00m a turrra toda de agronorros que tinha 

la. Fizemos mas excursoes, porque o Mlnrsteilo da A.crc_ 

cultura e dos agronorros, entao nao podiam admitir que o 

pessoal da produpao mineral venha aqui. Nesse temjxi, eu 
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trabalhava no Service c3a Produjao Mineral e nos to das 

y\JLx-JL Wx! CV. 
nos aqui na Escola Nacional de AgxDncnda,de hh 

neira qne eu sabia do conportanentx) da AgxDncnd.a.Agora, 

a gente da UrLversidade do Cdstrito Federal tinlia elenon 

tos otiiros e elementos pessuros. PrLmeiro, \oae nao pode 

torrvar o nedio por bora, nao tem senticb, ims a Faculdade 

de dencias foi esoolhida para ntLia por um sujeito talen 

toso para chuchu  

Qvevn ? 

Ee nunta forcpa . Amsio Tei>Eira, bora, e>2oepcional,xnclu 

sxve foi caluniado por todo pessoal iretidD nissojfoi cha 

nedo de comunista e ele nao tinha nada de oornunista, era 

dexrocrata ate a raiz dos csbelos. Eu sei disso tudo por 

qua na Associaqao Brasileira de Eduoaqao tinha um gnpo 

ciaaiaado de oomunistas e o gnpo dos catollcos. Quem nao 

era catolico, era comunista . Por e>Emplo, a inra do 

Alvaro Alberto, que era otirra, era do gnpo dos que nao 

batiam palras para as A Laura Jaoobina Lacorrbe 

llderava os catolioos. 

A inra do Alvaro^er^do gnpo ? 

Cbrmnista. El a era comunista, mas inteligente, uraa educa 

dora fbrmida\el.Era uma epoca era que comunista tinha uma 

outra oonotagao, era no sentido da literal. 
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Qual foi o papel do Capanema, qua o Sr. disse ? 

Isso e qua eu qucria sober. 

0 Capanem e notavel num sentido, e urn sujeito muito ir.r 

tuitivo, oom pouca cultura. Tern imita tntuiqao para a 

parte de arte, oDnsegi.iiu.fazer agrele ediflcio que, quan 

da foi constrmdo, a re vista LIEE p\±>licou uita pagina 

dvpla coma sen do o ediflcio mais lindo do mundo. 

0 Ministerio de Edeicagao ? 

0 Ministerio de Educajao causou um iirpacto tremendo. Nin 

gtern aceitou aqruilo no ooireqo. Mas em rrateria cultural , 

ele tinha muitos defeitos. Eu o ccnhecia bastante, jan 

tei muitas \ezes com ele na casa daquele Tasso .... Ele 

achava que, no Erasil, toda parte cultural tinha valor, 

a unica raiz que nao tinha valor era a portuguesa. Talve z 

seja por essa razao que estou escrevendo esse livro so 

bre outras raizes. Eu nao tenho nada contra portugees , 

mas a parte cultural foi muito pequena. 

Para nao dizer, inexistente. 

Nao e qua seja refratario, em todo mundo e a mesma coisa 

Quando o aventureiro portugues, daquela Escola de S_a 

gres, que na epoca era a melhor ooisa do mundo  
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A gue o Sr. atxibui a exidlngao da Faculdads ds Ciendas? 

Nao tem a irenor justificativa, acabou-se ds repents. Eu 

posso falar porqre eu era das duas. Era^Ss Distxito Ffe 

cferal, passei para Ifecional, irais caiu assin; de cabeca . 

Mas o que qua Capanema fez ? 

Mandou acabar por decreto. 

Mas nao foi porque, em 1937 Pedro Ernesto foi destitul 

do da Prefeitura e ele e qus foi o grande incentivador da 

Ehiversidade do Distrito Federal . 

Ele nao tinha nada, foi ciune. Ele quis criar ma Univer 

sidade conpleta, ele a^undou e resolveu acabar com a ou 

tra, porque estava fazendo durre. lira era tempo livre , 

escolhia os professores com con tra to, eram contra tados po 

um ou ctois anos, dois anos pareoe, enquanto qua a outra, 

o sujeito ia la e Era coiro o sujeito que botou a 

estrada de ferro e ficou so com a estagao inicial, sem o 

fim da linha. 

Isso foi em 1937 ? 

Poi em 1937. 
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Quer dizer, isso coincide com a lei da desacurmlagao ? 

Nao. 

Coincide, foi em 1937. 

Este e o ano da desacuraulagao tairbem, que afastou o pes 

soal da Universidade. 

J-tis ja existia Universidade do Brasil nessa epoca ? 

Kaquela cfesacumulagao, existia. Tan to que eu estcu  

A Universidade do Brasil crlou a Faculdade Nacional. Era 

Esoola Politecnica do Rio de Janeiro, depois Esoola Ka 

cional de Engenhari a e temLnou a Nacional muito recente 

rrente. 

Por oieirplo, no caso de GeociendLa ao se integrar na Uni 

versidade. Qrer dizer, ao longo do periodo Capanema, ti 

rando a falha da extingao da thiversidade do Distrito Fe 

deral , ao longo do periodo do Estado Novo, a Universida 

de prosperou , piorou ou melhorou ? 

A minha iirpressao, coiro inpressao nao comensuravel, pio 

rou pela democratizagao, quer dizer, educar gente educe 

da e nruito facil, urn sujeito, que tern talento, estudar 

Engonharia e e>±reramente fadl; agora, pegar um sujeito 
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do povo e fazer um medico, enganheiro, geologo dele, e 

realmente dificil. 0 rbnrann se lenbra, uma ocasiao la 

um dos alunos oa nossa escola de Geologia pcdiu bolsa pa 

ra nao pa gar iinuidade . A anuidade era de triata oontos . 

Eu fui vendo por al dais contos e tanto por ires.Entao , 

peguei os processes e oomecei a e>zunLnar: fuiano de tal, 

pal estiva dor, rree manicure, tudo assim. Entao, uma co^ 

sa que eu nao tinha conseguido en tender, que o ensino 

vLnha caindo todos 03 anos, aluno e professor, mas score 

tudo o aluno que nao aprendia. Primsiro ele dava uith ex 

pllcaqao que era cinema, era radio, era baile, essas cci 

sas todas, mas oapois estava corcecando isso e acabei ver. 

do que nao era. Eu me recordo do que me ocorreu em 19 , 

ire us pals deram uma festa muito grande para a classe, ccm 

baile, com orouestra, aquelas coisas todas. Nao tinha 

ura colega meu que soubesse dangar, quer dizer,todos estu 

davara. Entao, eu tambem nao sabia ( risos ). 

Acho qiE e uma questao de prioridade, danga ainda ere 

muito importante naquele tempo. 

Eu sei que a damocratizagao exigiu isso e a democratize 
•i— 

gao e ne cess aria. Eu nao irra a favor do elitismo. 

A base da industria primaria e second aria sao os   

Por exemplo, a Australia e um pals elitista.FOi cente r.c 

Ihor da Inglaterra, fecharam eis portas para todo 0 mux 



do. Chegaram la dois ou tres chineses e agora esta cheic 

dales. Voce nao sentiu o navel do padrao cxdho e feitx 

no Brasil, voce nao sentiu ? 

Naor eles tein uma base, urra elite raravilha. Agora,o aus 

tralrano medio e grcsso a beca. 

Voce esta de brincadeira. 

Muita secura. Fizeram agusla Oposia House, com dificulcads, 

a iraioria era contra gastar dinheiro sem ter porqu2,6asa 

de espetaculo para opera , que barbaridacfe 1 1 

Fur assistir la umas oonstrupoes, as estradas, aqrela coi 

sa toda. Era outro padrao, a estrada toda de ooncreto ar 

mado, um con ere to anrado dessa altnra, toda de ferro. A 

qua voce ve alguma com ferro ? Una estrada de rodagem a 

qui e feita para durar ? Aqui eles fa2em para ... 

Isto e outro probleira. 

A estrada dura dois anos. 

No Departanento de Produqao Mineral nao funcionou,de cer 

to modo, um centro, um laboratorio de pesquisa ? 

£, hou\e. 
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lira instituigao un^rsitana ccrro centro de forma^ao..? 

Era a umca cnc3e se formavayporqua essa tunra qua estu 

dou em Ouro Pre to se formou^de fato^no Servico Gsologico 

e. MLneralogicD , que eles nao tinham mais o suficiente err, 

Ouro Pre to. 

Sao duas coisas : 0 Serviqo Geologico e MLneral5gicx) e 

depots o Departamento da Producao Mineral. 

O Departairento sucedeu o servico. 

Ouro Pre to te\e uma epoca de muito trabalho jmuita publi 

catpao, depois e que foi dimmuindo, diminuindo e acabou. 

O Departairento foi inagurado em que ano ? 

Em 33. 

Agora, o Laboratorio de Pesquisa do Departairento foi crl 

ado em 40 ? 

Ifesma coisa, 33, era urn laboratorio de analises geologi- 

cas. 

Laboratorio de Produqao Mineral, re lenbro bem. 
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Em Ouro Pre to, quando se criou o Departamento da Produ 

- /" 
qao Mineral, que indicou o Fleury da Rocha, da Escola ds 

MLnas de Ouro Pre to, ao Juarez Tavorajfui eu.Ele naoo qo 

nheda. 

0 Codigo de Minas nao favoreceu de algum nodo o deoemcl 

vimento da Cienda ? 

Muito. Eu sou o suspeito, porque fui eu que fiz o oodigc, 

mas desenvol\eu a mineraqaosou do zero para outra e 

tapa. 

Favoreceu a raineraqao, mas Peludo esta perguntando se 

favoreceu o desenvolvimento da dencia ? 

Favoreceu indiretarrente . Quer dizer, ninguem queria en 

plorar mina porque nao tinha capital, ^quilo criou urri 

sis terra, tan to que as rrdneraqoes fbram feitas naqrela 

epoca. Criou um mercado para a Geologia. 

Exato, justarrente nib foi criado um mercado especrfioo 

para o enganhdro da minas, enquanto ja existia espedf-L 

camente o engenheiro da minas. Uma das razoes da oposi_ 

qao centra a Geologia e que parte daquele mercado ia ser 

aberbo aos geologos. Entao, os engenhdros de minas con 

oordaram em que se criasse o curso de Geologia desde qua 

nao se modificasse o codigo de Minas, ou seja, nao se 

abrisse ao geo logo nenhuma fadlidade ou chance de terur, 

mercado cativo em termos de profissao. 



O senhor participou da ele^boragoo da oodigo da MLnas , 

£il ja estava introduzida ess a restri^ao aos geologos ? 

0 oodigo ds minas e em 34, os geologos em 57. 

Quar dizer, ooiro profissicnal legeilrTEnte regelairentado . 

N5s fazlairos questao qua tivesse a carreira da ceologo . 

Minha prlmsira ejperienda de Esoola de Eiigenharla, quar; 

do eu quis fazer ds todo aluno urn qaologo e nSo oonse 

gui, porqus nestes quarenta anos eu so fiz o Portocarre 

ro que dtei e qua fez Materratica, cs outros ficavaz! CC' 

no assistentes, rras sentiam-se tio rral qua saiam e os 

que ficaram sao analfabetos ate hoje. 

Assim o senhor pods oontar nos dsctos o da geolo 

gos qua ^areceram nesses anos qua trabalhiou la ? 

Definiqao : gsologo e o que trabalha com Geologia ou 

o qua faz Geologia, que e um pouoo diferente.Vou e:-pla_ 

car para vooe a razao porque os geologos tem que ficar 

independentes, e porque eu fiquei ccn\enddo de que c 

enganheiro de irdnas e um engenheiro, is to e, e o opostc 

do goologo. Qus tem raciodnio georretrioo e utiliza mais 

calculo nao poda fazer teologia e vioe-\ersa.llra exce 

qao e o sujeito fazer Geologia e um pouguinho de Encerj.^ 

ria, mas e excecao, no garal faz so Geologia. 0 case 



do Glayoon, Stina figtira, que e um sujeito exoepcianiil , 

de talento e nao afina com Geologia. Um outxo e>Enplo e 

o  

Costa Nunes ? 

Costa Nmes. 0 Costa Nunes tern uma oonpanhia de  

Quer dizer, trabalha sob re  Ele nao tern noqao do 

que seja Geologia. £ daqueles que se amarxa na terra pa 

ra fazer muralha e, de vez era qmndo, cai. 

Probabilidade. 

£ engraqado, e lira sujeito inteligente, o filho dele estu 

da Geologia. 

OBSEIMVgAD: 

A partir deste ponto, irrpossivel transcriqao com grava 

dor cassete. 
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2a. ENTREATCSTT'. - 09/12/76 

QuerextDS ter una visao geral do dssemolviirento das dl 

versas areas cientlficas. A area de Geoclencias tem, tal 

vez, uira peculiaridade, porque ela se cesemolveu muito 

irais junto as instituitpoes ds tipo aplicado, ccno o Ser 

vxqo GeolSgiao, do qus prcpriainente as uni\ersicade.l£so 

cxia uma caracterlstica, uma situaqao especial qus dife 

rencia as GeocLencias de outras areas inais estrltarrente 

acadeinicas, corro a Frsica, a Engenharla. Gostarxanos de 

oorreqar a comers a ce hoje por esse latb. 

Talvez pudessenos ccrreqar pela parte da uni\ersidade. 

Das ixd^ersidades, e>ato. 

E depois ver a parte da aplicagao. Eu nao sei se seria 

aplicaqao. Por e>srpIof o Museu Nacional hoje pertence 

a universidade, iras era independente e s5 foi .ixicorpora 

do a uni\ersicade porque estava um regiine 62 terrenotola 

dentro. 

Isto foi em que ano ? 

Foi quando Leitao da Cunha era Mmistro. Nao me recordo 

o mo. 

45, por al? 



rbi dapois do Getrulio. 0 Getulio caiu no fim da guerra, 

nao e ? 

45. Deve ter sido 46, por al. 0 senlior foi Dire tor do Mu 

seu Nadonal em certo monentD ? 

Eu fui eleito Ed. re tor qx^ndo havia una briga louca.Entao 

eu me esquivei da briga. Fui cx3n\ocado para a Ed. re tor ia 

do material belico, por causa da guerra, de maneira quo 

nmca dieguei a  

A ersrcer ? 

£, porque hou\^ eleiooes na epoca em que a Ea. Heloisa 

Torres era a ditadora do I-!useu - na epoca da ditadura,^ 

da dire tor era um ditadorzinho pequeno e ela enxertou na 

ata que um contlnuo tlnha votado. Como ela ocnseguiu fa 

zer isso ningrem entendeu. Eepois houve uma oomissao de 

inquerito, mas foi um barulho louoo, porque a turma se 

dividiu em duas. Aguilo ja era pessimD,com a divisao en 

tao fioou anulado coupletarrenbe. Eu tenho a impressao que 

ate hoje o Museu nao se reabilitou. 

O Museu era uma instituLqao mais aplicada ou irais basics? 

Era mais basica. 
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E qua tipo de relacicnaiTentD havia entxe o r-luseu e a 

universidade antes dessa crise, digciirDs;nos anos trinta, 

ou itesitd nessa epoca ? 

Tinhfim muitos dire to res do Museu ou chefes de divisao de 

Geologia e MLneralogia que eran professores tairbem da 

Esoola Mill tar. Justamente, oditd esta se oomenorando es_ 

te ires um seculo da forxratura do priireiro engenheiro de 

ndnas do Rio de Janeiro, eu estive escrevendo a ncite 

passada, estava ate oorrigindo agora, una notinha sobre 

essa efemerlde, e, se \oces tiverem teirpo, eu poderia 

ler, da uns seis ou sete irinutos. 

Perfeito. 

0 que eu nao tenho e craia para deixar ooni wees. Podia 

copia-la depois, wu passar a liirpo, porque assim da urra 

ideia muito resumida dos 156 anos de ensino da Geologia 

e da Mineralogia no Rio, quer dizer, e uma das rrais anti 

gas do Brasil, e curioso. Entao, posso ler ? 

Pode. 

Eu vou ler na Sodedade Brasileira de Geologia na seirana 

que wm ouyse nao estiwr aqui no Rio, vou pedir para o 

professor Andrade Raros que lei a. "Sensata e a observe 

qao de Otavio TiirqibLno de Souza de que a fundagao da Ace 
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demia Cientffica do Rio de Janeiro, em 1771, e o indlcio 

seguro de que havia chegado ae Brasil colonial os ecos 

da filosofia da ilustxagao. Nao era a nossa Academia ur; 

de caique da Academia de Ciendas de Lisboa, pois esta so 

fbi criada uira duzia de anos irais tarde, pela iniciati\3 

de CorningDs Vandelli. Era, sim, um anseio espontaneo e 

nativo de cultura. Todwia, corro a e>qpressaD cientlfica 

soasse mal no anbiente anorfo da coloniq^^a Academia Ci 

transfornou-se, em 1755, em Sociedade Literaria 

do Rio de Janeiro. Continua, entretanto, a interessar-se 

pelas guestoes cientificas, ccno a energia oeotermica ; 

o fogo central ; o eclipse total da lua de 03/02/1787 no 

Rio ; a extragao do aloool da raiz da sape , etc... 

Vicente Coelho de Seabra Silva Teles, natural de Conge 

nhas do Canpo, gue foi eleito siiastituto de Mineralogia 

na Lhiversidade de Coinbra, edita o seu "Elementos de 

QuImiGa". Essa publicagao, de 1787, da notlcia dac: pe 

oras preciosas brasileiras e de suas mLnas. Transferincc 

estrategicairente, em 1807, a corte de Lisboa para o RLc 

de Janeiro, o Principe Fegente arrasta consigo uma are 

gem benfazeja. Entre os tesouros que carrega para o Bra 

sil esta a Colegao MLneralogica da Papt Von Oheim, pro 

fessor na "veliia academia de Freyberg. Essa colegao, clas 

sificada e descrlta em livro por Abraham Gottlob Kemer, 

o fundador da Geociencla na Aleroanha, era tao notaveique 
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estava inclulda na llsta das preciosidadas qua Nopoleao 

incunbe o general Junot da cxanfiscar.A coleqao e guard:, 

da no Rio, na Casa do Trem, na Ponta do Calabouqo. Para 

oonserva-lc^o Ministro da Guerra. D. Fbdrigo de Souza 

Ooutinho, transfere, em 1810, de Lisboa para o Rio, o 

Sargento-mor, Barao Guilherme Luiz Vcn Esdi\'Aage, qre pas 

sa a di rigir o Gabinete lineral5gico sob as ordens do 

Tenente-General Napion, iras e enviado, em 1811, pelo ccn 

de de Linheires , a fazer uma viagem. irineraldgica a C£pi_ 

tania de linas Gerais e acaba ficando por la durante 11 

anos. 

Na Acadsmia Real llilitar, criada pela Carta Regia de 04 

de dezeirbro de 1810, ensinam Mineralogia, sucessivamente, 

Frei Jose da Costa Azevedo, Joao da Silveira Caldeira , 

Frei Custodio Alves Serrao, Frederico Lecpoldo Cesar Bur 

laircquL e Guilherme Schuch, barao ce Capanema, figuras to 

das muito ilustres e que oolaboraram com o Kuseu Iirpera 

al. Com e>3oeqao do Brigadei.ro Burlaragui, os demais gra^ 

duareim-Ee na Europa. Alguns deles foram alunos do Abace 

Hamy, em Paris. Ouando a Acaderria e desdcbrada,em 1858 , 

Capaneira passa a nova Escola Central, e tern sob sua re^ 

ponsabilidade os cursos de Engenharia Civil e deCiencias 

Naturals. Pela reforma de 1860 , o curso de Engenharia 

Civil e feito em cinoo anos. No curso basico, havia a 

cadeira de lineralogia e Geologia e no curso srplcircn 

tar, a de Ibntanhlstica e lietalurgia. Na reforma de 18C2, 

o curso e es ten dido para seis anos. A cadaira de Minera 
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logxa fica na quinta serle e a da Mantanhlstica e stpri 

ira-da. Com a radical reestrutura?^ da 1874 , do preclaro 

estadista Visconde do Rio Branoo, os cursos nili-^res 

xsolam-se na Escola Mlitar e os civis na Esoola Politec 

mca, so entao inteirairEnte desndlitarizados. 

Para qua o Brasil pudssse aoonpanhar a revoluqio cdentl 

fica, tecnologica e industrial criaii^se na Polltecnica 

seis cursos : 

19) de Ciencias Flsicas e Naturals; 

29) da Ciencias Fisicas e r^teiraticas ; 

39) de Engenheiros e Geografos ; 

49) de Engenheiros Civis ; 

59) de Engenheiros de Kinas ; 

69) de Artes e I^nufaturas. 

* c - 

No curso Geral oomum ledonava-se noqSes gerais de Mine 

logia; nos cursos de Engenharia de Mnas/as caceiras de 

Mineralogia, Geologia e da Ejploraqao de Minas e Waqul 

nas Aplicadas nas Mnas. A Esoola possuda 26 catedratd 

cos, 10 substitutes, oito professores de Dssenho e dois 

professores contratacos na Franca. 

Em dezeirbro de 1876, ha um seculo portanto, graduava-se 

na Esoola Politecnica o prireixo engenheiro de MLnas dl 

UNICAMP 

arquivo cle 
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ploireido no Brasil, Manual Tinotheo eta Costa, qua serla 

professor catecratico da Eaplor^So cfe Minas. 

Entro outxos engenhelros da Minas fornadas na Politecni- 

ca, lenbraxemos: OUveira tiurtinho (1878); Paulo de Fron 

tin (1879); A.J. Pansphino , Joio Pianhis Earreto (1882); 

IteijEdra Piandes , Oorreia Costa e Stalislau Bousguat. 

Francisco da Paula Oliveira gradua-se na resra Escola 

ooro engenheiro t^sografo, em 1875, e, aproveltantb as 

tolsas cfe estuoo ofereddas pela Escola da Minas de Ouro 

Preto, fundada em. 1876, para all se transfere e oonclui 

o curso en 1878. 

Tto ser conenorado, en 1924, o cir^ntanario da EscolaPo 

litecnica do Rio de Janeiro, o diretor Paulo & Frotin , 

xeleirbra gue a nossa Escola e o raao troncal da Acadenia 

Mil tar, fundada a 04 de dezertbro de 1810, per D.Joio VI, 

a qual e, por sua ^z, orimda da criagSo, pelo tonge de 

  ' ^ Escola- Politecnica de Paria, en 1795. 

A Proporcao entre o nGnero de engenheiro da limas e de 

engenheiro civis fonrados na Politecnica e de urn para 

20 e ate'para 50. 

Con o ad^to da Rep&lica, a Politecnica e vxtina da re 

forma retroativa de 22 de noveirfaro cfe 1890,do f-iLnistro 

de Instrugao, Ifenente-Coronel Benjamin Constant Botelhe 

"qwiAonS [ 

3JD0VMJ0BA ; 
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cte Ifegalhoes, qua reduz os seis cursos paxa dDis;o de 

Engenhaxia Civil, para onde afluL a quose totalidade oos 

alunosi e o de Engenhaxia Industxlal. 0 curso de Ilinas e 

extinto. 

Em 1958, o Ministxo Clovis Salgado cria o curso de Geolo 

gLa da Rio de Janeiro subordinado^oonD os de Sao Paulo , 

Porto Alegre, Ouro Preto e Recife, a Canpanha de Forira 

qao da Geologas. 0 curso ganha a categaria de Esoala Na 

cional de. Geologia. e, pela reforrra Muniz de Axacao,e in 

oorporado ao Instituto de GeociencLa da Universidade Fe 

deral da Rio de Janeiro.De 1961 a 1976, formarairt-se ne£ 

sa Universidade mais de 370 geologos, iras o cue o Rio 

de Janeiro tern a orgulhar-se e que o ensino da Mineralo 

gia e Geologia esta oorreiroranda 166 anos". 

Quer dizer que fbi no Rio de Janeiro que se desenvolveu 

a priireira linha ce ensino de Mineralogia e Geologia.Ate 

1858 era na Escola Mill tar e ate 1874 na Escola Central, 

mas a prcpria Escola Central era militarizada.Entao, to 

das os engenheiros civis, inclusive os que faziam Geolo 

gia e line rag oo, eram fonracbs peleis Escolas Mi li tares , 

nao haven do fonragao de engenheiros civis. So oom a re 

form do Visocnde do Rio Branoo, em 1874, e que vieram 

cursos civis autcnoinos. 

Esta era era forrracao de profissicnais ? 
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O.L, - 

S.S. - 

O.L. - 

S.S. - 

O.L. - 

S.S. - 

O.L. - 

PxDfissionais, 

Ndo havia forr^So ds pesquisacbres ? 

NSo. Com o cuxso de 1874 e qua se cfeu c u'tulo de bacfe 

rel em Ciencias Fisicas e Naturals. 

Isao iirplicsva em qua oonteudo cte Informqio para eles ? 

O.L. - Em wr as serem dr.oo anos eram guatro-^ulvalentei as 

faculdades de Filosofia. 

- Filosofia ? 

0*L- " e- ^rmavam flsioos, astrenonos, etc. 

s-s- ~ Certo. 

MirLtos geologos. 

Eu oanhejo pouoos dados cte oontauto, ^ Eei qU3 havi£ 

un, debate no seculo XIX, entre varias correntos da Gaolo 

gia. Havia uma oorxente Plutonista e urra  

Bom, isso era mundial . 

S.S. - Mundial ? 
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A corrente alerra era lioerada pelo Abraheun Gottlcb her 

ner, qua foi o fundador da Mineralogia e da Geologia ale 

rrees. Agora, o Werner, cono tooo alerrao, era irmto rigi 

do. Ele verifioou quefna Aleiranha, no Vale do Reno, as 

canadas de Beisalto estavam interestratificadas com os A 

renitos e conclui que se o Arenito e sediinDntar,o Basal 

to, que esta no neio , tant>ein e sedijientar, nao perce 

ben do que o Basal to havia penetrado, Enquanto qua na In 

glaterra, oomo o Basal to oortava as rochas sediiren tares, 

forrrando os diques, foi facil aos geologos ingleses afir 

rrarem que o Basalto era una rocha ignea. A escola Pluto 

nista eia oposiqao a escx^la ^tonlsta. 

Ifetonista. 

Durante um seculo essas duais escolas se defrontaranu 

/ 

Esse debate no Brasil tinha alguna repercussao ? Tiniia 

gente trabalhando nesse cairpo ? 

Chegou, porque o Eschwege foi o principal na Geologia ce 

1810 ate 1821. 

E era da esoola alerna ? 

Era da escola alera. 
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Certo. 

Porq®, na epcca da Rag&cia ^ D.Pedro ^ esteve 

™ outro geolocp famasfssinD . Chan-ava-se itetius. 

Von Martius. 

O.L. - 

S.S. - 

O.L. - 

S.S. - 

O.L. - 

tes ele era tio faroso oono botanico, gUB a ofc 

nubilou por ooroieto a Gaoiogla e a Mmeralogia. 

A propria forracSo co Jose Eonifacio era ale.™ tarbem ? 

E mis ODnpleta. Ele rore5ou a esta^ no ^ ^ Janeiro 

com ua padre farpso, qu5 esg^ 0 nom5 ^ repente_ ^ 

conpletar sees estudos fol para Msboa, fez o OTSo & 

Coirbra e percorreu a Eurcpa durante dez anos. Prlreiro 

foi a Paris, estadou no Museu de mstoria Natural de Pa 

ris chairaoo  
   deP0:LS para Freyberg na Alerra 

nha; Suacla e Italia. Ele peTOrreu os varlos parses " 

Participando das virias escx^las. 

E>ato. 

Tteve uma larguaza rnulto naior, parque nSo tlnha esto 

cto so na Alenanha. Ouando'Wttente Geral das Hinas I 

tetalurcaa do Paino de Portugal, ttouze da Aleranha os 

quatro faros os enc>enheiros cb rrinnc- r-r j uiuxros oe iron as que eran o Eschv.oco, 

0 ^ da urra inlbi^ conpleta o neg6cio da falar. 
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Ve se esqusoc is so. 

Vamloagem e reals dois outros, quo txabalharare corn ele 

em Geologia e IS-talurgia. 0 Jose Bcnifacio seirpre ficou 

reuito tenpo em picuinhas com os cbis lafos.Eschwege quaa 

do esteve eiqui no Brasil foi o diabo, quis ficar no RLo 

para bajular a Corte. Etepois foi mandadD por Linhares a 

limas para fazer um panorama mineralogioo; funda a mine 

ra?So da Mina da Passagem e ma ferraria em Conqonhas co 

Canpo, mas seirpre briganoo com os brasileiros. O In ten 

dente Carrara, qua se fonnou na Europa junto com Jose Ec 

nifacio e que^aconpanhou naquela ejoursao ce dez anos 

fmdou a siderurgica perto de Conceicao, oomo se charra 

va ? Quis construir grandes alto fbmos nas nascentes da 

RLo Doce, mas nao te\e recursos suficientes e o Eschwege 

fez as maiores picuinhas possiveis contra o IntendenteCa 

mara. 0 Eschwege nao quis lecaonar, preferiu ficar na 

ftiineraqao quando vinna ao Rio, era so para bajular 

a princesa Lecpoldina. Quando D.Joao VI voltou para Por 

tugal, ele quis acoirpanha-lo. Era um sujeito realrrente ir. 

port ante oomo geologo, engenheiro de minas e geografo , 

mas pareoe que o carater era muito a desejar. 

No periodo mars recente, o qua aocnteceu com a Geolooia? 

Eu gostaria qua perguntasse bem. 
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- .uaar. .a giE ^ ^ ^ & ^ 

-ro, ^ e^plo, ^ 0 ^ qte ^ ," 

ronwiBanos, no tmomso Costa, na UnivErsiaads, etc  

Essa fase node ma. 

tentou fszpT* 

^ ™ rodifiaafSo no ensino, na Po 
liteoiica, etc. - 

no passado hom^a. o grande none de Geologia do seoj 

° passado tot o BanEo d, Capan^, 0 GullJlenE ^ " 

Ele era filho cto  Ka 
214:3 0 Pmrelro none cb pal 

^ veto oono blbUotecano e consera<tor dn ^ 

9ao Plineralogica da Prlnoesa ^idina. tepol3 £oi " 

ra Ouro Preto nontar nrra fabrica cb ferro „ 

_ . erro, que realnente 
nontada pelo Eschwega e qua foi ^ i - ■ 

e ^ ioi a gloria, coito tulo 
gxje o Eschwege fez nip. ec 

Ele se apaiojonou tanto pelo Brasl. 

^ dDn!,tiro ^ ^ en^nheiros bras.- 
leiros se aperfei.oare™ no estrangeiro e n-^u 0 fiUl.~ 

9Ue era f0rmacb ^ ^tral- cortpletar o curso & 
ttaas em Vlena. Ccpanenb foi diretor do Megrafo e real 

^cte notavel oono ^ologo, 0 seu trabalho mais f^ 

fcr a ccntradi^io da Iborla de Glada^ ^ Agassi2.Agas 

s s fez em su:esso ^ ^ j 

dias na base dos Albpc - 
Mpes Sao oe ongem glacial e quo tinha 

havido ima fase, na epoca qmtemaria em 
M^u-morxa, em qm q gsio jj- 
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vadiu desoe a Escandinavia ate a Sui^a, pegando toda a 

Aleiranha. Depots foi para cs Estados Unidos e ooncluiu 

que tarbem na Anerica do Korte tudo foi coberto pelo gc- 

lo, quer dizer , foi quern re\elou a grande Glaciagao Qua 

temaria. Fez tan to sucesso que o inperador D.Pedro II , 

apos ler os seus trabaliios, convida-o para vir ao Brasil. 

Nessa epoca ele estava coiid diretor do fiuseu de Zoologia 

Coirparada de Harvard. Veio ao Brasil e ooncluiu que tudo 

aqui tarbem tinha sofrido a glaciagao. Sua ocnclusao ba 

seava-se no segiilnte ; na Tijuca, nas Fumas chainadas de 

Agassiz, ele identificou blocos enorres de granito ao 

lado de blocos pretos de urra rocha chamada Granito Preto 

da Tijuca - errbora nao tenha nada de granito - e que so 

podia estar ali trazido pelo gelo, nSo percebendo que^nu 

na encosta^os blocos se fortaram pouco rrais acirra, esoor 

regaran para o fundo do vale e que estao no meio da ar 

gila porque na deoorposigao trcpical, iruito intensa, ha 

os blocos residuaie. Quer dizer, a rocha se fendia for 

mando os blocos quadrados, nao redcndos, que iam se de 

oonpcndo nos angulos, rrais fortemente nas arestas, e de 

pois formvanr aqueles bolos ou blocos. Is to e muito fa 

cil de se observar nesta estrada para Petropolis, onde 

eles cortam com as rraquinas aqueles norros de arqila e 

de saibro e que ficam sob ran do aqueles bolos redondinhos. 

De fa to, sem urra observaqao iraior, e um pouoo diflcil , 

nas o Capanerra verifioou que era deoorrposiqao e fez urra 

conferencia notabillssirra, charada: "Deccxrposigao dos p£ 
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nedos do Brasil", oncae contradiz, por oonpleto, a teoria 

cae Agassi z. 0 professor canadense, Frederic Kartt, que 

veio para o Brasil na coirdssao de Agassiz, tairtem cor^ar 

tilhou da opiniao de Agassiz, mas oedo \erificou qua ele 

estava err ado e endossou a hipotese do Earao da Capanema 

Mas, nsssa epoca, tairbera havia outros en^nheiros mill 

tares gee foram grandes geologos, oomo Coutinho,qrE das 

cobriu as cairadas carixsnrferas da Amazcnia e foi um dos 

fundadores do Clribe de Engenharia. 

Gear dizer, sao pessoas senpre com qi^alidades iadividu 

ais. Mao ha uma esoola, nao ha urra tradiqao da trabahio? 

Alias, ate a minha geraqao, todo mundc sofre da indivi 

duallsmo. A rigor, essa fase nao individualista conega 

oom as Faculdades de Filosofia, onde ja ha gnpos espe 

cLalizados em cada setor : Astrcnoima,Geologla,Gaografia, 

Historia, tudo isso. Esses proprios qus eu falei agora , 

o Laborlau, o Amoroso Costa, etc. Eram profundamente in 

dividualistas. 

Ern seu cunaculo consta qua o Sr. participou da fundagac 

da Assodaqao Brasileira de Educaqao e que teve papel im 

portante na criacao de miversidades. 

live, muito importante, pelo seguinte : so se falava en. 

instruqao e nao em educagao. Co mo a instrucao \eio con. 
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regimes mill tares era uma coisa ragida.Primeiro era o 

seguinte : forrrava-se o medico, o bacharel e o engenhei- 

ro, conpletamente estanques , entre eles nao havia nada. 

Ora, a vida e contlnua , entao nao se pennitia.'O sujeito 

era engenheiro ferrovlario irontado sobre os trllhos. 

E a Associagao ? 

Em primeiro lugar, nao havia universidactes .Ifesiro guenoo 

foi criada a Unxversidade do Rio de Janeiro , as escoias 

nao se juntaram, ficaram corrpletainente separadas umas das 

outras. Eu fazia serpre urra brincadeira: pegava um pre 

fessor oe cetermi-nada esoola e pedia que dissesse coz no 

mes de professores das outras escoias. Nao havia ningveir. 

gue dissesse, praticanente ninguem. Ate hoje as escoias 

continuam isoladas na ilha como se fossem um arquipelaoo. 

Icurbem, a mentalidade de qrem planejou a Universidade 

foi o engenheiro Horta Barbosa. Ele nao quis fazer 

os Institute como eu propus e jogou as esoolas muito Ion 

ge e, ate hoje, nao tern transporte de uma para outra. 

Qual foi o papel da Associaqao nessa epoca ? 0 qio a As 

sociaqao fazia ? 

Ela fazia reunioes todas as semanas do Conselho Diretor 

e das Seqoes da Ensmo Superior, Ensino Secundario e Eb 

smo Profissicnal. Cada setor estudava os assuntos e dc- 
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batia em oomum. On dos assmtos principals durante mui 

tos anos e sobre a qual a Associaj^ ptblicou ate ur, 

trabalho grands com entrevistas de vSrios professores no 

taveis for a neosssidade da criagSo da uni^rsidadas; ou 

txo for a necessidade & czlax o Mmisterlo da Edaaaqio 

e ajudou a criar os cursos da extensSo universitaila.Por 

exeirplo, na Esoola Polit^cnica, qus era irais central, no 

Largo de Sio Francisoo, eu figusi encarregado desses cur 

sos e chegamos a fazer da cem a duzentas conferencias por 

ano. Ds tar da, no larga da s5o fl^ncisco, os carxos para 

vam all, a maiorla do pessoal ia cte bonda ou de onibus , 

nao ha via este atorooairento da hoje. Era ixrpressionpnts 

a frequencia, serpre o auditorio ficava •' ooxrpletanente 

cheio. Era curioso que ate gargons dos cafes iam assis 

tir psoBnenteirente as conferencias, com vontada ds ter 

xlustragoo e qus eu cdto neste trabalhinho ai sobre Pea 

demias Cientlficas ce 1771. 

1771 ? 

71. 

QuBm mais estava na Associagio nEquela epoca ? 0 sr. lem 

bra de alguns nomes ? 

Bern, o fundador da As so ci agio Brasileira da Eduoagao foi 

Heitor Lira da Silva, que tinha si do Secretario do Educa 
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<vao - A prineira foi criada no Brasil, no Rio Grande do 

Norte, no govemo de .... Fbi um grande educacbr tcmbeiri, 

Bezerra de Ifenezes, qne foi deputado a vinda inteira Ele 

® sujeito mais trar-,da Carrara, nao me reoordD 

o prirreiro noire dele, Jose Entao o Lira, que era 

formado na Escola de Engenharia, reuniu seus oolegas de 

turrra, da qual faziam parts o Airoroso Costa ;o Bacolser; 

o Lino Sa Perreira; posteriomente Ferdinand Laboriau ; 

os irrreos Osorio , sobretudo o Alvaro Osorio e a Branca 

Osorio de Alireida Fialho; U-ma do Almirante Alvaro Alber 

to ; que e uma educadora tairbem fanpsa , Anandina Alvaro 

Alberto, casada com o Siqieira i-fendonqa; o Julio Porto 

Carrero, qie introduziu a psicanalise no Brasil. Ceixa 

\er, tern uma porgao de outros, a Laura Jacobina Lacorrbe, 

o Carlos Gregorio de Carvalho. 

r 
Da Escola de Nanguinhos, havia gente tanbem ? Nao havia 

participagao de alguem ?. 

Nao. Na Associagao Brasileira de Educaqao,nao.Tinham na 

Academia de Ciencias, sobretudo um homem de uma fanalia 

francesa, notabillssimo, o Henrique Eeaurepaire de Ara 

gao. Ele tinha uma influenda muito grande scbre bodos , 

era um verdadeiro Hder. 

Estas ideias que o sr. esta nos ccntando da Associacac 

Brasileira da Educagao, na epoca, eram coisas polerricas, 

eram coisas novas, diferentes ? 
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Eram. Ilavia seirpre poleniicas. 

Havia cposiyao ? 

Havia oposiqao e muito interessante. A cposigao.... 

Oditd era o cfebate ? 

Eram rEalrrente abertos. Tudo era aberto. fios convidaya 

itds essa gente que formava urn grupo muito conservacbr 

que era chamado de catolloo em oposigao ao gnpo liberal, 

qua era chamado ce c^ornunista, ertora nio fosse.Nao acre 

dito que nenhum fosse oomunistarf. Por eienplo, o Anfsio 

Texxeira, que era urn dos mais indicados como comunista , 

ele era formado na Universidacia de Colur±)ia e o qua ele 

era e profundairente derrDcratico. Este fbi, de fa to, um 

dos rraiores educadores do Brasil. Esta grrpo era fonrado 

por pessoas de Sao Paulo e do Rio. Em Sao Paulo tinha o 

Berto Sao Lourenqo ELlho e o Psmando de Azevedo.Aqui c 

Anisio Teixeira era o grrpo principal que mexia com. ecu 

caqao. Nos nos articulavamos muito com Sao Paulo, tanto 

que toda essa cairpanha para a criacao das Faculdadss cs 

Filosofia; da Universidade; do IHnisterio da Educaqao 

foram feitas em con junto. As Faculdadss de Filosofia de 

Sao Paulo e do Rio brigaram juntas para ver qusm sala 

prureiro e nos davamos todo apoio, espicacavamos. Sac 

Paulo espicaqado pelo Rio a sair prirairo. Sib Paulo for 

criada no go\emo do Anrando de Salles 01i\'eira,que era 



113. 

urn estadista tairbem de primeirlssima classe e foi entro 

gus a sua orcanizaq:ao a um professor de Iliteiratlca. 

Iheodoro Ranos. 

Iheodoro Ramos, qua contratou um serie de professoresna 

Franca e na Italia, dal que deslanchou una faculdade de 

primira classe. 

No Rio nao aconteceu isso ? 

Aconteceu com professores estrangeiros tairbem, ms aeon 

tece que a Uni\ersidade de Sao Paulo e una universidade 

autcnorra, estadual, enquanto que no Rio e presa a buro 

cracia infinita, que oontinua ate hoje. Para mostrar o 

enperranento dessa burocracia eu posso dtar o exenplo 

dos cursos de Gsologia. Quondo o Ministro Clovis Salgado, 

em 57, criou esses cursos, prineiro ele criou una Comi^ 

sao para progranar os cursos de Geologia, para saber em 

que niveis deviam existim^ se em varies ravels, em um so, 

cte que rraneira. De modo geral no mundo, a Gsologia, ooitd 

a Botanica e a Zoologia^ eram opqoes nas Faculdades de 

CLencias, dacvam o titulo de bacharel em Geologia, bacha 
. e--m Ore, 

rel em ZoologLayou bacharel em CLencias de modo geral , 

mas|oomo chegamos muito atrasados^ eu insistia para que 

cfesse curso aubonono com um titulo profissional de mane^ 

ra que ce enprego. 0 sujeito nao ficar oono filcsofc, so 
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teoria, os astrcnoiros etc. , ax gi^ n5o tem carreira 

0 Ministro cx^icordou, enteo foi proposta, nesse torpo, a 

criagao dos priireiros quatxos cursos Geologia, Hga 

dos diretairente a Carpanha de Formagao de Ge6logos,a cha 

xrada CAGE e depois, no ano seguinte, mais dais, o do Rio 

e o da Bahxa. Mos insistxamos em ficar fora da Universi 

dade na fase de organizagio, porgie era iirpossxvel dar 

uma fexgao nova no regime burocratioo gue perTranecia.Por 

e>Enplo, nos insistirnos com o Minis tro e ele aceitou per 

fextamente bem, nao so ele como dire tor do Ensino Sipe 

rxor, o Jurandir lody, gue era aonsiderada oonservadcr , 

mas de fato era urn sujeito bastante aberto, so gus ter. 

qre ele nunca tinha sax do de MLnas e do Rio e nunca ti 

nha visitado uma Universidade estxangeira. A Geologia e 

feita no cairpo, de maneira gue sem o ensino pratico nao 

era possxvel dar Geologia. la fomar, entao, doutor.Para 

criar o curso, guer dizer, a CACE corrprou os guatro pri 

meiros onibus fabricados pela Mercedes Benc, esses ncno 

blocos, os primeiros de toda a serie. Entio, criou-se c 

curso e oorregou o trabalho de cairpo desde o priireiro anc. 

Koje em Sao Paulo temos trinta viaturas. A do Rio,depois 

que foi incorporada pela reforma Muniz de Aragao a Lhi 

ver5idade,nao tern embus, de maneira gue o curso do Rio 
♦ 
de Janeiro, gue era o mslhor do Brasil, hoje i urn dos 

piores. 

0 sr. atribui is so a burocracia gus eroerra ? 



115. 

A burocracaa. £ inacredita\el o qua a burocracia poda fa 

zer/ dizer, nao distinqiiqo born do xruim. 

VoltBndo a Associagao, o sr. tinha faladb qi£ havia um 

gnpo catolico qua se opunha  

Mas isso era porqua a oorrente conservadara 

^penas a Laura Jaoobina Lacoixe, o gnpo dalqera muito 

catolico, alias e ate hoje, mas era um catolicisrTD abso 

lutairente normal, nao era nada e>agerado. E de coraunista 

tanbem nao tinha nada, apenas era liberal, rras seirpre 

no Brasil, em todos os tenpos, os liberals ficaram entre 

a cruz e a caldeirinha, culpados dos dois lados.Continua 

ate hoje. 

0 sr. falou que os irrrios Osorlo partidparam tanbem da 

Associagao. Eles nao eram ligados a I'anguinlios ? 

O Miguel Osorlo era ligado a Manguinhos, nos o Mignelera 

o que mexia nenos na Associagao Brasileira de Educagao 

porque senpre ele ocserwu que: ^bois fizerara a Associa 

9ao Brasileira de Educagio no tipo francos, rros a nente 

lidade brasileira nao aguenta esse nlvel.Daqm a poucos 

anos, voces largam. Isso agui vai cair na nao da iredio 

cridade". E, de fa to, anos depois quase que desaparcceu 

a Associagao Brasileira de Educacao. De vez em quando tem 
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um ou outro que puxa para dlante. Agora nesse rrorrento, 

tem o Eenjamim Aldaguia, sujeito de prinaira classe, que 

esta puxando. 

A Associaqao cx^ntinua existindo ? 

Mas a Associaqao Brasilelra de Educagao tinha um presti 

gio tremervdo ! 

Ah ! Contin.ua funcionando a Associaqao ? 

Continua. Boje funciona na Fundaqao . 

£ ? Eu nao sabia disto. 

Ccmo e que foi dentro da Associaqao a cxiaqao da Univer 

sidade do Distrito Federal ? 

Ela nao era dentro dela, quer dizer, ela fazia o bloco 

da onda, Ela mandava as noticias para os jomals, fazie 

conferencias e reunioes que eram abertas. 

Esse movimento geral foi por parte de algum dos irembros 

da Associaqao, quer dlzer, foi ideia de um marbro da As 

sociaqao ? 

Era praticamente ideia de todos e aproveitando o ambien 

te. Por exanplo, no caso da Universidade do Distrito Fe 

deral, eu acho que foi o Anlsio Teixeira o principal , 
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nao foi ? Eu adio que foi. Dcpois veio co.td Fteitor, o 

Afonso Penna Junior e oomo diretDr da Esoola de Ciencias, 

0 Roberto Marinho oa Azevedo, que era professor da Esco 

la de Engenharia. Esse gnpo da Polltecnica de atua 

cao. Tal\^z o Hder deles todos, o rals atuante, foi Fer 

dinand Laboriau, que raorreu naqrele desastre de Santos 

Dunont oom o "Itbias fbscoso. 0 Tcbias Moscoso era outro 

que tarbem era muito atrante, era dire tor da Esoola de 

Engenharia. 

E ele participou tanbem da Associaqao ? 

Participou. 

0 Tobias Pbsooso ? 

£. 

0 sr. disse que o anbiente proporciona a criacao da Um 

versidade do Distrito Ibderal. Que anbiente e este? Cono 

efervescia na epoca ? 

Por exenplo, nao sei se se charrava Seqao ou Divisao do 

Ensino Superior na Associaqao Brasileira de Educa9ao,n6s 

nos reunranos para discutir todos os probleiras.Esse te 

partanento conudcava todos que pudesseir. car um palpite . 
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Entio fazia-se lira cnda no rtBsno sontido. A ABE ela cria 

va um anbiente catalizador, claranonte catalizador, cor 

qua nao era A ou ds B . 

Estes dois giopos participarain da crlagao da Lniversida- 

da ? 

Participarain, 

A nossa perganta  

A gente discordava nas discussoes, rras eramos rruito ami 

gos. firaiiDs da fato. Duas mulheres que brlgavEiin,qua eram 

a 6 a Laura Lacorrbe. Todcis duas eram excelentes,ex 

celentes mesiiD. 

A nossa duvada e um pouco assim : porqua isso ocorxe nes 

sa epoca e nao ooorre antes, nem depois ? 0 qua que ha 

via naquela epoca qua permitia isso ? 

Inclusive a Assodagao ja vem desda 20 lutando, tocb mar. 

do se organizando, porbue que floresoe, naguale morrento, 

• Sao Paulo e Rio ? 

O negocdo quando chega a   

Pois e, as vezes as coisas nao tern explicagao . 
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O.L. - Nao. Ee\e-se procurar. PrineirD, a comunica^ao nois facil 

do Rio para Sao Paulo, com os trens irais rcpidos, nelho 

res. Eu ne recordo quando dirigi os cursos de extensao j_ 

niversitaria da Uoiversidade, agui na Escola Politecnica, 

na Universidads do Bxrasil, eu trou>E os nelhores eleiren 

tos de Sao Paulo, de todas as Escolas. Ibdos eles vinhar. 

ccm prazer, era uma necessidade, porque o Rio era o ceo 

tro do Brasil de fato e Sao Paulo tomando-se uma poteo 

cia. Os re Ho res professores de Sao Paulo vieram con 

um prazer imenso e ainda mais, nos nao pagavairos penra 

nencia, nem coisa nenhum, so pronetiamos fazer bastante 

anuncLo para o auditorio ficar cheio. E oorregou a burc 

crada. A Unl\ersidada exigiu que o prograrra fosse aprc 

vado com antecedencia pelo Conselho Universitario.Entao, 

nao foi possi\el fazer. Eu parei, acabou a extensao uni 

versitaria. Eu nao podui exigir que esse pessoal cbede 

oesse a uma regra rrgida e tal, tal, se nib se pagava 

coisa nenhuma, nao tinha um tostao de recurso para pc 

der fazer isso. Agora, funcionou que era una rraravilha e 

a Universidade do Distrito Federal, naquela epoca, fun 

cionou tairbem que era una mravilha sem recursos. 

N.X. - pu ia perguntar isso ao sr. oomo e que foi o funcionamen 

to da Universidade ? 

O.L. Os diretcres de esoola tiveram a liberdade de oonvicar.... ^ 

depois o linistro Capaneira, nao era o Capanema da Escola 
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Central, quis fazer a Faculdade Kacicnal cb Filosofia e 

fednou a outra. Caiu assim. 

Fechou siirplesirente ? 

Deeretou ? 

Eu sei que acabou. Da UDF, passei para a Nacional. 

Fes essa passagem cos professores foi autoiratica ? 

. 

Oomo foi isso tuco ? 

Mao. Foram sendo nomeados. Eu ire recordo que um dia o 

Leitao da Cunha ire telefonou: "se -voce nao vier tomarpos 

se aqvd hoje, vou Ihe puxar pelas orelha^'. "Mas posse 

de que ?" "Professor de Geologia da Faculdade de Filoso 

fia 

Por essa epoca tanbem havia urra Universidade Tecnica no 

Brasil ? 

Una Esoola cb Enqanharia que ficou um periodo muito cur 

to, nao chegou a funcionar. Era para transformar a Esqo 

la cb Engenharia em Universidade Tecnica, mas nao  

Que unia, inclusive, com a Esoola de Mrnas cb Ouro Pre 

to ? Mao Havia urra coisa assim ? 
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Depois ha una fase seguinte que a E^cola de Minas de Ou 

ro Pre to fa.cou etbordinada a LhiversidadB Federal do Ric 

de Janeiro. 

thiversidade do Brasil. 

liiiversidade do Brasil. 

Nessa epoca, a liiiversidade l^cnica estaria ligada a Uni 

versidade de Minas, a Escnla ds MLnas ? 

Nao, a Unixersidade Tecndca foi bem antes .A Uni versidade 

de Ouro Pre to, a Escola de Minas, fbi o seguinte; ela foi 

seirpre federal e estava^originarianente, ligada ao Mini£ 

terio de Agricultura, o setor de GeologLa estava no Ml 

risterio de Agricultura. E assim teve muitas dificuldads 

la em Ouro Pre to, porque elo, se fundou pouoo antes da ca 

pital ter mudado de Ouro Preto para Belo Horizonte, se 

mudou em 1896. 0 ministro Capanerra achou qua, para aunen 

tar/podia oolocar na Universidade do Brasil. A Universi_ 

dade do Brasil foi criaqao dele, entao deu o noire a 

todas de Escolas Nadonais. Quis, tairbem, que ficasse 

Escola Nacional de Minas e Matalurgia, entao subordinou 

ao Rio de Janeiro, como hoje Sao Paulo, a UniversidadeEs 

tadual de Sao Paulo, tern ura porqao de carrpus em varies 

lugares, escolas estaduais e escolas federals, cono o 

Rib Grande do Sul tairbem tem a Escola Bsderal de Santa 



122. 

Maria da Boca do I-iante. Agora, de modo g3ral,havia pou 

ca filosofia nesses trabalhos irdmsteriais. 0 Capaneira, 

qua era profundanente intellgente, quis fazer urra sists. 

matica, iras um bocadinho, digarros, nao sei propriamante, 

teorica. Se tivesse uma teoria, nao e ? Mas nao. 

Quain e a granda cabeqa dessas refonras, era o Capanem 

ou era o Francisco Cairpos, nessa epoca ? 

A catena era o Caxpos. 

Era o Cairpos inclusive nessa area educacional tanberr, ? 

£. Agora, o Cairpos tinha talento deirais e faltava o res 

to. Ele fazia. Eu interpelei varias vezes o Chico Cairpcs 

da refonta cue ele tinha feito e ele proprlo tinha des 

iranchado. Ele dizia^oom todo o dnisitD^que nao tinha im 

portancia. For que que ele, em relagao eo ensino religio 

so, dizia Coiro e que ele, sendo coirpletamente ateu 

aceitou o ensino religioso, iras nao tem a norior inpcr 

tancia, coisas assim. Agora, talento de iradiucar, de rra 

diucar mesno. A reforrra laqui do Pao de Janeiro, do Chrcc 

Cairpos, chairava de Chico taxas, poxque ele criou as ta 

xas, una ooisa ate muito interessante. Ele achava que o 

ensino superior nao podia ser gratuito porque era um onus 

muito grands para o pals, que era um ensino para elite . 

De maneira que nao podia se fazer ensino secundario page 
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e o ensino superior gratuito. Isso criou uma onda dos 

estu3£intes que fizeram una porqao c3e barulho.Fecordo cie 

eu defend! o prlndpio do Chicx) Carrpos no ParlaxrentD e 

fui enterrado na AxEnida IHo Branoo oom todas as honras, 

porque eu era assistente. Fui o mico assistente qua te 

ve a honra de ser enterrado. 0 irais engraqado e que eu 

vinha num ta>a, passei assim e vi aquela brincadeira to 

da, nunca sup us que fosse oomigo. 

Isso foi em que ano ? 37 ou antes ? 

Foi antes de 37, de\e ter side em 36. Em 37 houve a cfe 

sacumulaqao . Esta e ce fa to o grande cheque, o golpe no 

ensino. Foi de fato. Esta muito perto ainda para se po 

der  

/ 

A desacumulaqao ? 

A desacumulaqao. Quer dizer, o professor, quando entra 

para uma escola, oomeqa a se especial!zeur, se dedica de 

corpo e aim, ainda que ganhando uma ruLseria, porque e 

unra cpqao de intelectual. Entao ele viaja, com os recur 

sos oorrpra livros, troca ideias, se correspande e trans 

mite aquela aim acs estudantes. Agora, ooitd eles nao 

podiam viver so de uma gratificaqao, que era o ensino par 

cial, cada urn deles tinha ura ocupaqao que podia ser par 

ticular e podia ser nuna instituigao do gouemo.Os me 
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dicos, de rrodo geral, preferiam a cllnica particular, en 

tao o tltulo de professor da Faculdade de Ifedicina era 

um grainde tltulo profissional. £ livre-docente da Escola, 

da Faculdade de Madicina do Rio de Janeiro, com estagio 

na Universidade disto, daquilo outro. Aguilo era um car 

tao de visita para o medico, mas nao para as outras fa 

culdades. En tao o gue aoontecia e que o professor de As 

tronoraia tinha qre forqosamente, trabalhar no Observato 

rio Astxonoirioo, do contrario onde ele poderia estudar As 

tronomia, fazer pesquisa ? A mesma coisa o professor de 

Ilidraulica, trabalhava na reparticao de aguas ou entao 

no Departamcnto Kacional de Rios, Portos e Canais e as 

sim por diante. 

Ai significava que na Universidade mesmo nao havia lugar 

para pesquisa ? A Universidade era so aula ? 

;\ ■ d d • 

Nao tinha o menor recurso. Nao tinha o nenor recurso. A 

nao ser a exceqio da Qulmiica, onde horne ura fase em que 

a Esoola de Engenharia fazia entao foram .<: criados 

dois laboratorio importantes de Qulirdca com professores 

estrangeiros. 

Quais sao esse laboratories , professor ? Um e da produ 

qao mineral ? 

Nao esse e da Escola de Engenharia.Criou-se esse labora— 
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torlo inais torde, em 1908, tanbem era chefiado por um 

professor ingles, H^eofilus Lee. 

A pesquisa na area de Geologia se fazia, realmente, nao 

na Uni\ersidade, kbs fora, nos Servigos de Geologia,etc? 

Fazia-se, scbretudo, no Serviqo Geologioo e MLneralSgicc 

do Brasil. 

A partir cte vinte e poucos ? 

Tairbem. E em pouoo no Museu. 

O Museu, com a desacuraulaqao, perda ? 

O pessoal sai, fica na Esoola ou fica no Museu.De nodo 

geral, o pessoal ficava no Museu. 

FINAL DA FITA 1 - A 

Na desacuraulaqao o sr. optou por ficar no Serviqo ? 

Pelo Departarmento da Produeao Mineral. 

Na Producao Mineral. E dei>ou a Uaiversidade ? * 

Deijaei . 
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Nessa epoca estava ligacb ao Moseu, tairbem ? 

Mao. 

Nao ? 0 Museu foi oepois ? 

Eu fuL peira o Museu priireiro cditd assistente gratuito , 

no terrpo do Rcquete Pinto que fez um spelo para nos o a 

judarrtos. 

Kesse terrpo o sr. ganhava irenps no Servico ds MLneralc 

gia do qve na Uai\orsidads ? 

Nao me reoordo, mas tenho a ideia que era. 

E, ne ? 

/ 

Porque na Esoola eu estava acunrulando dois   

Qual era a l5gica ca .... Por que o sr.fez essa opgao ? 

Foi a pesquisa ? 

Eu estou ccir^^ncido, para ser franco, que foi a ditadura 

nao querer intelectual. Intelectual seirpre foi contra 

qualquer go\'erro absolrrtista. Na Esoola Poliecnica fora"! 

presos os  Na I-fedicina, o Maurrcio de yedeiror. qua 

era um profissicnal notabilissiiro, inrao do Medeiros cs,- 

Tireu. Jto Pedro II, o Oiticica. Esta \^ndo ? Falado ar 
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sirti, qualquer cx)isa assim. A tunra qua tlnha iciaal libe 

ral era afastada. Em toda historla do Brasil e isso. 

Quer dizer, o sr. ad la que a Lei da Desacurnulagao era , 

era certo sent!do, mra especie de esvaziar a Universidade? 

Eu tenho a iirpressiio qua foi o foi isto, ne.Dentro 

da historia de Kapoleao, esta vendo o homenzinho ? Tucb 

calculado. 

Agora   

E teve grande apoio da inprensa, porque era escandalo . 

Porque o professor , antigaraante , tinha ura Atcutui rrroito 

alto. Ser professor de urra Universidade  Para come 

gar, quando ha via urn concurso na Universidade, o Iirpera 

dor ia assistir, sisteiraticamente. 

Claro. 

Ate no Oolegio Pedro II, tairbem , tinha ura rdvel rmjitD 

alto, ^qielas aulas faraosas do Cepanema e dos outros ,tc 

da a famxlia Imperial ia assistir. Conferendas do Agas 

siz. 

Hum, hum.. 
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Hoje nao tern. A Qiiversidads hoje nao tern a iraior cota 

gao. 

0 sr. poderia descrever para nos, um pouco, cx^ne e o que 

se fazia no Servico Geologioo. Qie tipo cle atividaoa ele 

dssenpenhava ? Como e qua era o trabalho la oantro ? 

Bom, na primeira fase do Servioo GeolSgico e Mineralogd 

oo do Brasil, a ideia seria ccin_|oor o rapa gaolSgico do 

Brasil ate poder entender a base e, dantro desse quadra, 

estudar os setores & interesse eooncnlco nais em evicir. 

da, oomo por ejeirplo, o carvao. Quer dizer, o mmdo in 

teiro se desenvolda industrialmente e todos sabiam que 

a Ravolujao Industrid foi taseada no carvao. Entio, os 

parses que tinham granoes reserves ds carvao, ccmo a A 

lemanha, a Inglaterra, os Estados Unidos, superaram, pa£ 

saram a frente de todos os outros, longe,longe, ninguem 

podia accnpanhar naturalmente. Ife Brasil a dificuldace e 

ra treirenda, porque so se conheda carvao no sul do pals 

e de qualidade muito inferior, realmente e>xreirBiTente in 

ferior . Dai a ideia de se estudar bem para ver se assim 

se encontravam Ccuredas melhores, de carvao iTBlhor,em vz_ 

lume e que permitissem trabalho a ceu aberto, etc.Porqio, 

por eienplo, nos Estados Unidos^ grande parbe das minas 

de carvao sao trabalhadas em ceu aberto. A pesquisa de 

petroleo tarrbem corre9ou no Servico Geolcgioo e MLneralo 

gioo procurando rochas beturrincsas, vendo se havia cor.d- 

goes de   
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Em relaqrao ao probleira do carvao, o Lauro Muller, quandr 

nanistro no comeqo do seculo, contxatou um farroso qco1c_ 

go americano, Israel Vlrite, qua fbi dirotor do Service 

Geologico Estadual da Eastern Virginia ( Virginia Ociden 

taD^ue , na oonissao de brasileiros, Francisco Paula ce 

Oliveira e outros, pesquiscir^ toda a bacia sul do Eras lb 

tiraram conclusoes muito seguras sob re a possibilidade ce 

carvao e negaram, por couple to, a possibilidade da petro 

leo no sul do Brasil. Foi quem fez, fbi autor da teoria 

de que o petxoleo se acumula nas anticllnais,quer dizer, 

se o petxoleo deriva de rochas organicas, do JJistema se 

dirrentar scbretudoVela se acumula na anticlinal, porque 

a agua eipulsa o petxoleo das carradas mais baixas para 

as camadas de cLma. Entao, nunra estrutura anticlinal fe 

chada, em cira tenos o gas, em segundo lugar, petro leo e 

depois, em baixo, a agua salgada. Nao ha via, absolutamen 

te, oondiqoes tectmicas no sul do Brasil para ter petro 

leo. Depois de VJhite, o Serviqo Geologico e Mineralogico 

do Brasil sistematicamente estudou as possibilidades ce 

ter carvao no norte do Brasil, sobretudo na Bacia Amaze 

nica. Era um mania do Gonzaga de Carrpos , que foi substi 

tuto do Bergstrom na diretoria do Serviqo Geologico e 

do Eusebio de Oliveira no setor de petroleo.Quando c 

Juarez Tavora foi irdnistro da Agricultura, em 1933, ele 

quis arrpliar o Serviqo Geologico que ja estava ficando 

muito obsoleto porque tinha muito pouco elenento. Inclu 

sive, os engenheiros de minas formados em Ouro Preto nac 

faziam Geologia, todos eles foram para a Engenharia 
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vil.Entao, ele criou o Departanisnto da Produ^ao Mineral, 

separando o setor ecxjnoinioo do setor purarmnte cicnti 

fioo. Copiando o esqueira airericano, ele dei>x)u o Servigo 

Geologioo e ifi_neral5qiao do Brasil oditd o GzologicaZ Sat 

vdy e criou o Service de Fbmento da Producao Mineral , 

que equivaleria ao Bureau  

O Servigo Gcologico continuou irjeunbido de fazer o itapea 

irento <^ologicr) e todos os tipos de Geologia e Pendatolo 

gia. 

Co-cegou a publicar urra serie ce e publicava, anual 

nente, um grande nurero & boletins, pegava os setores. 

Pegou tudo que havia sobre niquel no Brasil e e>±rapolou 

as possibilidades de niquel no Brasil em Goias, etc.etc. 

e tal, que irerecLam ser irais estudados ou trabaUiados . 

Eu peguei o setor de chmrbo e prata. Tanbem fiz uns be 

letins grosses sobre isso. Cada um pegou um setor assim. 

Esse Servigo de Fomsnto da Produgao Mineral e que prepa 

rava os decretos de pesquisa e lavra de ninas, que eran 

assinados polo Presidente da Reprblica, entao, passou a 

controlar e fiscalizar toda .... imensanente. Ate entao 

quer dizer, no tempo do Ir.perio, as minsis ersm ccncessao 

do Govemo Federal. O Go\emo Imperial dava a conoessao 

para as pesquisas e depois para a lavra. Com a FepubL. 

ca foi incorporado o sub-solo a prcpriedade do solo, en 

tan a mineragao acabou por oorpleto. E curioso que a rt_ 
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pCbllca, em muitos setores, foi um atxaso por conpleto . 

PriireirD c3adD ; o qua prewileoou na RepSslica foi uttb 

mentalidade dos positivistas, qiK eram muito teoricos e 

muito quadra dos naquela sis terra tizaqao ds Augustos Comte, 

e em todos os setores ela parou tudo, entao a rinerajao 

parou tambenu Com a re forma do Juarez, tcirou nova ir^pul 

so e agora, modemarrente, oom esse desenvolvirento qus 

o go\emo esta forqando, porque nao ha-'/ia credito ne 

nhum para a irdneraqao, quer dizer, a irineragao e um ris 

oo dos piores , um dos piores possx\eis. Eu rre recordc 

que havia una fase que o Banco do Brasil proibia, por re 

gulamento, errprestar dinheiro ao jogo exa irineraqao.Pelc 

fa to de ser jogo e ser aleatorio e que e>d^ rais finan 

cdamento do govemo. 

Quer dizer que e um financiamento menos seguro ? 

r r -• 

E. £ o menos seguro, mas e o que mais necessita porque 

e bem comum. Na plantagao de batatas, o sujeito para de 

plantar e vai plantar em outro lugar, mas a rrineragao e 

xLste onde a natureza colooou e ninguem ccnsegue muda- 

la. 

A qualidade , digarros , tecnica desss trabalhos de rrapea 

men to era adequada ? 

Na epoca era. 



Na epoca era ? 

£. Apenas hoje, com recursos, passou do ... tucb feito 

aereo, nao e ? 

£. 

No nosso terrpo era a cavalo. 

Mas as esoola nao davam a fbrnagao acfegmdct para as pe£ 

soas ? Elas aprenciam ali iresmoncrscrvifpo ou ccf EorAdon 

era o lugar onde a pcssca ? 

Cada urn aprendia por si. 

For si, ne ? 

r 

Conprando um guia . Nao havia facilidaoe de se mandar pa 

ra o estrangairo, xnoito poucxts, muito raras. Essas ixil 

sas sao todas node mas. No mundo inteiro sao modemas. 

E quando vinha am tecnico de for a, cono o sr. nencionou? 

Seirpre vinha fazer conferencia. Que e uma conferencia so? 

Por pouco, uns dnoo ou seis anos. Ajudava muito, mas 

era pouco, nao e ? Depois esses cientistas que vinham , 

alguns nota\eis, enccntxavam o meia muito dasprcparaco . 
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Por exeirplo, o Instituto Franco-Erasileiro da Alta Cul 

tura irondou seus ejpoentes agui para o Brasil , o Erita 

nico tanbem, piainLos Nobel. 

0 sr. msnoionou esse airericano Hartt, quem era ? 

Hum ? 

Qua mostrou a iirpossibilidacfe ce ter petroleo no sul 

Este foi Israel White. 

White. Agora, durante o trsbalho ha\da brasileiros qua 

txabalhavam junto cnm ele ? 

Trabalhavam. 
f 

Qve absorveram conhecinentos ? 

Uns quatro ou cinco . 

Hum, hum. 

E aproveitaram mesmo, aprovaitaram imensarrente.Aigara , 

nao se pode censurar muito esse passado, porque o gover 

no, o Brasil e um pais pauperriro, de fato, e ... 

Certo. 
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, Havia quantas tentativas e nao havia arbiente. Por e>Ei,, 

plo, quando Martius este\e agul, ele insistiu pela cxia 

qao cia uira Universidads do Brasil. Agora vai p^rguntar \ 

oom qua roipa ? „ 

Essa difexenqa cultura, entre os pesqiilsadores 

ros em Geologla e os estxangeiros, os europeus, 

das da o seculo passada ? 

Verru 

E nunca home alguem agui no Brasil qre se aproniiresse , 

em qtalidade^do pessoal ? 

Mao. Individualnente n5s teiros gente de prirelra ordem , 

mas individualistas, que estudaram sozinhas on estudaram 

na Europa por si, poxqua tinham recursos da fairalla.O ca 

so do Capanema, qua o pai mandou, rras era realmente ra 

ro. Enguanto que nos Estados Unidos, por e>arplo, ele ti 

veram as universidades. As universidacfes sao rtuito pix_ 

cooes no Estados Lhidos. Eu nao ire recordo qre foi o pre 

sidente que criou urra lei que dava os grandes da funda 

qao das escolas estaduais. Cada escola tinha urn donati\c 

grande em terreno, qre servia de base eoonSrrica para a U 

niversidade. Agui, so Sao Paulo e que fez um Uaiversicb. 

de estadual muito rlca e depois fez aquele Fundo de Poo 

quisa Cientifica, ne ? 

brasile4_ 

ja \em 
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P7\PESP - EXmdagao de Ziirparo  

63 Airpajx) a PesguLsa. 

de Airparo a Pesquisa do EstadD de Sao Paulo. 

£. £ on tan to por oento da reoaita, nao e ? 

G, uns dois por cento. 

De rraneira que oeu. Hoje em dia esta no estado de Sao 

Paulo urra das universidades mais ricas do mundo. A gente 

quando conpara cem o Rio de Janeiro,pareoe os Estados U 

nidos oom o Brasil. E^tao ganhando salaries realmente al_ 

tos, mais altos que em qualquer parte do mundo, e con 

quantidade de trabalho  

Mas eles seirpre reclamairu 

Mas nao e so na capital de Sao Paulo. Hem ? 

Eles senpre reclamam- 

E o tal negocio, todo mundo quer ganhar mais ainda, per; 

que estao fazendo urn ensino intensi\o de primeira classe. 



Eles ficara redamancb que o Govsmo Ftedcral n?o da ater. 

qaa a eles, que o Go-vemo Fecferal so da atenqao ao Fdo , 

qua so tern a Uhiversidade do Rio de Janeiro, e   

Mas isso da saia da mairas serrpre e>dste, ne ? Q Rio de 

Janeiro com todos os outros, rras tairbeni era um bocadinhc 

ilusorio, porqus seirpre se distribuia pessoal do inte 

rlor e tinha quam cfefendssse, qre o Rio nao tinha.O Rio 

era terra de ningrem. Por e>Errplo, quando forain criados 

os cursos de Geologia, os prirreiros quatro, o curso qus 

devia ficar no centro foi oolccado em Ouro Preto e nao 

no Rio de Janeiro, esta ire entendendo ? Mo Rio de Jar.ei_ 

ro foi crlado no ano seguinte, porque a turma daqui co 

neqou a gritar, sobretudo o presidente do Clube de En 

genharia, o.presidente do Conselho de Pesguisas,etc. En 

tao foi criaclo, mas foi criacb sem verba. Retiraram un: 

bocadinho daqui, um bocadinho daquela outra e n5s fin 

cionavamos onde existia vaga, esta entendendo ? Funciona^ 

va una parte na praia Vemelha, una parte no Museu E^acic 

nal, outra na Esoola de Engenharla, outra na Faculdade 

ds Edlosofia, foi assimu Mas tinha rnuita c^nte que vinhc 

equi fazer conferencia, ja nao i£im tanto para Sao Paulo. 

0 pessoal em Sao Paulo ia fazer negscio, nao e ? 

£ curioso isso, porque Sao^aulo, apesar de ser um cen 

tro de negocios, teve una Uaii'ersidade mais acaderrca , 

digamos, nenos pratica, pelo menos, menos imediatista do 

que no Rio, nao e ? 
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Ai e o seguinte; e que esse pals pragiTiatico,no qual se 

inclui Sao Paulo, Estados Unidos, Alenanha, Inglaterra , 

etc. eles fizeram, scbretuclo a pesqulsa, a iudustrla to 

da, no sent!do de produzir, rras a tunra paulista cfe 400 

anos, eles ficaram isolados, foram esses qua fizeram a 

Universidade. Fbi o Armando de Salles Oliveira, esse pes 

soal todo qus sao de fanulias antingas paulistas. Enquan 

to qua a tuma qua quaria ganhar dinheiro nio ia para a 

Universidade. Claramente, eu ... 

£ outra gente, ne ? 

Hoje eu estou ganhando bem, rras naquela epoca nao ganha 

va. 

Quando da fundacao da Universidade da Sao Paulo, os pes 

quisadores, os professores que vierfun para Sao Paulo ti 

nham um bom salarlo ? 

O professor estrangeiro ou vem com salarlo elevado, ou 

nao vem. ISm essa altemativa . 

Cterto. 

E o Armando da SaTbs Oliveira, quando era go\emador,nac 

sei se^diairava presidente naqrela epoca, deu carta brer. 



ca ao Iheodoro RanDS, que escolhou gante dc primaire, 

e ele pessoa-lirente, /vmancb Salles, cfcu toclo cpoio indi 

vidual. Foi um estadista realnEnte e>x^pcicnal, foi pens 

que irorreu muito cedo. Era canditado a presidente da Fe 

prblica, teria sido um sujeito espetacular, nao tenho a 

manor duvida. 

Ele era candidate em que ano ? 

Corao e ? Era aquele da Paralba pelo Iforte e ele por T"'- 

Sao Paulo. Corro e o da Paralba ? Eu nao ire leiriDro. 

29. Joao Pessoa ? 

l^ao, nao. Fbi depois irinistro da Viaqao. £ da Academia 

de Letrers. Esta hoje com noventa anos e ainda esta fir 

me. 

Jose Arrerioo ? 

Jose Arrerioo . 

Jose Americo. 

Agora, a Universidade Federal do 

te, ne ? Fas o rendirento dela e 

e>dLstir. 

Rio de Janeiro e gican 

um dos piores que poci 



O sr. acha qua e o caso ce crlar una Universidade por 

clecreto ? Vairos criar uma Universidade sem ter \erbas , 

sera ter local certo .... 

Mas quase todas no Brasil foram feitas assiia. 

Cbrro foi feita a Universidade do Erasil ? Coitd isso con 

tribuiu , negativa ou positivanente ? 

Tudo na vida tem irra barreira em potendal cue tern que 

ser vencida, desde qua se venca com qualguer feitio, bam 

ou nal. Deuois, se ela tem condiqoes oa vingar, eia vin 

ga. A necessidade e forqar, porque sem fbrqar o mundo 

fica senpre critico, fica tudo condicicnacb em Paris, em 

Londres, em Berlim e o resto do mundo seria deserto, do 

panto de vista sodalmente falando, econondcarente falan 

do. Por e>Errplo, me recordo que, quando foram criadas as 

Universidade espalhadas no Brasil, eu, pessoalmente,acha_ 

va que era^j urn absurdo, qte devia se ccncentrar para ter 

professorado melhor. Hoje estou convenddo que ela foi 

um benefldo, porque levou a cultura para o interior e 

nao tirou o pessoa^,do interior, eles forqaram, por uma 

questao de honra, a criar e fundona. Quando eu visitei 

ha pouoo tenpo a Faculdade de ^dicina em Teresopolis , 

tive uma impressao otima, fizeram sem um tostao,sem nadc., 

por aquele grtpo de la mesmo. Apenas deu um ensino obj€_ 

tivo, forte. Ela cobra mensal idades muito elevadas e tem 
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alunos muito bens. Estao la muito bem. Essas univarsida 

das oomo a esoola da   

Ribeirao Pre to ? 

Da Rio Claro, Sao Paulo, de Ribeirao Pre to, Sao Carlos , 

Santa Maria, sio de priin^irissiira classe. 

iiis o qua eu queria ire referir era o caso especifioo ca 

Universidade do Brasil. Ja existia a Cniversidade da 

Distrito Federal criada pelo gnpo de professores, pelo 

Anisio Tei>Hira, de repente ela corta, nib e ? E ai e 

criada   

Mas af e o seguinte, texn qua ver qua o Go\^mo Federal 

nao da confianca, por princrpio, a nada qua e estadual , 

a nada qus e municipal, isso e fatal. Qualquer funcicna 

rio federal se ccnsidera que esta nurra orbita aciina dc 

outro, ele nao da a menor confianga. I-tis isso oontinurra 

senpre, se nao e universal, que e possivel que seja. Sen 

pre existiu e existira, nao resta a nenor duvida. Clara 

rente, eu acho que foi um crime nao se aproveitar a Una 

versidade do Distritp Federal. 

O Sr. diria , quer dizer, corrparativamente com o traba 

Iho que era desenvolvido na Politecnica ou com o trara 

Iho que era desen'volvidD no Mseu Kacional, a Lhi\ersica 

de do Distrito Federal teria ocndigao de fazer um treba- 

Iho acadc-Tico serio, a longo prazo ? 
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Muito nnelhor , extrerrarrEnte nelhor a sem recursos . 

Sem recursos ? Por qve entao ? 

Em primeiro lugar o estlmulo, a gente foi buscar o ne 

Ihor. Em segundo, porqie havia ds fato a neoessidade c£ 

fazer qualquer coisa nelhor fora da Universidade burocra 

tica. Ibdos sabiam que aquilo podia vingar e ninguam po 

dia esperar qua dessem um golpe assim de morte do Gbver 

no Ffederal. 

Durou quanto tenpo a Uni\ersidade ? 

Pouco, nao posso me recordar. 

Chegou a formar tumas ? 

Chegou. Eu acho que pelo menos uma turma. >feis e que hja 

via aquele esplrito de Lhixersidade que nao ha nais. Na 

Lhiversidade Federal do Rio de Janeiro, o pessoal quer 

ter diploma, quer ir o menos a aula pcsslvel,saber o 

nenos posslvel e ter o diploma. Is to nao e mentalidade u 

niversitaria. Ninguem tern honra de perbenoer a Uni\ersi- 

dade. Isso no interior e ao contrario, o pessoal tern pre 

zer de estudar. £ que essas escolas de Engenharia estac 

nruito al fora, nao e ? Eu fiz palestras em una porcao das 

sas faculdades, o auditorio era uma coisa inpressicncntc 
1, 

de interessado. 
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Esse fato de pessoas gue se encontram infonralnente, cc 

mo no caso da Associacao Brasileira ce Educagao, parecc 

muito irrportantB, ne ? Cria ura cllma, uma nova nentalida 

de . 

Cria ran clima, nao e ? 

Eu teria mn caso. 0 sr. participou muito claque las reu 

nioes sexta-ferinas do Instituto Biologico ? 

0 Instituto Biologico da Sao Paulo ou do Rio ? 

De Sao Paulo. 

Hum, hum. 

* 

Oomo e que elas eram ? Parece que eram interessantes. 

Otimas, fascinantes. Eram fascinantes. 

0 Sr. podsria oantar oomo era isso ? 

-Eu fazia oonferencia la sobre Geologia, Sao Paulo. 

Da para o sr. oantar urn pouoo corao era ? 

Bom, eram re unices cede cada urn comunicava urn assuntc 
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(jualguer e de vara xraneira gue interessasse a todos 

Entao , ao inves de haver urra ejlbigao, o sujeito mostrcr 

gue ele era um sabio, ele txansirdtia o gue tinha estuda 

do e todos debatiara o assunto. 

Quern eram ? Quern participava ? Que tipo de gente ? Erain 

professores da Ehiversidade , do Instituto ? 

Era o pessoal do Instituto, gue era gente muito escolhi- 

da. Prineiro era o  , deixa ver se eu ire recordo o 

none dele, Henrigue   

Rocha Lima ? 

Rodia Lima. Depois esse da Bahia .... 

r • 
Arthur Neiva ? 

Arthur Keiva. Todos os dois foram notaveis. 

E mais outras pessoas ? 

tfeis ha via, realmente. Todo grupo bom de Sao Paulo ia 

la assistir. 

Eram , por e>3irplo, professores, pessoas de divers as e 

reas ? 
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E divers as areas. Predoninava a Biologia, de fato,irQs os 

outxos eram cx^nvidados a assistir ou fazer palestras tair. 

bem . 

Sei. 

Isso era feito nurra residenda, era local proprio ? 

No prdprio local, nima sala. Nao tinha nada de especial, 

apenas tinha era espirito. 

Tinha oente de Flsica, gente de Quiraica e da Rio tairbera, 

oorao por e>Enplo o sr. ia de Geologia ? 

E . ^roveitavam quando alguem estava de passagem por la. 

Al convidam para partidpar. Havia o caso, por exeirplo , 

deles aproveitarem somente a passagera ou tinha mdta 11 

gagao entre Rio e Sao Paulo nessas remices ? 

Havia raais coraunicagao huirana. 

E .Cm terros hunanos que eu estou falando, de pesquisacb 

res raesrao. 

Eu rae recordo, quando era assistente da Escola de Enqe 

nheuia, que eu re oornunicava oom a turrra toda, do Brasil 
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todo. Eu nao acredito qua hoje alqoem faqa isso,nk3 

Hoje e niuito curiosc>, principalitEnte entre Rio e Sao Pau 

lo, nao se sabe um do outxo, ne ? 

Acho qua procuram se dssoonheoer. 

Ein Geologia ocorre muito isso ? 

Em todas as areas. 

Em todas as areas ? 

Por exerrplo, professor, no tenpo do sr. no Museu Nacio 

nal havia um oontato entre as divsrsas areas,Botanica , 

Zoologia, etc ? 

Nao. 

Nao ? Em funqao de que ? 

Esplrlto de porco, claramente. Cada um desfazia uns dos 

.ovitros. 

Mas nao havia umas oonferencias no Museu Nacional,em cc1 

termina epoca ? 
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ItealnEnte havia, nas era inuito fora c3e irao, porqus foi 

na refoma do Kuseu. 

Nunca diegou a funcionar ? 

Funcionou, sobretudo cnnferencias para professores ecciji 

darias. Essa funcionava com aquela gente. Era muitn ex 

oentrico o Museu, ne ? 

£ ? 

Uoje toda a gente ten. autom5\el, iras ate pouco tenpo 

nao havia. Esse negodo de autonovel exam financianento e 

oaisa muito recente. Havia rua, iras nao autorrD\el, hoje 

ha autonovel e nao tern rua. 

Nuxa se organizou la nada que chegasse perto do que eram 

reunioes do Institute Biologioo, nao ? 

liao. 

Kern intemamsnte ? 

Tixb no Brasil era obra individual. Ee oaneira que o 

Neiva foi cos dois, nas nao tinha anbiente no Museu. E£ 

sas instituigoes entigas, tradicionais, herdaran. inuitos 

vicios que nao ccnseguiam elininar. 
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De que tipo ? 

Eu ate estava lendo ontenifpegTjei as sir., enocntrei um pe 

pelzinho do professor Efelo Leitao reclairando do diretcr 

do l-iuseu, que era Roberto Paes Leire, que nem os anais do 

Museu, nerri o boletim publicavam, jairais, urra biografia 

de qualquer professor ( a nao ser nestes anos, dots ou 

tres )j nem dos dire to res, nem nada. Nao davam a entender 

a ningrem que aquelas pessoas passaram pelo I!useu duran 

be toda sua vida e tudo assim e tudo continua tal e qual. 

Orer dizer, havia, clararente, o prcposito de cada rnr, 

desmanchar o outro. Se lermos Jose Bonifacio, aquelas era 

ticas que ele fazia a Portugal, e exatairente a mesma coi_ 

sa. Quando o Brasil criou essa palavra de esplrito de 

porco estava significando rma real.!dace brasileira. Inf£ 

lizirente e. Nao pelos xndios, que nao existe isso. 

Bern peculiar ao brasileiro. Agora, o sr. falou ax do docu 

men to do professor lielo Leitao, coitd e que o sr. teve 

acesso a ele ? 

Esse documento ? 

A pergunta e que o sr. de\e mane jar urra quantidade de 

documenbo incri\el. 

Eu posso procurar se voce quiser ver. Eu nao sei once 

guardei on tern. 
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O sr. tem muitos cbcurrcntos, assim^preciosos ? 

Nao. Nao. 

Nao ? Nao e poss£\el professor. 

Em todo caso eu tenho .ai inuito, um arqui\o granda, real 

nonto grande. Eu estou ficando de miolo mole,ja nao 

nemori20 tudo. f-feis documento mesmo, nao. Em prineiro lu 

gar esses docurrentcs ficam nas instituigoes, este do 

lfelJ.o Leitao paxou nas minhas rraos nao sei coiro.Ficou... 

Professor, em relagao ... 

Iteve uma ocasiao qua eu fiz barulho no mesmo sent!do 

/ 

Em relaqao a esse problema de intercanbio, nos estavanos 

vendo gue o sr. partidpou de una serie de congressos , 

nao so na area de Gsologia, nes tambem Flsica,QuImica , 

Tntropologia, etc. Como e que era ? Oomo o sr. particirc 

va deles ? Cono e que era a participaqao do Brasil ne£ 

tes congressos ? Que tipo de coisa que se  

De modo geral, nesse congressos ha uma delegaqao oficial, 

de modo qoe, numa delegagao oficial, vai quern participa 

da panelinha, ne ? Pode ser gen be otima e pode ser gen 

te pessima. Por oemplo, eu estava con tan do, acho quo 
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foi da outra vez, qus a Camagie e o Institute In tern ado 

nal de Educaqoo, ccnvidou ura gnpo da brasileircs para 

visitar as universidades ariEricanas, isto foi em 192S 

Como dirigia esse setor de Ensino Sqperior da Associa 

gao Brasileira de Educagao, eu fui. Era chefiada por 

Carlos Eelgado de Carvalho , gus foi quern oonseguiu esse 

oferecdnento da Camagie. Do Ensino Superior fui eu e 

o professor Couto e Silva^que foi da Faculdade de lddici_ 

na^que depois te\e nra trenbose, esta ja eposentado ha 

rnuito tenpo, urn sujeito de grande talento. Foi a La'aradci 

oobima Laconfae, da Ensino Secuncario, urra prcfessora de 

Sao Paulo, chajrada IJoeird Silveira, cue era de Psicolcgia, 

era assistente do Lourengo Filho e foram duas indicadas 

pelo cpvemo de Sao Paulo. Uma foi parar na cadeia e a 

outra no hospicio. Quer dizer, gente otima e gente pessi_ 

ma . As indicadas pelo GauEmo eram pessirras. Isso e in£ 

vitavel. A vida inteira, para via jar, eu torrava rreus 

tostoezinhos, pedia dinheiro erprestado a todo mundo , 

viajava e depois ia pagando aos pouoos, porque Gsologie 

sem viajar e inposslvel. 

Esses congxessos eram de nlvel intemacianal ? Por ezerr, 

.plo, esse de 1929, varies outros que nos vimos que o 

sr. participou e o que num oongresso de Antropologia o 

sr. foi representando  

Nao. Fui por conta propria. 
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N.X. - Por conta propria ? Oditd ? . 

O.L. - Eu serpre gDstei de cultura g2ral, nao e ? Em Ciencia 

Natural, tanto faz CiencrLas Ilumanas, quanto Ciencias Fi 

sicas e lirtciratica. \bce ve, a Geologia e ligada profun 

damente a Zoologia, por sua vez a Antrcpologia, inclusiv? 

tem o fossil humano, ne ? Eu aqui no Rio senpre me habi 

tuei a assistir todas as oonferencias. Por ejsnplo, do 

Roguete Pinto scbre Antrcpologia, nunca perdi urra, da 

Andre Lefrle em Sao Paulo, senpre me feu muita curiosi 

dafe. Quando vinham esses estrangeircs todos ilustres , 

nao sei porque, eu senpre accrtpanhava, serpre, senpre 

Por e>Hrplo. o Paul Rivet, diretor do Nuseu do Komsin, foi 

um dos mais notaveis antrcpologos da Franqa, foi levado 

para visitar os sanbcjquis. Trocava ideias com eles, fica 

va entusiasmado com ess as coisas todas.... naturais qua 

estao estratificafes e os montes fe ostras em ciroa de pa 

dras, etc. domo ■ irate rial arqueologico, qua so podia ser 

oonstruxfe pelos homens, mas a rraioria das pessoas ) qm 

nao ten alma de geologo, nao distinguia. 0 proprio Ba 

ooiser quis provar que esses sanbaquis tocos ai do Di£ 

trito Federal eram sanbaquis naturais, onde um sujeitx 

estava no rio de canoa, a canoa furou, afunfeu e ele fi 

oou la enbaijo. Qusr dizer, nao tem a menor nogao fe 

uma coisa feita pelo homem e de uma coisa feita pela na 

tureza. 

S.S. Quern e essa pessoa que falou isso ? 
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_ VJ /L CXA. cXO 
Bacoiser. E o e>EiTplo de que o negocio nao e fa 

dl. Agora, entao, por exonplo fui com o para cor 

provar o qua eu tinha escrito. Senpre ti've iroiito nedo 

do qua es ere via. 

0 sr. escreveu Nos nao chegairos a ccnhecereH 

se artigo. 

Entao, um none assin "Conchinhas Naturals e Sarrbaquis" . 

Voltando para uira epoca irais recente, o  

Mas is to tudo eu fazia mis de atividade aqui iiEsno,naca 

de especial, era um di^rtimento. 

Eu estou pensando na epoca em que o sr.mencionou a irra 

do Alvaro Alberto. fMs tarde, o Alvaro Alberto e a pes^ 

soa que cria o Conselho Nadonal de Pesquisas que aparen 

teirente esta\a muito preocrpado com a area de politica 

atorrica, etc. Nessa epoca tanbem devia ter uma seriapreo 

cipaqao com a area de Geclogia, em geral, que devia ter 

toxrado irrpulso. A ninha pergunta e um pouco o papel do 

* Ccnselho na epoca do Alvaro Alberto em relagao a Geolo 

gia no pals, se aumentou a parte de pesquisas, se houve 

um irrpulso em relacao a isso, como e que o sr. re isso ? 

Eu \eu voltar a his tori a um bocadinho irais atras para pc 
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der Quancb eu estava no lliseu NacLonal, urra vez 

ire spa re ecu la urn rcpaz dizendo qus era oficial do Efer 

cLto, rre dou um none, giE eu nao prestei atenqao e que 

ria tomar aulas da Geologia, Uu disse: "Ora, com prazcr, 

estou senpre aqui, poda vlr aqui quando quiser ".Ele foi 

la una porqao de \ezes e tudo qus eu podia ensinar a ele 

eu ensinei. 

Um pouco irois tarde, minha mulher recebe um telefonerra a 

qui em casa, era do Chefe do Gdbinete Civil da Presicin 

cda da Ksp&lica pedindo para eu passar la no Palaoic 

do Catete. Era no terpo do Presidents Dutra.Quando eu 

recebi o recado, fiquei oon\encido que era trote, porqus 

tinha uns ami go s que faziam, iras acabei indo la no Pa 

ladLo do Catete. Entao , fui indicado pelo, nessa ocasi_ 

ao , Cel. Ulhoa Cintra, qus era o enteado do Presicente 

Dutrajera o filho de Da. Santina^j^... minerals atomi- 

cos no Brasil . 0 chefe do ... , isso tinha que xazer 

no Conselho de Seguranqa KacrLonal e o Secretario Geral e 

ra o General    o noire dele e dassa praqa aqui errbai 

>d, nao me recordo aoora. Poi o noire dessa rm,depois iru 

dou, ficou naquela praqa. Ibrreu muito oedo e me nomeou 

para essa comLssao. 0 rone dado: Corlssoo de Estudos de 

tinerais Estrategioos, porque nao querfamos botar o no 

me energia atonica, porque estava muito na ordem do die 

e podia criar prcbleiras. Pediu para indicar cs norres, eu 
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indiquei o General Belannino de Mates, que era ireu ccr_ 

panheiro no Conselho de Metarlugia, engenheiro militar, 

brilhantlssiiro, pal dasse Haroldo Corel a de Matos,que e 

presidente da E1BRATEL ; o Costa Rlbeiro que era profe£ 

sor de Flsica da Faculdade de Filosofia; o Marcelo Dory 

de Sous a Santos, que era chefe do Institute de Fxsica la 

de Sao Paulo, que era o nelhor em Flsica Atcmica, aluno 

do Gleb V?ataqhin e peganes um da l-brinha, pedines a lb 

rinha que indicasse o none e ficou essa Cortdssao. Quando 

Alvaro Alberto veio dos Estados Unidos, com mania tcnta 

de criar o Programa de Energia Atcmica, nos estavamcs la 

no Conselho de Seguroncja com a prcposta dele de criar tma 

Coirissao de Energia Atomica. Iblanes com o Secretario Ge 

ral do Conselho de Seguranqa para convidar o Almirante 

Alvaro Alberto, entao o Gal. Belarmino oonvidou saben 

do que se convidando Alvaro Albert^/^lvaxo Alberto era 

mais graduado, que o Belamdno ainda nao era General e 

Alvaro Alberto ja era AlmiranteV^prcsidencia da Conis 

sao tinha que ser automaticamente passada para o Almirq. 

be, mas o Alvaro Alberto nao quis, quis fazer o negScio 

a iroda dele. Entao criou, nos criou de naneira muirc 

pessoal , extrenamente individual, sujeibo brilhantls3i_ 

.mo e pai da cria^ao do Conselho de Pesquisas, mas foi uma 

obra profundairente individual i sta. Nao posso falar mui 

bo, essas coisas sao mui to reoenbes para se falar. Eu era 

mui to ami go dele, inclusi\e quern me botou na Acaderia 
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de Ciencias foi ele. Ele senpreTtK recorcava, nas era 

aquele individualicnD caracterlstioo do Brosil.Nao dioo 

que seja urn raal maior, porque o individinIlEiTO,as vezes 

cria, as \ezes faz   e criador, mas e falta de £mi 

biente cultural e deirDcxatlco, nao e ? 

Professor, essa Coirissao estudaria una polltica em rela 

qao a mmerais estrategioos ? 0 sr. acredita qua teria 

sido diferente ? 

Eu posso con\ersar, nes registrar nao posso. 

Entao, vamos parar e oontinuarmos ocan\ersando 

Era so para a tender. 

/• 

Uma pauta, ne ? 

Eu acho que urn aspecto que a gente podia, tal\ez, reto 

mar e o segudnte : de qualquer rraneira a Geologia se 

transfornou num assunto assim ce neoessidade,e, enfim, 

de necessidade econorrica, nao e ? Eesde o comego oon 

.&UAV&IJ6 geologicos, irais tarde oom a polltica de mine 

rais estrategioos, etc. e isso , aparentemente .... 

Os estadistas, todos, sempre botarlam isso em evidencia. 

Hum, hum. 
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Por excnplo, ja no terrpo cb Inperio, nao no tenpo da ?£ 

pvblica, o Joco Pand?.a Calogeras, qus publicou aquele "As 

MLnas do Brasil", era ties \o1uites, insiste muito sobre a 

necessidade eoonSnlca do desenvolvirrento da raineraqao 

Depois teraos al CLnclnato Braga, Pi res do Rio, mas os pc_ 

liticos, ce raodo gsral, nao eram estadistas, erara ad\oc3. 

dos rauito inteligentes, muito vi\os, mas faltava ess a 

parte de substrato eoonomico, porqua a carreira de eoono 

rrista e muito recente e esses diretores da Froducao Mine 

ral, coraD o  eo Gonzaga de Canpos procurawra 

influancdar, mas tinham porque, em geral o c± 

entista e muito tlmicb. Eu mesmo descanbei para a Geolo 

gia, porque achei que na Geologia   me transfer 

mo em gsologo e vou continuando minha carreira de ence 

nheiro, essas coisas todas. A mineraqao tinha menos  

interesse e julguei que a mineraqao baseava-se na Geo 

logia, quando os engenheiros de Minas nao estao fazeridc 

Geologia, estao querendo fazer mLneragao sera passar pela 

fase da Geologia. Cox seirpre a minha ideia de provocar a 

criaqao desses cursos de Geologia que foram muito tar 

dios. Curioso e que foi urn medico, com senso de estadi£ 

. ta, o Clovis Salgado, que inventou-os. 

E hoje o que existe no Brasil e urn resultado do trabalno 

do Clovis Salgado ? 
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Hoje tem quinze escx)las ce Geologia que procuziram, nes_ 

sss anos ds 60 a 76, dozssssis anos, txss mil g tantos 

geologos e tocbs eles ganham irais c3e Cr^? 10.000,00 para 

imcLo de carreira. Ka ocasiao que ele criou, se pergm 

tava qrontos geologas o Erasil p:recisava,nao se cxdreg 

gma bo tar vinte ou trinta que dissesse que precisava. 

Qiem e que esta enpregando esses geologas, hoje em dia ? 

Os rrmores sao: Tetrcbras e a Conpahliia de Recursos e 

Pesquisas I-iinerais. Existem tr>das as coitpanhras paiticjj 

lares, porqve o geologo e pioneiro, ele abre, ele faz a 

pesquisa antes. Hoje, todas essas grandes corrpanhras de 

minexaqao do mundo tern csologos no Brasil pesqursando p^ 

ra ver se enoontram qualquer coisa, ornfe eles vao inve£ 

tir . Antigcrrente os geologas vinham de fora. 

O sr. trabalhou em algtnras dessas corrpanhras ? 

Trabalhei. dustairente o que fazem essas ccrpanhras e o 

epos to da que faz o Go\emo, cada una oom um defeitC' 

diferente. A oortpanhia particular faz bem feito aquelas 

ooisas todas, faz, pega um relatorio e bota na gaveta . 

O Govemo faz ura pesquisa ma, publica e e util.Por ezem 

plo, a conpanhia particular que pega trabalhos precioso- 

e enga\eta e um crlne contra a humanidato porque cbrig?; 

a secunda a gastar inutilmente para a resrra coisa.Nao se 

oonsegue que uira cozpanhia dessas divulgue, nao se oonss 

gue, e contra a religiao. 
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Quancb o sr. trabalha numa conpanhia privada, o sr. fica 

preso a uraa especie de   ? 

£ uma questao de etica. 

Etica. 

0 qm eu faqo la nao posso con tar. 

£ deles, o serviqo qrejeles ooirpraram. 

A nao ser uma coisa assirn^ pode-se dizer, de oonselho 

de segurant^a, essas coisas a gante tem que .... 

Certo. 

Item qie se abrir, ne ? 

Mis e um trabalho profissional para uma ocrtpanhia, o re 

sultado e deles. 

Mas muito poucos fazem dos dois lados. Eu por acaso fiz 

seirpre dos dois lados. 

Is so nao criava problemas de ccnsciencia, por e>Errplo ? 

Nao, porque eu era exagaradairente oonscencioso dos dois 

lados. 
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O sr. particdpou daqusla l!issao /ibbink-Bulhoes tanber, , 

nao ? 

'feiibem. 

Corro e que foi aguilo ? 

Ajuilo foi nuito interessante. 0 Brasil nao tinha plane 

jamsnto nenhum e gual era o ndnistro ? Era o Correia da 

Costa, ne ? Acho que foi o Correia cla Costa qua articulcu 

essa vinda do Abbiri-c e colocou em pe da ignaldade com c 

gnpo do Bulhoes. Essa Corlssao, que era bastante gran 

cte, estudou todos os setores das coisas qua os america 

nos necessitavam do Brasil e o Brasil dos Estados Unidcs 

e qua podiam oolaborar ms com os outros, iras al -verlfi 

camos que nao havia muito entendinento no sentioo de que 

os americanos seirpre ocnsideraram o Brasil uma coloniae 

nao achavam, nao podiam admLtir que o Brasil quisesse , 

por e>orrplo, enviar o mineral estrategico, a nao ser 

pelo preqo ck ccrrpetigao comercial. Eu me recordo ber. 

que falcuios oom o proprio Abbink que insistia que o Bra 

sil tinha reserves imensas de manganes e nos Estados U 

nidos o manganes era o mineral estrategico mais importan 

te para a guerra americana, gre o mangcines e indispcn 

savel na transforraqao do ferro guza em ago, porque eie 
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evita a o>ida^5o do a^o, e qua o Brasil estava com as 

minas rrais ou nenos parados. Entao, releribrei o caso ce 

que a linted State Still teve oqui um deposito que era 

ntLna cativa no norro da Mina em MLnas Gerais, perto de 

Lafayette, de manganes e teve aqm um deposito enorme 

de mmerlo da nenganes no porto do Rio de Janeiro,estcca 

do durante quinze anos, sem e^portar, porque o america 

no cortprava rrais barato da Russia. Entao dizia: "0 rus 

so nao esta vendendo o rranganes para os EUA, o russo es 

ta ooirpranco o dolar airericsno, £le tinha jazidas note 

\eis, ele esta querendo comprar ■ divisas e os senhores 

estao entrando no joguinho deles I-'as nao houve meio 

de oonvence-lo a conprar algum rranganes e isto continua 

ate hoje. Agora mesmo quando a Alemanha cedsu so Brasil 

esse knoiv-hoiv sob re energia atomica, os arrericanos estio 

gritando ate hoje. Quen1 gosta do Brasil e a gente mesmo. 

Agora, a gante nao pode prescindir dessa colaboraqao po 

Utica dos do is parses , sobretudo dos Estados Unices 

que e um dos maiores, rrais fortes, e da colaboraqao cas 

transnacdonais, senao o Brasil nao sai desse buraoo. Sem 

file irignon essas ooisas todas, depois a gente conpra 

deles. Coitd todas as industrlas, vooe lerrbra, agora tern 

. a ultima da FIAT, tarrbem urra industrla gigantesca que 

vai fazer ooncorrencia as outras. 0 problema do Brasil e 

jogar uma centra as outras. For exeirplo, as oorrpanhias 

de autDrroveis americanas nao quiseram vir so Brasil. Lu 

fiz parte de um grupo, la nos Estados Unidos, antes da 
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guerra, qus lutamos loucanEnte para oonseguir qua ura 

ooirpanhia viesse fazer carros aqui, pioneiros no Brasile 

nao consegui, dspois gue vieram as aleiraes- 'Vblksv/agen . 

FINAL DA FTHA 1 - B 

Mas o qua se notava nessas discussoes todas era a falta 

de oonheciircnto dentrflco e tccnico dos bmsiloiro5,pc 

lo poucxa acesso no estxangairo. Is to nao ejdsbe hoje, de 

naneira que hoje e rais difrcil de corrpreender. Eram ra 

rissinDS os professores que reoebiam aanvites para poser 

ir ao estran^iro. Unha o lliguel Os6rio/ras era a exes 

qao entre as exoeqoes. hoje qualquer gato pingado conse 

gue urta bolsa da CAPES, do Conselho de Pesquisa, etc. ou 

do estrangeiro mssirD, para ir para o estrangeiro.O Con 

selho de Pesquisa acabou de publicar agora um \olurre gxos_ 

so sob re os qurmicjos do Brasil. £ um volume dessa grossu 

ra. A quantidade de jo\ens qurmioos que tern o doutorado 

la fora e uma ooisa iirensa, inacreditavel. Na minha gera 

qao, tinha dois ou tres doutores em Ourmica. O Brasil 

ntudou de escala por ccrrpleto, mas essa organizaqao cien 

trfica toda nao existia e agora^essa temsfornBqao final 

do Conselho de Pesquisa e que esta haven do uma organiza 

gao, esse Conselho no\o de Ciencias e tecnologia, Conse 

Iho Nacional de Desenvolvirento Cientrfico e Ibcnologrcc. 

Havia o Conselho de Pesquisas antigo que cava boIsas e 
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foi extxeirarrente eficaz^ dava bem e ml, ms dava aos 

bons, em geral. Entao foi o prineiro peisso, agora nao , 

esta se articulando to do um program de pesquisa/iras e 

urra ooisa que ainda esta muito no ccmgo, nao e ? 

Una coisa. que surge corro tema nuitas vbtbs, nessa area 

sobre a ciencia e a tecnologia, e precisairente a questao 

do planejamento da pesquisa caentlfica. Principalmente da 

area de Sao Paulo vem senpre a critica ds qua na realida 

da nao se pode planejar, na re alidade a pretensao do Con 

selho da ter um polltica da plane jamnto da ciencia e 

urra ooisa burocratica que iirpede o (fesen^olviiTEnto real 

da ooisa, das areas. 

Ha una fase em to da vida hurrana em que tudo e inprovisa- 

gao^e individualismo. Ha urra segunda fase em que a plani 

ficagao tern que ser feita em todos os setores. Por que 

se proj eta a ciencia de guerra e nao se proj eta a Cien 

cia civil ? 

S.S. - A Ciencia  ? 

O.L. - De guerra, ne ? 

S.S. - De guerra. A melhor resposta serla que a de guerra e 

nais urra tecnologia do que uma ciencia. 

S.S. - 

O.L. - 



162. 

Nao, e a propria ciencia. No caso da energia atomLca , 

a energia atoirdca se desenvolveu prcnida pela gusrra 

Quer dizer, foi o PerraL, baseado no Einstein, qua irD£ 

trou qua a energia atomLca era viavel. Ele fez uira ccn 

ferencia quando pas sou aqui no Rio, pouoos anos antes da 

borrba atomLca. 

FfermL? 

£, Enrico IfermL, italiano. Quando ele fez essa conferen 

na AcademLa de CLencias do Rio de Janeiro, ninguim, nin 

guem sem exceqao^creditou que a energia atomLca fcsse 

para nossos filhos ou para nossos nstos. Os Estadas Uni 

dos obrigaram-no a fazer a bonba atomLca, pois souberam 

que os alemaes estavam desenvolvendo. 0 Einstein foi ac 

Trunman e fizeram aquele projeto rtanhattan que deu ori 

gem a boirba atomLca. Fbi tudo praticamente sem tecnolo 

gia, passou sem aquela fase intenrediaria. 7\ntigannente 

se descobria urn troqo qualquer, esperava que aquilo 

calsse no Qomrnio dos cientistas, depois, quase que cin 

quenta anos depois, e que se aproveitava. Agora e logo . 

0 caso do laser, por OEirplo, da cfesooberta do laser a 

"aplicaqao do laser sao pcuoos anos. De maneira que o mun 

do todo mudou, mudou de velocidade, de aceleraqao. Esta 

mos assistindo essas mudanqas todos os dias, a tal pan 

to que a gente nao pode prever o que vai aoontecer eir; 

estruturagao, em qualquer ooisa. 0 fato e que,atualirentc, 
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oom a rrecaniza^ao, a autcircxjao, a transistoriza^aD, a 

ODnputaxlzatjao, o homem tem recursos de fazer essas coi 

sas todas rapidamante e transmitir aos cdentistas o qua 

ele demprava a vida inteira para procurar nesses anua 

rios, nessas coisas todas, uma notinha de infonxaqao de 

biblioteca para poder conseguir outra. No ireu terpo era 

alguem qijs ia para a Europa, que ia procurar la nuna bi 

blioteca um troqo para poder ccpiar a rrao. Depots apa 

receu a foto cono e ? 

Fotoccpia. 

fi. Hoje com o >ErD>:- 0 >Erox fer urra ooisa fantastica . 

Hoje com tudo conputarizado, o sujeito pega aquLlo num. 

estantinho e obbem a informaqao que quer. Forqosamente , 

esse tipo da muito irais conta do que deu nossa geraqao , 

apenas nos fcnos rrais individualistas, irais fortes, com 

urra atuagao politica maior, eles fican  , rrais sL 

tem que ser criados os estadistas dentro disso. Entac , 

urra diragao de urra instituiqao cientLfica tem que ser 

seirpre de um estadista, ele pode ser cientista e podsnac 

ser cientista. A instituigao de ensino pode ser geradano 

• oonputador, tem que haver criagao. Eu tenho a inpressao 

que esse trabalho, sdaretudo o que o PelucLo esta fazerr i 

do la no Conselho de Pesquisa, vai ter resultados fantas 

ticos. Eu nao acreditei no oomsgo, nao. Custei muito a 

me comencer. toje me rendo a evidenda que eles tem ra 
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zao d2 planejerniento, sabe ? Era muito oedo, mas nao po 

de perder um minuto.f: para car prlorldade. For que qus 

em detemrinado moirento a cente \erifica que o gado lei 

teiro holandes cresce muito nais nos pastes ruins, nao 

pocte ser criado a solta, etc e tal, e se inportam os ze 

bus da India e depois o Banco do Brasil passa a finan 

ciar zebu, oomo se zebu fosse feito de ouro, ^ilhares de 

oontos num zebu quando um professor canha urra mLseria ? 

lb das sao necessidades, e entao, ejairtLnando as necessiG_a 

dss, o Govemo esta sen do forgado a procurar os rrelhores 

elementos no setor-/ onde ele exlstir, no pars ou fora 

do pars. Ha pessoas qua fazem pessoalmente, o caso do Pe 

lucdo e um. Se \ooi chegar a ele pessoalmente e disser 

qua tern um fulano de tal que precise vir ao Brasil por 

is so, aquilo ou aquilo outro^ele vai, pessoalmente, con 

seguir pela FINEP ou por qvEm quer que seja, trazer es 

se homem. Fas de um modo garal, um ministro nao sabe fa 

zer isso, nao pode fazer isso, porque nao tern essa or 

ganizaqao. Hoje, atraws do Oonsellio de Pesquisa,teorica 

mente e posslvel e de\e ser posslvel. 

E na pratica e bastante. 

Entao, essa turma toda mode ma ja nao e mais individual^ 

ta, e a instituiqao que faz. Esses apanhados ja sao mui 

to impessoais, conpletamente inpessoais e muito bem fci^o 

Eu ainda naoestou habituado, nao sei oomo se faz. 
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dizer , qiianto do individualismo deve penraneoer ? 

Nao. 0 podar criati\o do indivxduo, este tem senpre qua 

ser apro-veitacb. Poc3a-se dizer, ainda qua uno oentelha , 

e a csntelha iresmo. A Engenharia-Genetica mostra, tcoo 

oodiyo ganetico, o sujeito vem, de repente o negocdo es_ 

ta mal, esse nao pode deixar de ser aproveitacb, iras se 

aproveitava inuito xral no passado. Me recordo cos meus co 

legas mais, eparentemante mais^nota\eis, que irais pociar. 

produzir, nmca deram nada, porqua esbarravam em q-'sal 

quer obstaculo na vida. 

Professor, voltanoo um pouguinho la na Missao ADbin): 

Bulhoes. Coitd e que foram chamadas as pessoas para par 

ticipar dela, o sr. tem idaia ? , 

Nao tenho ideia, nem no meu caso, tarbem nao sei. 

0 sr. nao sabe, nao ? 

Nao sei se alguera me sugariu^de\em ter sugerldo. Sempre 

hessas coisas tem alguam, nao me meto nisso. Eu me recor 

do, por examplo, quando Juarez foi rinistro. Juarez foi 

meu coleca da turrra, depois ele largou a Escola de Enge 

nharia, foi para a Esoola Militar, depois \oltou para 

iUPJICA...? 

ARQUIVO CLE 
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tenrlnar o curso na Engenharia. Ibi mea alxmo,depois era 

rreu rninistro. Eu he recordo que, uma ocasiao, o minis 

tro me chairou e pediu para eu dar uns palpites para ele 

de uns noires para Dire tor Geral da Produgao Mineral. Su 

geri o Fleury da Rocha, que foi diretor da Escola de 

nas de Ouro Pre to e,na hora de fazer o decreto, eu nao 

sabia ate o norae conpleto dele, Uns indicam por ser ne 

Ihor, outros indicam por ser mais amigo. £ muito diff 

cil, ne ? 

Agora, corro e que o sr. ve a participagao do sr. neste 

tipo ds atividade, que seria \xa atividade nais pollti 

ca e que, as vezes , e vista pelos cientistas .... 

Nao minha filha. Sou politico aparenteirente, mas eu sou 

apolltico, sou oontrario a polltica , eu detesto polxtl 

ca. 

Sim, sim, nas eu digo o seguinte; as vezes os cientistas 

adiam que estao um pouco sujando as rraos quando fazen, 

esse tipo de coisa. Quer dizer, corro e que o sr. se ve 

em relaqao a esse tipo de problema ou como e que o sr. 

ve a qpiniao desses cientistas ? 

Eu, de modo geral, apanho de todos os lados. 

0 sr. apanha de todos os lados ? 
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•0 sr. apanha de todos os lados ? 

Seinpre aparihei sistematicarente . 0 cientista acha qua 

deve fazer so ciencia isolada, nao deve fazer politica . 

Pois, e o que o sr. acha, entao, qua seria mais enrique 

cedor ? 

Por que o sr. apanha de todos os lados ? 

£. 

£ muito sirtples. £ porque eu serpre quero... £ minha 

ideia que o pensamento do Brasil Bn prlineiro lu- 

gar, acho que gente no caso de botar a xnao politica tern 

que ser o melhor e nao o que e mais antigo; ten que 

ser o melhor do pals e nao porque e carioca, tern que ser 

o melhor estrangeiro de outro pals, porque aqui no Bra- 

sil nao tern, entao seirpre procurando uma coisa dessas que 

interfere num interesse qualquer. Se o ministro faz uma 

besteira qualquer, eu sou muibo amigo dele e digo que 

nao e uma besteira. Nunca pude me esquecer quando o Jus 

celino foi eleito Govemadbr de Minas. Eu fui ahioqar la 

com ele e con urn grupo daManesmann, da qua! eu era dire 

tor, e con esse corandante Paquet que ele chamaria de- 

pots. Entao,na vista do Paquet,eu fui de uma indiscriqac, 

eu disse assim: "I'as Juscelino, voce esoolheu o pior sa 

cretariado posslvel". Esta gravando ? 
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Posso desgravar. 

Professor, voltancb m pouquinho atras .... 

Urn segundinho. 


