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Er.trcvictn, cum o rrofcccor ^ icordo l^orrcira 

la. ontrevicta, 1'ocile, 3U uo MB ae 1977 

?ita 1 - A • X 

K.G. - GoGtarinmos que o ar. comesasse ralatando suas ex- 

periencias, vida profiseional, pontos que tiveram ■ 

relevancia no aeu processo de formaqao. Geralmen- 

'te os entrevistados comeqam do curso secundario e, 

as vezes, ace do curro primario, situaqao familiar, 

etc, o mais detalhado poseivel, ehvolvendo dates e 

pessoas que tiveram importancia. 

H.P. - iTo meu caso, voces estao entrevistando uma pessoa 

que nao pode ser considerada como uma. historia de 

sucesso, pois nao consegui ainda,e ja estou me a - 

proximando dos cinquenta a.nos, criar no Brasil urn 

grupo, uma escola denuro de minha especialidade, 

que e Quimica Teorica, Quimica Quantica. Encon.- ; 

tro-me no Bepartamenxo de Eisica ha qvatro anos, 

graqas a tolerancia e generosidade do Sergio. 

Eu estava do ma.las arrumadas, pela decima. vez, ua- 

ra d UBICAIviP, com nomeagao puhlicada no Biario 0- 

ficlpl ae Seo Paulo, quando fui visitado-nelo Ser- 

gio, Vitipaldx, Paurxcio, Horoos juntos co"m'o rcitor 

T.'arcionilo Lins, que e uma nessor. muito interessnn- 

te, muito ligada a pesouisa no Brasil. Ele e bio- 

quxmicc. .Entao, fizerara-me a proposta'de eu me mu- 

dar dr Quxmica para a Bxsica. 

E.G. - Isso fui quando ? 

li.E. - Isso foi cm fevereiro de 1973; data oficial de mi- 

ni,a mudanqa. Ba realidad'e, xsto ocorreu era dezrm- 
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bro do 1972. Vim parr, c:' com raeuo alunos que ha- 

viam coineqado o mcctrado do Quimica e pacrarem 

"HWfe 9 mectrado de L^ifica. Do maneira que, formei 

um grupo cjBnado de i'icica Atomica e Folecular ps- 

ra justificar estar em Vxsica. E, depois'da re - 

classificaqao, que e coisa muito recente, fui pa- 

ra o Departamento de Exsica. Hoje, sou professor • 

daqui. De qualquer maneira, icso mostra que nao 

•e ainda ume. situaqao inteiremente ideal. Sinto- 

me muito a vontade, muito bem, mas, no sentido so- 

cial, como uma pessoa que poderia ter criado um 

gxupo e que deveria ter fxcaao em Quxmica, poraue 

e a minha foimaqao, nao. 

Eui estudante da Universidade de Sao Daulo. Eiz " 

o vcstibular em janeiro de 1946. 

E.G. - Voce e de Eecife ? 

E.E. - Sou. Coraecei a interessar-me por ciencia, parti- 

cularmente por Exsica e Quxmica, no curso secunda- 

rio. Em 1943» quando eu tinha 15 anos, duas mogas 

daqui, T.'arta Siqueira, hoje, I'arta Sioueira Lattes, 

e Lea Eranco, hoje, Lea Ersnco Erandao, forem es- 

tudar rotematica na Eaculdade de Eilocofia, Oien- 

cias e Letras da Universidade de Sao Eaulo. E a 

Lea era minha vizinha. A Uarta era minha smiga. 

A razao delas irem para Sao Eaulo e que, Luiz Si- 

ciueira, pai dr. I.^arta, era professor de Exsica. 

•Sempre aue voltavam de ferias, falavara das mara - 

vilhas de Sao Paulo. Logo ouvi falar do Lattes, 

um cstudantc do v/athcghin e que terminou casando 

com a Larta, convene! meu pai ptc eu ir estudrr 

Quxmica. em Sao Paulo. Ealavcm da Eaculdade do 

bro do 1972. Vim parr, c:' com raeuo alunos que ha- 
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de r.ilonofir;. crirdc,' como bnrc dn UnivcrtidndG ' do 

£>~o Pculo, por Arnimdo do Salles Oliveirn., gover- 

nador nr. enoca. 

Voces ja enbreviotarEm o Paulo Duarto ? Ele conta 

toda ahistdria da Universidade. 

Ents.o, fui estudar la. Eiz o vestibular ■ em'janei- 

ro de 1946. 

Por que Quimica e nao Fxsica, ja aue o sr. tinha 

tanta,vocaqao para as duas ? 

Isso e uma coisa meiu indefinida. Eu, realment'e, 

gostava tonto de Eisica qunnto de Quimica, mas de 

alguma mr.neira, sempre gostei mais de Quimica,-no 

sentido de... Hoje sei da ligaqao entre Eisica e 

Quimica; as reaqoes quimicas nao sao nada mais nada 

mehos do que 0 fenomeno de espalhamento reativo, 

podemos dizer, espalhamento de urn atomo por outro, 

ou de utt atomo por uma molecula., 0 espalhamento 

pode ser elastico quando nada. acontece; nao elastico 

quando transfere energia de um atomo para-molecula, 

ou de uma molecula para outra. Se esta transfere'' 

uma energia muito grande, ao ponto de quehrar li - ■ 

gapocs quimicas, tem-se, entao, um espalhamento 

reativo aue e uma reagao quimica. A reaqao quimi- 

ca esta dentro do fenomeno de espalhamento sca- 

tter inc. em Pi sic a. r.as reagoes quimicas ve-se 

mudanga.s hem profundas nas. 'propriedades' dos mate- 

nnis, cm precipitados de cores diferenfes; junta-se 

dois liquidos, sai' um gas. 

Pui, entaa, atraido pelo cspecto experimental da 
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QuLi.icc., corec; uiferentes, forraaB diferentes e 

procipitadoB cristalinos. Kas, imediatamentc, -ner 

cSbi, por outro la.do f quo eu me intereEsava TDor en 

tender oe principios dicBO, o cue, evidentemente, 

estava na l-'iBica. lias Tui para a Quxmica. Piz 

o concurso. A minha turma do vestibuler tinha, en 

tre outros, o Jose Ooldenberg e o Jorge Leal Per — 

reira.. 

Agora, quero dar a minha opiniao sobre a criagao 

da Pecalda.de de Pilosofia e, as diferengas que ocor 

re-ram. Vpces sabem que existe no Brasil o famoso 

problema da Pisica ser muito mais desenvolvida cue 

a Quxmica e, ligado a isso, o numero desproporcio- 

nal de fxsicos brasileiros originarios do ITordeste 

Be oerta maneira, atribui-se a personalidade do 

Luiz Siquexra. Entre outros,. lembro-lhes o Jo se . 

Leite Lopes, T.lario Schenberg, Fernando Souza Bar- 

ros, Samuel BacDowell que esta em Yale, ha quinze 

anos, o Ricardo Palmeiras, Leopoldo ITachbin, que 

e matematico que forom influenciados por ele. $ 

urn numero realmente meio anormal. Estou falando 

da Fxsica acaderaica, nao da parte  Todos sabem 

que,. qucndo o Armando de" Salles Oliveira; Julinho " 

T'esquita, -faulo Dusrte - o grupo do Estado - resol 

vcmn criar uma univex sidade em £-ao Paulo, bolarom 

oue o nucleo fundamental tinha que eer uma Paculda 

de de Piloeofia, Cienciss e Letras. Ko Brasil, a 

faculdsde era baserda num tripe profissional : Di- 

rcito, I'.edicina• e Engenharia. 0 meu araigo Darcy 

i.ibciro disce nuito bem que as nceeccidades soci— 

ais ercm ; engenheiros parr oonstrugao do casas, 

medieoc: para cuidarem dac mazelas, e advogados na- 

ra dirimircm ac cuerelas. Entao, o prectxgio era 
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descac tres ^rsndcs eccolas proficrionair. 0 Ar- 

manao dc Sallcc Oliveira tcve n ideia de criar u- 

ma unlvoraidade ondc a "baco fosE.e o aue noe "Estados 

Unidos seria College of Science, Literature and 

Arts. Entao, em 1934, manduu Theodore Ramos, ma - 

tematico que morreu prematuramente, para a Eurooa. 

Poi uma "boa epoca para ir porque em 30 dc Janeiro 

de 1933 Hitler tinha assumido o poder - e T."ussolini 

ga estava ha 12 anos. 0 Theodoro trouxe muita gen- 

te, principalmente italianos e alemaes, alem de 

franccces tamhem, como o Levi—Strauss que, posteri— 

ormente tornou-se famoso como um doc criadores do 

Ectruturalicmo. Poi professor em Sao Paulo por 

muito tempo. Para Fisica trouxe o V/athagin; para 

Qufmica o Heinrich Hheinholdt e Heinrich Hauptmann". 

(/Onl.eci os dois, como aluno, no meu primeiro e se- 

gundo ano de graduaQeo. Cuando entramos para a 

Quimica, na. Alameda Glette, eu, Goldehherg, Jorge ' 

Leal Perreira, Tatsu Yamani, que ecta hoc Ectedos 

Unidoc, e mais outros, icto ,e, os que tinham in— 

clinaqao para os aspectos mais fisicos da Qufmica, 

percebemoc que a formtaqeo que devfamoc ter nao era 

acuela. Entao, o Goldenherg e o Jorge Teal Perrei- 

ra, em junho, na metsde do ano, ahandonaran o cur- 

co.' j^izerrm novamente o vectibular, em 1947. " Pa 

epoca, a estrutura era de tal ordem que nao se po- 

dia pacsar de um setor para outro; tinha-se que fa- 

zer novo vectibular. llecse moinento tamhem pensei 

em cair, mac iui desaconcolhado nor meu nai. 

■neu pai, aqui, era um comerciante medio, represen- 

tante de uma firna ingleca de linhoc. Po- Porte, 

todo mundo nndava dc linho, o famoco linho irlandes. 

Icro acahou, ccrtamente, con o fim da guarra - a 
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■nduEtrinlizayro no Prar.il. Ao rounnc eram todoe 

feitr.s cm alfaictec. 0 numcro do clfriatcc era e- 

norrae. T.leu pai, entao, ficou numa aituagao econo- 

nica dificil, exataraente quando fui para Sao Paulo, 

Entao, perder urn ano, como se dizin na epoca, para 

passer para outra area apresentava-se para ele jomo 

uma dificuldade. I'eu pai era uma pessoa. razoavel- 

mente prospera, embora nao pertencesse nem de lon- 

ge a aristocracia canavieira nem a pequena aristo- 

cracia de terras. Era filho de Portugueses. Pui 

estudar em ; Sao Paulo inteiraraente mantido por e- 

le. Em seguida, houve esss crise que foi supera- 

da porque, evidentemente, ele se adaptou ao prp - 

blema. Anos depois, -npssou a ligar-se a industria 

nrcional. Entao, mantive-me na'Ouimica. Disso ' 

resultou urns coisa que semnre conto aos alunos, 

de orincadeira, mas oue e verdade: sou urn1dron-out 

da Universidade de Sao Paulo, quer dizer, nao ter- 

minei meu curso porque fui entrando em contradi - • 

gaocresccnte com'o curriculum de Quimica e, nao 

tendo tido a sorte de mudar no primeiro ano, ficou 

ma.is dificil depois, porque.eu teria que perder 

dois anos. 

Como se da o seu choque com o curriculum de -Ouimi- 

ca ? 

C.ucro acrespentar que considero da. maior sorte nara 

mxrihr. vida profissional ter ido nara Sao Paulo, na- 

quola epoca. 

.Era uma quortao de choquc a . , cntre as minhas 

inclinaqoes e a oferta de educaqco oufraica, cue 

era dada sob a orientaqao do Shcinboldt e do I!au- 
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ptaiaim. reli/,mente pcrccbi uue errm crendec ci- 

cntir-tnc g dug vinhrm dentro da tradicro de ^nco- 

la. Aloma dc Quunica. 0 Hhcinboldt era profescor 

da Univcreidade de Eonn. Era fpnioro como quiraico 
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eles e o V/fithn^hin - a aorte da T'iaica - e que 

ele trabalhavn. em 1 inline que erain de fonteiras em 

i'laicc.J em particular, em raios cocmicos e oriRera 

dos elementOG no univerro: enciuanto que o Ehein- 

"boldt e o Hauptmann eram o que chamamos de quimi- 

cos classicos. Sao nosteriores a influencia da 

Iviccanica Quantica na Quimica. Vinham da Aiema - 

nlia sem LJecanica Quantica, cue s.e faz necessario. 

Eece era o problema. Srara grandee qufmicos, mae 

nao tinham sido afetadoc pela Tv'ecrnica Quantica, 

que tinha surgido per volta de 1925, 1926. A 

.ecsa enoca ja errm profpeeores.. 0 Rheintoldt, a- 

cho que e de 18G2, e o Ilauptmann era raaie novo, 

trlvez unc dez anos ou quinze. Entao, era isso a 

eaucacro •quimi.ca, emliora nao fosre o tino de coi- 

sa que-eu quiseese fazer como pesquisador em Qui- 

mica. Le mcxneiia que, acaliei nao tcrminando o 

curGo de Quimica, em Sao Pculo. Vim para ca e 

tcrminci-o na Universidade Catolica, 

Sotre icso que acsbo de dizer, tenho lido alguina 

coica sobre ecse fenomcno. 0 fato do Eheinboldt 

n~o trazer urn grupo que, pelo menoc, em princxpio 

conliccesBe Kecrnica Quantica e a aplicaqao dessas 

coisas baciccs cm Quimica, nc.o e urns co?.eg ceeup.l 

11a realidade, o J-heinboldt cono quxmico alemao foi 

vxtima do euccgbo da Quimica, alema. ' Sabemos que 

a Quimica Eetrutural Organic a, a. partir de Felrule 

cm 1856, com nj descobcrta da tetravalencia do car 

bono, foi uma cicncia criada, ecconcialmente, na 

Alemanha Imperial. Dai, 0 enorme eucesso da in^- 

ductria ouimlca alema de corantec, do erploEivop, 

dc romedios. 
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TIcer. cicncir. RlemS voio rrxtes d;i industria qufmi- 

ca alcina ^ 

Kao, voio cimultaneamente. ronao aue forom os cri- 

adores da ideia do infceraQao entre ciencia' e tecno- 

logia. ' uma coisa bastante eatranha, pois o pri- 

mexro corante artificial foi descoberto por um 

ingles de dezoito anos. Portanto a Inglaterra ti- 

nha MLdcranca hisso. Mas foi rapidamente batida 

porque as suas duas universidades tradicionais, 

Ca.mbridge e Oxford nao tinham nenhuma relaqao com 

problemqs industriais. Eram universidades nara a 

aristocracia. Lembro-lhes que, Paradny, o maior 

fxsico ingles da primeira raetade do seculo pa-ssa- 

do, nunca estove em universidade. Tez todos os . 

seus trabalhos em uma instituiqao que tinba sido 

criada em londres, em 1799i a Hoyal Institution. 

Pa. mesma ma.neira Humphrey Pavjr descobriu o sodio 

e o potassio. ITao havxa uma. relaqao intima entre 

xndustria e universidade. A criagao disso e basi- 

camente fenomeno elemao. Em Quxmica, por exem- 

plo, foi em Oiossen que se criou o primeiro labo- 

ratcarlo de enrino pratico da Quxmica, em aue os 

auxmicos saiam dali e eram utiliza.dos nas indus ' 

trine. 0 famoco Liebig era de Giessen e, denois, 

foi pa.rn T.'unique, Kekule e Adolph von .Paeyer etc. 

Isso pcrmxtiu a Alemr.nhn aguentar os quatro anos 

da la. gucx-ra mundicl. 

A la. guerra mundial e charaadn de guerra dos qux- 

micoo, cnquanto cue a 2a. guerra mundisl pode ser 

chamada de guerra dos fxsicos. 

0 Pritz I:abcr,quc foi cxpulso da Alcmanhl por Hitler, 
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loi qutm clcr:cobriu a po'caibilidade de fixogno do 

mtroyonGO nn atrnocfora - cintosG dc Habcr a 

r.-nonia. Griarp.m-ce onormca fabricas de amonia, . \ 

Da aBionia, ciraultanoarnentic, obbea-se nitrstos e, 

assim, pudcram ser ucadoe como adubos, libertan- 

do a Alemanha da importagao de nitratos do Chile, 

que fora cortada devido ao bloqueio ingles; alem 

de explosivos, nitroglicerina. Os alemaes eram, 

realmente, liderec nicso. 

Durante a guerra, nos Estados Unidos, na Inglaterra 

ee desenvolverom industrias proprias; as universi- 

dades ppssaram a interagir. Comegou a. haver uma 

tendencia a rccuperar o tempo perdido, quando se 

da a grande re"volugao da Tisica, que e a criagao 

da Eecanica Quan-cica por Heisenberg, Boh^ Schor- 

dmrer, Dircc, Born. Isso foi feito, inclusive, 

em grondc parte, em Gottingen por Heisenberg e 

por Bohr em Copenhagen, quando na Europa Central. 

T.anto na Alemanha como na Suiga, onde o Schordin- 

ger era professor, em Zurich, os quimicos .organicos 

controlavam os Departamentos de Quimica, na Alema- 

nha. Um professor de Quimica era. um quimico or— 

g.anico, ainda aluno, se nao do Eaeyer, dp 

, que foi o seu sucescor em T'uhich, ou um 

sucessor do rischcr, o horaem que descobriu a es— 

trutura dos acucares, a estrutura das protefnae, 

no sentido de serem formados de aminoacidoa.' 

Eram.realmente pessoac notaveis. Entao, o peso 

da tradigao era enonne. De maneira que, ecse ne- 

gdcio de fungao de onds. nao era Quimica. E, real- 

mente, os inductriais clenaes apoiarcm. Era di- 

ficil um fisico-quiraico na Alemanha chegar a 

r.er diretor de um insbituto' de Quimica; todoe es- 
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trvpn I"e iii~qc dor. quimicoc orf.rlnicoc. Li numss 

memorinr:dG .Karl von IJuffcn, dorcotridor do nnrn 

e orto hidrogeneD, dr.c variedades de hidrogcnpo, 

era 1921, quo, indo para ura congreaao na Inglater- 

ra, em 1933> ficou adrairado cono oc quimicos mois 

jovens inglcses e americanos, como o Pauling, tor- 

narara-se lideres nesGe tipo de interaqao entre 

Qulraica e Pxsica; Como tinham facilidade em l^eca- 

nica Qurnrxca, eram peasoas muito raais coraneten- 

tes. Julga que, com ou sera Hitler, e com a per- 

ma.nencia due sch j] ers nao arirnos na Alemanha, 

ha.veria uma oueda na Quxmica aleiiia, devido no a- 

parecimento de ^ ecrnxea Cuontica. Como nao havia 

ecca. ti'adiqao tao podorora de Quxmica nao univer- 

aidadec rnrlo-eaxonicas, adspteram-se mris rapida- 

mente. 0 Pauling passou a, ser ura Ixder da Quxmi- 

ca ifiaerxcana e, provavelmento, nao terxa sido 

nuncs. na Alemanha, na decada de 1930,.- com ou sem 

Hitler. 

( Interrupqao ) 

Palta de energia eletrica. For acsso, ha varies 

seraanar; nao ocorria, mas e muito con-jn. $ um dos 

protlomas hasicoe da ciencia, aqui. 

.■Eeta e a minhn interpretaqao dense conflito. 0- 

correu conigo e com o Tatsu Yanani, que foi nara. 

o Itt c dxrctrmcnte, onde fez o hachorelado e 

doutorado com Horman Davidson, e terminou fican- 

4o na Pell. Alias, tem uma situapao muito inte- 

rcssantc: esta dividido entre o. Dell e a'Univer- 

sidr.de de Pi'xnceton. 0 Tatsu e um camaxoda ex - 

ti-c.-Tiamonte hrilhante. Produziu mr^is de cem tra- 
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bijllioc ro Proceoding Tnternationrl Academy of 

Ccience, e, ultimamente, oc ecus trabalhos tem. 

sido manchete do rhycicc Today. 0 Tatcu e um e- 

xemplo tipico. "0 fXEico-cuimico. 

Outro colega que tive, em lD47,e cue saiu, foi t) 

Jose Israel Vargas. 3S tanbem da area de Fisicb- 

Quimica. Voltou para Kinas G-erais. Issd nao quer 

dizer cue eu me arrependa, absolutamente, de ter 

ido oara Sao Paulo, porque tomei conhecimento da 

bibliografia. quimica em rnvistPE c, rro somente, 

em' livros textos. 

( Jntoj-rupgro ) 

Voltei •■Bit ca e comnletei o cur so de naneira 

i'ormal. A I'aculdnde era inuito frrcs mas, em todo 

crso, nr. enjca, rgrndecia ao reifcor da Univenidn- 

de' Cabolica, que sccitou a minha trmsfercnpia e 

me perraitiu concluir o curso. . 

Suc-..i errm. oc Binci^ais profoEsoreo na Universi- 

dr.de Catblica , daqui ? 

TodoE tornarr.m-se, depois, mcus c'olegrs, aqui, na 

"Sscola de C^uimica: dr. Paulo Jose Duarte, dr. T'a- 

rio.Oomes Tavarec, dr. Hugo Valpassos Vicira - 

dcnoic foi meu aluno de pbs-graduagao, 

A Tlniversidade Catblica tinha, na partc de Quxmica, 

OB neEmoE profescores do Eccola.de Quxmica, daqui. 

Kccca epoca, o pescoal trabalhava era termos de tem- 

po oarcial. Ensinavam na Federal-, que se chomava 

Univercidadc de Pccil'c, e algunc trabalhavam na 
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0 p t o 1 i c n . 

Utp.p. vo« pdnuirido o cliplon'.p, tive grnnde dificul- 

dp.dG em entrpr pars. s. Univcrsidade. Pa-asei a ser, 

duranUe alburn tempo, ncaisterite voluntario do dr. 

Iruiz Treire. Tra"balhavnm elc e o dr. OsvAdo Li- 

ma, diretor da Lacola de Quimica e que, depoio, tor- 

• nou-ce diretor do Inotituto de Antibioticos - 

esce Instituto era na Escola, m<as cresceu muito 

e terirdnou tornando-oe uraa instituiqao indepen - 

dente - eics mo propuseram como accistente, mas 

nao havia vaga. 0 resultado e que passei a ser 

•nrofessor de colegio. Ieeo foi em 1952 e, espe- 

cialmente, em 1953. Perdi corapletamente a ambi- 

gao de algum dia fazer ciencia. Adaptei-me; nao 

tinhp outra coisa a fazer e 'nao via poseibilidade 

de entrar na Escola do Quimica. A forma de in- 

gresEO - isso ecuo tcm mudado, acredito, no Bra- 

sii, muito nesees anos - era do jeito que vou con- 

tar: lombrera-se oue o Concelho Ilacional de Pesqui- 

sas foi criado em 1950, pelo Aim. Xlvaro Alberto, 

com cntusiPEmo resultsnte da deECoberta do T'econ- 

PI do Lattes e a criagco do CEPP. Estava, entao, 

cm. embriao. 0 numero de bolsas era muito neaueno. 

Eu, T.ielo menos, nao consegui. Tinha urn record 

nao muito bom, porque nao tinha .terrainado o curso 

em Lao Paulo. 1-tp.e eu tinha o seguinte trunfo, a 

• respeito. do carroira univcrcitaria: uraa prima cue 

morJ no Pio, caEada com o deputado Lopo Coelho - 

a I'aria. Elc era nreEiderite da ComiEEao de Pinan- 

gas da Csmara e tinha sido eleito noouele ano de 

1953. Entao, vem o famoso problema de farailia. 

l.'inha raae escrcveu para o Lopo. ( 0 dr. Joaquim 

Sraazonas, o nosEO rcitor, foi o criador da Univer- 
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cidrde. A eeLatua dele ectn no meio derea avenida 

l-r^n. a'vo do Samuel Amnzonas T.'ecDowell, firico 

e, nortanto, avo do atual reitor' da TUG do Eio, e 

do Antonio A'acBov.-ell oue e pro-reitor nsra aseun- 

tos de pesquioas de pos-graduaQao na Paraiba, ho- 

mem que deu impulso a ease la.boratorio de pesqui- 

sa solar, i'odos sao netos do dr. Amazonas) . 0 

dr. Amazonas ia periodicamente ao Rio, nesta e - 

■poca Capita.1 Federal, a Assembleia. Ia e fazia 

um verdadoiro lobbing de verbss. 0 presidente 

das finangas da Camara era vun cargo muito impor- 

tante, ae maneira que, ele tinha que se dirigir 

ao Lopo, sempre. E, nessa troca de concessoes 

txpicas da epoca, o lopo fez o nedido. E, n\nn 

sabado de carnaval, de 1954, recebo um telegrama 

■da Western, do Lopo: "Procure o reitor Amazonas 

era meu nome". 

( Interrupgao ) 

Esperei o carnaval passar e, na quinta feira, co- 

loquei a minha nelhor roupa - m^ sunda:/ best - 

e, com o telegrama no bolso, fui procurar o dr. 

Amazonas. Eu ja tinha ido variss vezes la, leva- 

do pelo Frcire e nelo Os'.valdo Lima,- e era semnre 

aquele ncgocio: "quando tiVer \amn vega" .' E, nun- 

ca havia vagas. Pedi uma enirevista, mais ou me- 

nos, na hora do almogo. Fiquei esnerahdo, e na 

hore, entrei. Ele ectava sentado a mesa, entrei 

• pelo lado direito, e ele escrevendo, disse:"Bom 

dia, — voz assim de cana rachada — ■ 0 q1-1^ o se — 

nhor deseja" ? Eem perguntou o meu nome. Eu 

disse; "dr. Amazonas, vim acui falar a resrrito 

do uma vaga de assistcnte no Escola de Quimica". 
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7.1 g ncm mo olhou, g dicca: " 0 cr. cr.ta Gnranado, 

n^o hn vo^as". Entao, puxei o tele^rrma do Lopo, 

g dicco; " Vim porquc tonho um tclegrnfc. do de- 

put ado Lopo Coelho". 0 sr. c o primo do deau- 

tado lopo Coelho "? Tocou a c.^maainha: "Luiza - 

quc era filha e secretaria - prepare ospapeis pa- 

ra ease rapaz tomar posse". . Quando sai, eu.ja ti- 

nha tornado posse. Eoi no mesmo inctante. Isso 

conto porque e verdade. 

( Intorrupgao ) 

* / 
• Compsrtilho dc opiniao de oue, em particular,a 

Universxdade Lederal de Pernamluco e extremaraen- 

te aeculiar em certos aspectos, se comparada com 

as universidades do Rio. Poi criada e dominada • ■ 

pela aristqcracia da cana-de-agucar. Pode-se a- 

legar quo, em Sao Paulo, a influencis dp Estado 

e uma coisa gigantesca, na pessoa do Julio Kes - 

ouita. 0 Julio Tesquita vetava nomes nara a Uni- 

vcrsidade se, por exemplo, o camarada fosse imi - 

grante italiano. Por exemplo, o Picarollo, um' so- 

ciologo, como era socialista e italiano, o Julio 

vetou-o. 

Aqui, um numero pcoueno de famxlia.s e nue, real- 

mente, controlava a Universidade. Tsso era famo- 

so. La Paculdade de T'edicina, ja existiam .esses 

grupos. A.familia do Joaquim Amazonas tinha sido 

dona dosse Engenho do Weip. 71e era o advogado 

da coopera.tiva dos usineiros. 

. -A Universidade Pcderal foi criada por esse grupo 
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* # 

Ixe tauicnl-.c. ]!avic cm T'cdicinn a fanoca frnee 

"Joutinho ou coitedo", anorar dc que os Coutinho 

ero brilhcnfcec arofcEForcs. Tinha tanbera n fami- 

lia Vcrques - "TarqueE ou morcado " . 

Mam fcmxliac conavieiras ? 

Erem ligadas a elas. 0 grupo de nrofeEsores como 

o Arnaldo Va.rques, Romero Karques, alias, brilhan- 

tes pro"*7essores. 

A fajnilia Coutinho daqui e a mesma da Paraiba ? 

Acho rue tern felsQao com o Orlando Coutinho. 

Temds aqui no Departamento, por acaso, dois Couti- 

nhos. I" be esses alt amenta oompet enter, e criado-. 

res: Eeic,io Coutinho e o Feurioio Coutinho que, 

tambem, cao da familia. .Ea I'aculdade de I''edicina 

Bezerra Coutinho tern o A.rthur .Coutinho. Ka Fedi- 

■cina eram os Coutinhos. ' . ' . 

Qual era a familia da Engenharia ? • ' 
• " 

• • 
Ba Engenharia tambem tinha. urn grupo. Por exemplo, 

o'ITev.'ton T'aia, Estou encorando isso-cob o ponto . 

de vista cientifico, norque o dr. ITevvton T'^ia era 

uina pecsbr. que eu cstimava muito. Cou cmigo dos 

seus filhos - os seus tree filhos sao da Univer - 

cidade; T'auricio T'aia, Euler. T-'aia e ITera 1 do Faia. 

Alem desses, tern o sobrinho Ileitorzinho T'aia e 

cua mulher, a irm<~ do dr. llevvton T'aia. Isso e 

ns area de Engenharia. 
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A Uuivcxi i(Ir-c!e 1'oi crindo. squi na base do trianguloj 

ISngcnJi;1.riaj T.'cdicina e bixcifco. Jocqaiia Amazonasj 

dc Dircito,. 

E Kalta, tarabem ? 

ExabaniGH-be • Eatiao^ rcaaixarii gg paaa caiai* a Uai-- 

versidade, giu a^osbo de 1946, no "fceiopo do Butra.. 

Ouase que inevitavelmente, charaaram para comoor 

na. Universidade as pessoas de suas relaqoes, ou. 

familiar uu profissional. 0 Joaquim Amazonas 

convidou os advogsdos seus conhecidos; e muitos 

ja erom arofessores da famosa Eaculdade de Birei- 

to. A forma de acesso a Universidade era essa. 

jjgL Eacufdade de Ifediciaa e Bireiio havia "tradiqao 

de concurso para, catedratrco, Esses conc\irsoB, 

por princi^io, oualquer pessoa podia faze—los, 

mas sabemos que so entrava quern a'^onAregaqao" 

detcrmmava. 

0 caso mais famoso' e coruiRcido do Brasil e o 

concurso que o I.raunci.o Bocba e > ilva nerdeu.- 

1 erdeu a cadeira de Farmacologia da Universidade 

de Sao Paulo para o seu concorrente, genro do 

' catedratico, que tinha se aposentado. Isso sei 

porque entre os examinadores'estava Arthur Cou- 

tinho daqui, cujo assistente e um grande amigo 

meu, Antonio Cezario de Kelo, e que me contou. 

Anarentemente perdcu porque deu uma aula nao tao 

hoa ouanto o ourro concorrente. 0 camarada fez' 

a parte pratica e nao matou o sapo, c o dele mor- 

rcu; coisas desse tipo. 
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Entao, o acesno era eese. Tinha-se que esperar 

am cntcdratico raorrpr ou que um aseistente amigo 

o convidacce. 0 acesso era como aesistente a 

convite do catedraticoi alem do voto majoritario 

da Congregaqao, e ce houvecse vaga. Nob-casos 

das vagas, dependia-se do reitor, porque era ele 

quem dxstribuia, na base do jogo politico. Falo 

porque acho a politica uma coisa importantxssima. 

Kao se pode fugir da politica, se nao se termina 

apanhado por ela. . 

En-cab, em marqo de 1954, continuei a dar aulas em 

colegios. Tinha um emprego apenas em tempo nar- 

cxal, ate que recebi um convite para trabalhar 

tambem na Faculdade de T'edicina, feito pelo meu 

amigo Farcionilo Lins, ultimo reitor daqui, 'no 

perxodo de 1971 a 1975. ^ -uma pessoa muito liga- - v 

da a todos esses brgaos de financiamento. 0 seu 

departamento tern financiamento ds FINEP, sendo, ^ 

antes, do BNDE. • '• ' 

ft ,'*■ • 

( Fim da Fita 1 -A ) 

Fxta 1 - B ■ - . .. 

R.F. - Convidou-me para aesistente de Bioauxmica. Foi, 

si, que comeqou meu interesee por aesuntos. de 

Biofisica; em particular, problemas sobre ativi- 

dedes btxcas e sobre aqoes enzimaticas. 

Eese duplo emprego me permitiu deixar os cqlegxos 

e estudar autodidaticamente, para a livre-docencia. 

■ Comecex a. trabalhar no assunto." Eventualmente, • 

foi publicado o xrabalho e aconteceu uma coisa • 1 
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* • 
0 

im;porLanl;e; houve u»a -reunino da SBPO, em nulho 

de 1955, aqui, quo me poc- em contoto, peln se^un- 

da vez, com o Jacquec Danon. Na rainha opiniao e - 
• ' V 

isto e facil do perccber - o cientista fisico mais 

original, maic criador. Keose ponto, sei que 

nossoa amigor fxcicos dizem que ele nao e fisicd, 

mas quo sabe Fisica. I/las, o lato'e que tern pro- 

duzido.criadoramentejna area de efeito T^sebauer. 

interagao hiperfina como nenhum outro cientista 

brasileiro. Acho-o realmente um grande cientista, 

inclusive mantem coisa que nao e comum no Brasil, 

xim interesre de jovem pela ciencis, nelos fenome- 

nos naturals, Bntao, ele, nao somente me estimulou 

a fazer livre-docencia, como propos que eu fosse 

fazer pos-doutorado no CEPP. ( A livre-docencia 

estava ligada ao doutoramente, na epoca. Voce 

se doutorava e ganhava tambem o diploma de doutor, 

alias, o unioo diploma que eu tenlio ).; Ele esta- 

va entre.ndo no CBIP, como assistente do Zamith, g: 

grande piofessor. Escrevi minha tese e, em margo 

de 1957, defend! a docencia, diante da seguinte 

banca: Hervasio Guimaraes de Carvalho, que tinha 

sido meu profesor de Quxmica no Colegio Oswalao 

Gruz, no Eecxfe, nos anos de 1944 o 1945, e a 

quein devo tombem um estxmulo muito-grande., Ape- 

sar do lervasio ser mineiro, veio para o Nordeste 

com dois ou tres anos e aqui ficou ate 1945, auari- 

do fol para o laboratdrio de Produgao-.Mineral, no 

Rio. Era, e ainda deve ser um profesor magnxfico. 

Uma vez terminado o concurso, com uma bolsa do. 

CEPq, fux para o Pio em abril. 

( Interrupgao ) 

19 

* • 
0 

im;porLanl;e; houve u»a -reunino da SBPO, em nulho 

de 1955, aqui, quo me poc- em contoto, peln se^un- 

da vez, com o Jacquec Danon. Na rainha opiniao e - 
• ' V 

isto e facil do perccber - o cientista fisico mais 

original, maic criador. Keose ponto, sei que 

nossoa amigor fxcicos dizem que ele nao e fisicd, 

mas quo sabe Fisica. I/las, o lato'e que tern pro- 

duzido.criadoramentejna area de efeito T^sebauer. 

interagao hiperfina como nenhum outro cientista 

brasileiro. Acho-o realmente um grande cientista, 

inclusive mantem coisa que nao e comum no Brasil, 

xim interesre de jovem pela ciencis, nelos fenome- 

nos naturals, Bntao, ele, nao somente me estimulou 

a fazer livre-docencia, como propos que eu fosse 

fazer pos-doutorado no CEPP. ( A livre-docencia 

estava ligada ao doutoramente, na epoca. Voce 

se doutorava e ganhava tambem o diploma de doutor, 

alias, o unioo diploma que eu tenlio ).; Ele esta- 

va entre.ndo no CBIP, como assistente do Zamith, g: 

grande piofessor. Escrevi minha tese e, em margo 

de 1957, defend! a docencia, diante da seguinte 

banca: Hervasio Guimaraes de Carvalho, que tinha 

sido meu profesor de Quxmica no Colegio Oswalao 

Gruz, no Eecxfe, nos anos de 1944 o 1945, e a 

quein devo tombem um estxmulo muito-grande., Ape- 

sar do lervasio ser mineiro, veio para o Nordeste 

com dois ou tres anos e aqui ficou ate 1945, auari- 

do fol para o laboratdrio de Produgao-.Mineral, no 

Rio. Era, e ainda deve ser um profesor magnxfico. 

Uma vez terminado o concurso, com uma bolsa do. 

CEPq, fux para o Pio em abril. 

( Interrupgao ) 



20 

Ko incu primRiro nno de pos—doutommen'to ■trebslhei 

com o Dnnon e, do ccrta maneira, interagindo com 

Truido Beck, uma figura intereesantirsima; com 6- 

Leite Lopes, que oferecia curco de "Pisica Quanti- 

ca ou Teoria Quantica. Tive o prater de conhecer 

o V/athaghin e descoLri nele uma personalidade ex- 

tremrmente atraervte, healthful. Ble estava apenas 

de pasragem por la. 

Tassei urn ano no'Bio quando. mais ou menos, de-cer- 

minei a minha linha de pesquisa: Quimica Quanti- 

ca ou Quimica Teorica. 

0 Danon trahalhava em radio-quimica, e fiz alguraa 

coisa nesse assunto com ele. T'as terminei entren- 

do na tal populaqao de quimioos, chamados quimi- 

cos teoricos. l)ata do pos—doutonamento a minha 

formagao, pois o doutoramento foi, na realidade, 

totalmente autodidata. . . , . 

Ainda me considero um amador' em ciencia. Isso, 

tolvez, seja ate um complexo de inferioridade. 

Sinto que nao tenho' jeito de profissional, nao 

tenho pedigree de profissional porque tive ape- 

nas um contato, como aluno de graduaqad, com o 

Rheinhoidt, que me influenciou muito. Ele era 

historiador da Quimica, e isso teve muitas impli— 

caqoes. Deu-me esta persnectiva para a historia 

da Ouimica e Eisica. 

0 Luiz Ereire era. uma peesoa que me estimulavn 

muito. Ele era um professor muito competente, . 

hrilhante e que ectimulou muitn gente. Rns nao 

era uma peesoa que pudesse orientar, formar gen 
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te. Ele inl'or/iinvr!. or pcrconn, mrp forir.nr, ele nso 

tinhn econ... Ime^ino, porque potqncialidafle ele 

tinhe. Tcndo naEciclo em 1900, no Hecife, entrou 

pora a. Eccoln de TCn^cnharia - quem ^oetavn de f*e- 

tematica ou de fe|ica ia para Engenharia, ssBim 

como,no Hio, entrava na Escola Nacional de En^en?.a- 

ria e, cm Sao Paulo, na Politecnica - e tornou-se 

professor de Fxsica. Fez alguns tralalhos que fo- 

ram puElicudos na Manga, no Compte-Reniu. ITa mi- 

nlia opiniao, o Ereire noo se crintalizou por falta 

de condigoes do meio social, da epoca. Nao era, 

i-ealmente, um cientista. 

Ele era ligado a iamilia Coutinho, Marques ou Ama- 

zonp.E ? 

Que eu caiEa, nao era ligado, diretamente. Por 

outro lado, penso que deve ser parente do Oil'berto 

Frexre, cujo pai, dr. Alfredo Freire era vim famOso 

professor da Faculdade de Direito. A famxlia Frex- 

re tinlia reiagoes com as escolas superiores daqui, 

que vierom a compor'a Universida.de. Ele veio da 

Escula de Engenhaxia, da qual tornou-se professor. 

Mais tarde, ela foi incorporada a Universidade, e 

ele iicou. Era membro da Academia ^rasileira de 

Giencias. Foi membro do Conseibo Kacional de Pes- 

quisas. Isso fez corn que ele • interagisse muito. 

1 raticaincnte, todos os meses, d a ao Rio ae Janeiro 

para a reuniao, onde conheceu muita gente. "Deu 

muita bolsa ao pesLoal daqui. De uma maneira ge- 

ral, nao posso dizer aue foi formado pelo Freire. 

A'influencia dele e mais no sentido de um estxmulo 

inicial forte, mas nao de formagoo. 
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Por quo r, foiinaqno nerno nren ora inexistente ? 

Era inoxistente, no Recife. A minhn formaqao da- 

ta da ids no Rio de Joneiro, quando entrei em con- 

tato com um cientista. 

A minha ideia de ciencia, ainda hoje, e muito ar-• 

tesanel, ]5, em grande parte, a ideia do Michael 

polanyi, do conliecimento tacito. Isso vem do Danon, 

quer dizer, o cienticla aprende fazendo, quaae co- 

mo o artesao que transmite para oeu filho ou para 

o no-"^ memhro fJuilda. Eu, reolmente, aprendi oi-^ 

encias com o Denon, quando vendo como ele trabalha- 

va e trahalhando junto. Entao, pega-se os macetes 

que soo comuns, na minha opiniao, na Quimica, Ei- . 

eica e Piologia; mas, em grande narte, e um conhe- 

cimento "tacito, na definigao de Folanyi. 

I ^ 

Pesse f im ae semana., o Sergio Eezende deu-rae o pan:- 

fleto do Simon Schv/artzmann, onde menciona a inter- 

pretaqao do Polanyi, de aue a ciencia e um conhe- 

cimento tacito. 0 Polanyi acha que, se os cientis- 

tas morressem todoc, de hoje para amanha, os livros 

e as revistas nao formariam novos cientistas, a 

nao scr com urn certo CAP. Acredita,que existam 

verdadeiros grupos, e que, a a'utoridade cicntifica 

e uiii fato ouaso como religioso; aue as linhas de 

pesquisas sco determinadas pelas nessoesj cue ja 

estao trahalhando e tern prestigio. fj uma interpre- 

tag:~o extremamente concervadora a respeito da. ci- 

encia, mas compartilho dela. -"erihro-lhoc do P'eynirpn 

quo tern a faraosa frace; "As unicas pessoas aue podem 

ganhar com uma educaqro sao squolas nuc nao preci- 

sam de educoqao". Isso ceria-o extrcmo concerva- 
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Jorir.mo em cducD.gao. Entno, r^o e precino ter 

vreocupn9<?o porquc nparccerr'm r.inetein, ^eynmnn, 

etc. As pesrocs r|ue nodein pcnhcr de urna bon edu- 

caqro nao ^arecinam dela. Dipio isso, mas cbaro 

que ha am exo^ero, 15 uma caricature. 

Tenho um smigo intimo americano cue e quxmicd te- 

drico, Jim Barnay. Atualmente ele trabalha em 

areas de Biofisica, no National Institute of Health- 

K.I.H., ma is particularmente no National Institu- 

te of Drug Analysis-nib^. Vindo da classe opera- ■ 

ria rmericnnr, e uma pessoa que rcredita nue a 

cducacso e cr.peK de tudo; absolutamente tudo. A 

ideia americr.nc, a ideia do Drwey de que a educa- 

qao leva-nos as maiores alturas, e umr ideia real- 

mente democratioa. Eu, racionalmente, compartilho 

inteiraraente dicso. A educagao permite trazer u- 

ma -Dessoa que nao sabe como dar descarga huma becia 

de banheiro, como conheci,.ou que nap conhece luz 

eletrica, ou quo nunca viu gelo, coisas assim, 

chegar ate aos pincaros de coisas academicas. A- 

credito, racionalmente, mas do ponto de vista pro- 

fundo, acho que nao e tanto assim. Talvez exista 

um meio termo. 

0 fato e que mirdia formagao em cienciss ocorreu 

quando fui para o CBPB, com o Danon e Ouido Beck. 

Agradego a eles. Vi,como uma cena, o caso do 

Tiheinboldt, norque percebi que, realraente, ele fa- 

j^^a ciencia. lTas eu ere, estudante, e ele professor. 

Havia, na epoca, ume gronde barreira entre estudan- 

te e professor,.em Eno Paulo. Nao posso dizer que 
* 

• me influonciou. Com o Prcire foi uma qucstao de 

potencialidade dole, que nao chogava a fazer cien- 
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cin. o, porliii'.nl.o, nso em uui cicntistn. ^le ern um 

erudite txpico. 

Tin muitor anon, um espanhol chamedo Hamon y On.t-ja,l, 

oue checou n ganhar o Premio I'obel de Eiologia em 

1006, por um trnbalho fundamental do HiBtologia, 

escrcveu um livro que li - rauito lido por varias 

gercqoes - "Conselhoe para on que ne dedicam a 

investigagao". Era um livro auto-biografico, ■ que 

aconselbava on jovehs espanh6is.de como serem cien- 

tistas. Comegava contando das dificuldsdes de ser ' 

um cientists num. pars como a Esuanha. Apontava o 

catolicismo ult.ra-montano, isto e, da ciencia ser 

uma coisa ao dirbo. A Espanhr. tinha uma igre.ia 

ti-craendamente reacionaria. Por um lado, a ciencia 

era um fenomeno que vinha do protertnntismo, quer 

■diner, coincidiu com a cvolugao cientifica de flew- 

ton, com a ascendencia da Inglaterra e Holanda como- 

potencies, Por outro lado, com a Pevolugao Pran - 

ccca e Ecole Politechinique.' Entao, duas coisas 

texriveis uara o catolicismo. Evidentemente, o 

livro e um pouco ultrapassado, nao tem significado 

paxs noc; men algumas coisas se verificam, porque 

afinal e um pais latino. Uma das .grandes coisas 

e o famoso' erudito que existia na Espanha, e existe 

em todoc'os paises. Sao professores universitarios 

extremaraente, erudites. Eecebem as ultimas nubli- . 

cagoes, tern bibliotecas fantasticas em :nuas casas, 

mas nao deixam ninguem consultar. Sabem tudo. 

Dao aulas maravilhosas. Poderiara ser professores 

em qur.lquer univcrcidade, mas nao sao cientistas, 

into e, nao descem para fazer um trabalho menor de 

investigagao. 
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0 Prciro corin urn fixeinplo txnico do um erudito. 

Outra peaaoa, cl arnmontc, erudita. e o meu amigo 

Zaraibh. ]5 fantaotico.- Tern nlgumao mbliccQOOB 

por cauca do Danon. uma aessoa extraordinaria- 

inente erudita. A minha irapressao e que, tun eru- 

dito couio o Zamith deve dizer: a investigagao fi- 

ca para Laplaco, Plank, Einstein, etc. Essa coi- 

. sa nao e para o Zamith nascido em Ca.rangola, no 

Estado de Minas Gerais. Entao, nao criou escola. 

Ao passo que, o Da.non e exatsmentc o contrario; 

nao cahe muito, atrapalha-se quando va.i fazer uma 

inbegraqao, pois nao sahe hem o que e, mas e um 

• camarada quo pega o prohlema no lahoratdrio e i- 

dcntifica-o. Esta e a diferenqa entre o cicntista 

e o tecnxco. 0 tecnologista ja tein o nrohlema de- 

finido e e uma pessoa competente nara resolver,■ 

enqunnto o cientista nrecisa identificar o nrohle- 

ma. Kesse ponto sou muito conservador, pois acho 

que ciencia e diferente de tecnologia. Pou-ne ao 

luxo ae ser conservador nisso, porque ja na-sci so- 

cialista.. Eeupsija era. Acho que a ciencia pura e 

uix pouco diferente de tecnologia. 0 cientista e 

a. pessoa que identifica. o prohlema. 0 tecnologis- 

ta nao. Glaro que ser um grande cientista nao e 

somente ser capaz de, identificar prohlema, mas 'ter 

a comoetencia para resolve-lo, isto e, usar as 

tdcnicas necescarias e que, naquele momento, es_- 

tao a disposiqdo. Do contrario, passe a ser meta- 

fisico. fundamenbal merin.) par?, o cienti sta,ter 

a competcncia tecnica, ou matemetica, ou exneri- 

mental. Ilesse ponto, sinto, cle.ramente, oue sou 

• uma pessoa que nunca pod era p.tingir um hom nivel 

na ciencia, devido as rainhas deficicncihs tecni- 

cas. Kao tive escola. Por ser autodidatn, natu- 

. UNICAMP 

ARQUIVQ CLE 
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ralmcntG, tcnho "burnooc. cnormoc. Anui no HeTiprte- 

mcnto, levanto os problemna, man on alunos e qvie 

tem comnotencia pa.ra resolve-los. T],ai, vem o fa- 
• V 

mono problema : fico toflo encabulado poraue, auto- 

maticamente, acha.in nue o trabalho tem que sair tara- 

bem no raeu nome, pois dou -nalpites na reda^ao, no 

ingles. Ka realidade, sao eles que resolvem os 

problemas. Porece que e aforma de "orientar, hoje 

em dia. 

jj.X. - 'E quern formula o problema ? 

P.P. - Em geral, forraulo o problema; identifico o proble- 

ma. . 

P.X. - Segundo o Gottlieb, a importancia. esta em quern o ♦ 
■ formula. 

R.P. - 0 Otto e tao conservador quanto eu, Uma das criti- 

cas que Ihe fazem e por ele ser um verdadeiro impe- 

rialista. Tem um grupo enorme trabalhando para e- 

le, usando as tecnicas e, evidentemente, as publi- 

ca^oes sao de Otto e seus colaboradores. Quanto a 

isso, tenho maior sensibilidade do que ele. Pico 

acanhado de aparecer num trabalho. .Ka realidade, 

identifico e acompanho o que o ranaz esta fazendo. 

5into-me como se eu fosse uma especie de amador 

poraue, muitss vezes, nao sou capaz de. resolver um 

problema. ' 

Quando estive nos Estados Unidos, de 1963 a 1964, 

usei computadores e aprendi POP ''RAN. Entrei na 

computaqao, e, a.te, publiquei nlguma coiea nesta 

area. Mas sou horrivel era computaqao; nao vai co- 
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migo. noje em fUa., nno tsei progrnmar maic nada. 

Quase tudo quo ao fnlj anui' exige-se uma programa- 

gao. f'Vac fnv. parte dr tatica nao procurar urn -nrolDle- 

ma que exija grnndes computadores, porque nao os 

teraos. Os alunos aprendem e ja me mostram o pro- 

grama pronto. So vejo o resultado do programa, se 

esta "bom ou nao. Atualmente, eu teria que reapren- 

• der a lingusgem para entrar era computagao, pois 

faz, mais ou menos treze ou quatorze anos que a 

abandoned. Pico apenas na identificagao do proble- 

ma. 

Isco que o sr. chama de erudigao estaria se ante— 

pondo a uma mentalidade experimental ? 

Kao, exatamente. 0 erudito,de oerta maneira, tern 

tendencio a sen -urn teurico. Essa e uma dificuldade 

do Prasil e dos poises que tiverom, ate recentemen- 

to, ou ainds tem, uma atitude aristocratica em 

relagso co trabalho manual. Ho Brasil, a pessoa 

que suja as maos tern urn status social comparavel 

com o teorico. E, Six, essa deformagso tremenda 

xia Eisica brasileira de ter muitos fxsicos teori- 

cos, e poucos experimentais. Talvez, em parte, 

reja icso mcsmo. 0 teorico nao quer apertor para- 

fuso; logo, nao pode fazer a parte experimental da 

cicncia. Idas, todo grande teorico precisa estar ' 

cm contato permanente com a experienc-_a, ter as 

informagues; nao pode se isolar do que o colega 

esta fazendo, so lodo dele. Se se isolar, torna— 

se urn erudito. 

i 

O rr. encontrou unxa mcntalidrde oxneriroentol na 

Universidade de Sao Paulo ? 
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he mnneira {?erFjl, em S?:o Paulo, grsgae a gran- 

dc xnfluoncio da imigragao europeia, o preconceito 

contra o trabalho experimontal era muito menor. 

Iro e a-toa quo grande r^rte dp. industria em Eao 

Paulo foi feita em fundo de quintal. 0 Remulo, 

Ciola. e urn exemplo tfpico. Atualmente, e profes- 

£::or da Umversidade de S~o Paulo. Ele era urn ano 

na minha frente. Quando se doutorou, foi para u-. 

ma destilaria de petroleo, uma das poucas no Bra- 

sil, em Caqapava. E, la, se envolveu nun proBlema 

de cromatografia gasosa. Depois, criou uma firma 

ciue produz croraatugraio de gas. Ha urn ou dois a- 

nos s.tras, foi contratado nela USP e aBandonou a 

fabrica. Provavelmento, entregou-a para urn socio. 

P ujiia i)esEoa muito -hatil, com grande numero de pu- 

"blicaqoes dm cromatograf is e, ao mesmo tempo, e-' 

um homeift que trabalha com as raaos. Em Sao Paulo, 

isso e comum. 0 Senise e uma pessoa. fjue tra.balha 

com as maos. Agora, esta em adminirtragao. A 

ideia e toda essa: ciencie se faz no laboratorio. 

Isso foi uma das coisss que me levou a Sao Paulo, 

epesar de nao me ter liberado completsmente deseas 

coisas. 

Mo Kordeste se atinge nive.is espantosos. Vou con- 

tar uma historia. relacionada a isso : tenho um a- 

migo, Luiz Albuquerque Araujo,, filho do dono e di- 

retor do colegio onde estudei. Pormou-se em Qui- 

nuca, aqui, e passou a ser investigador do Institu 

to de Antibioticos do dr. Oswaldo Lima e, certamen 
• 

te, era o aluno mais brilhante. I'uito inteligente 

publicou muita. coisa. Era 1958, teve um desenten- 

diinento-.com o dr. Oswaldo. Quando re casou, come- 

qou a ter' aquele famoso problems que esta nssaltan 

28 

De mnneira {5ernl, em S?:o Paulo, grsgae a gran- 

dc influoncio da imigragao europeia, o preconceito 

contra o trabalho experimontal era muito menor. 

Iro e a-toa quo grande r^rte dp. industria em Eao 

Paulo foi feita cm fundo de quintal. 0 Remulo, 

Ciola. e urn exemplo tfpico. Atualmente, e profes- 

sor da Universidade de S~o Paulo. Ele era urn ano 

na minha frente. Quando se doutorou, foi para u-. 

ma destilaria de petroleo, uma das poucas no Bra- 

sil, em Caqapava. E, la, se envolveu num proBlema 

de cromatografia gasosa. Depois, criou uma firma 

que produz cromatografo de gas. Ha urn ou dois a- 

nos s.tras, foi contratado nela USP e aBandonou a 

fabrica. Prova,velmento, entregou-a para urn socio. 

P ujiia pessoa muito -habil, com grande numero de pu- 

"blicaqoes dm cromatograf ia e, ao mesmo tempo, e-' 

um homeift que trabalha com as raaos. Em Sao Paulo, 

isso e comum. 0 Senise e uma pessoa fjue tra.balha 

com as maos. Agora, esta em adminirtragao. A 

ideia e toda essa: ciencia se faz no laboratorio. 

Isso foi tuna das coisss que me levou a Sao Paulo, 

epesar de nao me ter liberado completamente dessas 

coisas. 

Mo Kordeste se atinge nive.is espantosos. Vou con- 

tar uma historia. relacionada a isso : tenho um a- 

migo, Luiz Albuquerque Araujo,, filho do dono e di- 

retor do colegio onde estudei. Pormou-se em Qui- 

mica, aqui, e passou a ser investigador do Institu 

to de Antibioticos do dr. Oswaldo Lima e, certamen 
• 

te, era o aluno mais brilhante. I'uito inteligente 

publicou muita. coisa. Era 1958, teve um desenten- 

diinento-.com o dr. Oswaldo. Quendo se casou, come- 

qou a ter' aquele famoso problema que esta nssaltan 



29 

do, no mo in onto, o pecoonl do Vundoo, ligndo ao 

Claudio Gooba ^clo; a turmc entra na sociednde de 

coneurno c comdfa a so endividar. Chega vim momen- 

to em que ve que com o salario que recebe nao da. 

Lntao, o Luiz Araujo abondonou o Institute. Hoi 

je, e urn grande executivo no Centro Petroquxmico 

da Bahia. Tem uma casa magnirica no municxpio 

junto de Salvador, onde tem o Centro Petroquxmi- 

co, am cima de uma montanha, com piscina. Entrou 

para essas finnas vendedoras. |o comego, quando 

se tornoa vendedor e tinha que sair com uma nasta 

(ele me contou isso ) sentia—se tao diminuxdo em 

ser vendedor que, para atravessar a cidade.pagava 

a um desses menlnos desempregados para carrega—la, 

para o pessoal nao ver que estava andando com uma 

pasta. Tor que ? Porque esse tipo de atividade 

nao Ihe dava o status que ele tinha. Antes, ele 

era pesquisador do Instxtuto de Antibioticos. Ho 

Nordeste isto e grave e, de uma maneira geral, em 

todo o Brasil. 

Lembro-me que, em 1961, na minha segunda estadia 

no Pio de Jnneiro, tive o grande nrazer de estar no 

CEPP, qusndo da visita do Oppenheimer. Hessa epo- 

ca, o Danon estava trabalhando no expectrometro de 

r.iossbaurr, construxdi pelo Frangois Nietz, quo ho- 

je e dono ae uma fabrica de_ otica, creio que na 

Praia de Ramos ou em Sao Cristovao. Ele era um 

te'cnico holandSs extraordim'rio,para no's, pelo menos. 

Era o'tico e mecanico; sujeito fantastico. 0 Oppen- 

heimer, numa confereneia que fez no Conselho Hacio- 

nai de Pesquisas, disse que o Frangois Pietz era o 

homem ma is importante rara a cieneia brasileira 

que havia conhecido. Todo mundo fxcou a.ssim... 
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0 reymir.n torn uni cxeraplo"muito interesEonte tRmbom.- 

Estavu no CBri1' duronte o ano de 1952, inclusive, 

fez narte da "banca. examinadorn do vestibular para .v 

a Escola Eacional de En^enharia. E publicou suns 

iirpressoes sobre o tino ae aluno brasileiro. Se- 

gundo o Eeynmsn, os alunos eram muito melhores cluo 

o& ds C/.LTEC, qusnto ao conhecimento, tipo de eru- 

•dl-gao. Mas, verificou que, nenhum aluno tinha no- 

tado que a luz do sol refletida na Baia de Guana- 

bara e polarizada. Renhum aluno sabia disso. Pi- 

caram admirados quando se mostrou a polarizaqao na 

luz que brilhava na Baia. Isso e tipico no Erasil, 

•E.G. - Onde publicou isso ? 

P..P. - Acho que publicou, pelo menos, na revista do CEPP. 

Poi publicado porque li. Pro me recordo, exatnmente, 

onde. Esteve no Erasil bastante tempo, inclusive, 

aprendeu a tocar cuica. Tornou-se -urn campeao, la, 

de cuica. Ho seu famoso livro dp textos tem a. fo- 

tografia dele tocando cuxca. Tern urn artigo no Phy- 

sical Review de 1952, em que comega falando que es- 

ta em Copacabana, na areia, etc. Um artigo cien - 

tifico L li um tipo muito curioso'. 

Be inaneira que, nao tenha duvida, ^a Universidade 

de Sao Paulo foi feliz. 1! o lugar do Erasil onde 
r 

havia a tradiqao de trabalho experimental. 

R.G. - Ro inicio da entrevista, o sr. estava falando do 

deeenvolvimento da Pisica no Erasil. ?ez um paren- 

tcEcs sobre o despnvolvimento da Pisica Academica. 

0 .quo isto significa. ? 
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fJu dinec r minha opiniao ao'b.'.c o dit'erenga entre 

[•'x^'icu pura c Tecnolocia. 

A UnivcxB.ulacie de Sao Paulo teve e. sorte de ter um 

rmtienlc onde a atividade de mnos sujas nao era 

consideradn. cono desorezivel socialmente. Lemlbro- 

me de um fato, em 1946, quando eu era estudante em 

Sao Paulo. Pu tinha aulas de Pisica com o Abraao 

de Worais. T.lac como o I'ario Schenberg era pernsm- 

bucano, dei-me a conhece-lo. Peosa epoca, cogita- ■ 

va-se cm contratar para a USP, o Steinbrech, que 

criou o laborstorio de Espcctroscopia Rha.raa, e cue 

hoje esta nas raaos do Ocwaldo Sala. Ele era um 

camarada que tinha trsbalhado na Philips. Um f£ - 

sico experimenta.l que trabnlhava com as maos. ITa . 

Philips adquiriu um Pnov -bov/ muito grande com cons- 

truQoes de lempadas. Entao, lembro-me, clnraraente, 

' do I'ario Schenberg fazendo objeqoes a contrataqao 

do Steinbrech porque ele nao sabia Eisica, auer 

dizor, nao tinha o arcebouqo de erudiqao teorica 

em P'irica. Afinal, foi voto vencido. 0 Steinbrech 

foi para a USP e bolou a lampada. de helio cue ti- 

nha uma transiqao, uma linha no veirmelho muito in- 

tensa. Com isso, ele e seu grupo foram os que i- 

nicinram a Esnectroscopia Rhama. Publicou uns 

vinte trabalhos com seu grupo; 'o Pornelles e o 

Sala faziam a analise dos dados. Ko momento em que 

apa.receu uma. fonte de luz muito mais intensa, hou- 

ve um treraendo crescimento de Esnectroscopxa Rha- 

ma-, do qual o Serio Porto e urn dos originadores, Is 

se nao, o originador.' 0 aparelho do Steinbrech 

ficou la, e adaptaram-no ao laser. Acho oue morreu 

' cm 1969.-. Tcve grande importrncia . Entrou corao 

fx: ico e t'crminou na Cuimica. ■ Semnre slega.vam que 
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olo ni~o cm iacico. Quomlo raorreu, vi sua bio^ra- 

fia e dcr.cobri uma coica curiosa; ele tinha Dido 

co-auior de vim trabalho na Alemanha, em. 1923, que 

se vornou uiuibo celebre. Um "trabalho errado, mas 

isso nao quer dii'.er nadn, porque todo cientista 

erra. ?oi aluno do Weitner, que tinha descoberto 

uma maneira de tronsfcrmar mercurio em ouro pof 

uma descarga eletrica de alta voltagem. Hoje em 

dxa, sabemos ser isto iranocsivel. Consegue-se 

tranErautagao, evidentemente, de mencurio em ouro, 

mad atraves de bombardexo nu.clear» A ideia de fa™" 

zer ieso era pala neceseidade que a Alemenha ti - • 

nha de nagar as dfvidas contraxdas no Tratado de 

Vcrsalles. Entao, pessoas como Haber fizerara t.udo, 

inclusive, ele..cx'iou um navio oceanografico cue 

andou por todos os oceanos, fszendo analises do 

controls de-ouro da agua do mar. Se houvesse mui- 

to ouro, poderia ser industrializado e pagariem a 

penalidade em ouro. ]5.curioso porque .nunca desco- 

briram ouro, muito facil no mar. Kas o Haber des- 

cobx-iu tecnicas analxticas extremamente fina.s, com 

maior sensibilidade e -nrecisao para determinaqao 

de ouro. Com esses tecnicas, mostrou que, na reali- 

dade, o ouro que aparecia. no mercurio do Steinbrech 

era uma impureza do mercurio. Eles-nao faziam a- 

nalise do mercurio. Tiravam da estsnte o mercurio 

que os quxmicos diziam ser-puro e, depois de al- . 

gum tempo, descobriam que tinha algum traqo.- de 

ouro. ' Was -esse ouro ja estava la. Entao, o 

Haber mostrou que o trabalho estava errado. ^as . 

no coraeqo foi um trabalho fle cabeqalho.de 

" 0 cientista obfcem ouro a nartir do mercurio". 

•Q Steinbrech tinha sido colaborsdor desse traba — , 

Iho, parece quo, influcnciado pelo desejo de pa-' 

olo ni~o cvo iacico. Quomlo raorreu, vi sua bio^ra- 

fia e dcccobri uma coisa curiosa; ele tinha Dido 

co-auior de vim trabalho na Alemanha, em. 1923, que 

se tornou muibo celebre. Um "trabalho errado, mas 

isso nao quer dii'.er nadn, porque todo cientista 

erra. ?oi aluno do Weitner, que tinha descoberto 

uma maneira de transfcrmar mercurio em ouro pof 

uma descarga eletrica de alta voltagem. Hoje em 

dia, sabemos ser isto irapoDsivel. Consegue-se 

tranemutaQao , evidentemente, de mencurio em oivro, 

mas atraves de bombs-ndexo nu.cleai*» A ideia de fa™" 

zer isso era pela neceseidade que a Alemenha ti - • 

nha de nagar as dfvidas contraxdas no Tratado de 

Vcrsalles. Entao, pessoas como Haber fizerara t.udo, 

inclusive, ele-.cx'iou um navio oceanografico cue 

andou por todos os oceanos, fszendo analises do 

controls de-ouro da agua do mar. Se houvesse mui- 

to ouro, poderia ser industrializado e pagaTiem a 

penalidade em ouro. ]5.curioso porque .nunca desco- 

briram ouro, muito facil no mar. Kas o Haber des- 

cobx-iu tecnicas analxticas extremamente fina.s, com 

maior sensibilidade e nrecisao para determinaqao 

de ouro. Com esses tecnicas, mostrou que, na reali- 

dade, o ouro que aparecia. no mercurio do Steinbrech 

era uma impureza do mercurio. Eles-nao faziam a- 

nalise do mercurio. Tiravam da estsnte o mercurio 

que os quxmicos diziam ser-puro e, depois de al- . 

gum tempo, descobriam que tinha algum traqo.- de 

ouro. ' Was -esse ouro ja estava la. Entao, o 

Haber mostrou que o trabalho estava errado. ^as . 

no coraeqo foi um trabalho de cabeqalho .de 

" 0 cientista obfcem ouro a nartir do mercurio". 

•Q !/teinbrech tinha sido colaborsdor desse traba — , 

Iho, parece quo, influcncicdo pelo desejo de pa-' 



33 

gar & indeniKrigao om ouro rieio rer.ultado da dorro- 

oa na guctra, da Alemanha. . 

Devo a minha forraagao a ease periodo qua passei no 

CEIF. Fac o periodo terminou e voltei nara ca. 

Como ioi & influencia do Ruido Beck ? 

Pui influenciado muito pelo Guido Beck, pois foi • 

com qur.ra tive os m'eus primeiros cureos formais de 

Fecsnica Ouantica e de Mecanica Ectatxstica. Con- 

eidero como tendo sido a minha ionnagao formalraen- 

te, atravee do Beck; e, do ponto de vista, srtesa- 

nal, con o Banon. 

Bntao, voltei para ca. 

0 piohlcma quemais Ihec interessa e a minha liga- 

qso com a 'Univereidade de Brasilia. Toi o unico 

raomento em que vx a possihilidade de criar, ae fa- 

7er parte dp um grupo do qual eu scria... 

Em 1058, voltei para Recife. Continuei na Escola 

de Quimica e com ligagao na Eaculdad.e de Fedicina 

Rum dorningo, is. haver uma disputa de. campeonato 

cntre o Esporte e Santa Cruz quando, no sahado, o 

dr. Usvvaldo Lima me telfonou: "Chega as tres hora 

da tarde o Harry Filler, o representanle da Eunda 

gao Rochefeller, na America do Sul Urn homem 

realmenLe notavel. ( 0 chofcr do dr. Osv/aldo di 

zia aue ele era um homem tao sahido que, quando 

Ldlangava a cahega, tinha que hotar as maos nos 

ouvidos, se nao a sahGdona dele saia ). "Voce 

sahc que estou num proccsco.de criar o Inrtituto 
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de Antibioticoc, e a Hoclccfellpr ecte. ajudondoj 

mas sei quo outra pessoa esta indo recebe-lo por- 

oua tambem esta interescada em tirar o dinheiro 

dele. Gomo nao posso ir, quero que voce va, nara 

dizer-lhe que precise falar-lhe, sef;unda-feira" , 

cLq ir ao futebol para ir receber o Harry 

, 0 homem chegou e o levainos para o G-raiide 

Hotel. Convidou-me para, jantar, e no meio da con- 

versa, disse; "Voce quer uma bolsa da Pundagao 

Itoekefeller para qUe lugar" ? Eu diese; "Pasadena". 

"Gu. queria ir para o OALTEC trabalbar com Paulin^c. 

"Volto em abril para os Estados Unidos e, em meados 

de maio, voce recebera uma carta com uma definiqao, 

pois tenho que consultar meus colegas". Em meados 

de maio chegou a carta concedendo a bolsa. Escre- 

vi para la e fui aceito. Em fins de 1958 fui para 

CALTEC, para outro nos-doutoramento. 

Qg inimigos dizem que devo ter sido comprado pela 

CIA porque, o homem,sem nunca ter me visto, "fez 

esta proposta. 

Cobre o que conversaram ? 

ConV-ersamos sobre o proolema da Universidade... 

( Pirn da Pita 1 - B ) . 

A ' 

0 dr. Oswaldo Lima tinha me pedido nara falar so- 

bre a criagao do Institute de Antibioticos e, na 

converse, provavelmente, falei sobre as minhas 

dificuldades em conceguir -am tempo integral. 0 

R.G. - 

K.P. - 

Pita " - 

H.P. - 

34 

de Antibioticoc, e a Hoclccfellpr ecte. ajudondoj 

mas sei quo outra pessoa esta indo recebe-lo por- 

oua tambem esta interescada em tirar o dinheiro 

dele. Gomo nao posso ir, quero que voce va, nara 

dizer-lhe que precise falar-lhe, sef;unda-feira" , 

cLq ir ao futebol para ir receber o Harry 

, 0 homem chegou e o levainos para o G-raiide 

Hotel. Convidou-me para, jantar, e no meio da con- 

versa, disse; "Voce quer uma bolsa da Pundagao 

Itoekefeller para qUe lugar" ? Eu diese; "Pasadena". 

"Gu. queria ir para o OALTEC trabalbar com Paulin^c. 

"Volto em abril para os Estados Unidos e, em meados 

de maio, voce recebera uma carta com uma definiqao, 

pois tenho que consultar meus colegas". Em meados 

de maio chegou a carta concedendo a bolsa. Escre- 

vi para la e fui aceito. Em fins de 1958 fui para 

CALTEC, para outro nos-doutoramento. 

Qg inimigos dizem que devo ter sido comprado pela 

CIA porque, o homem,sem nunca ter me visto, "fez 

esta proposta. 

Cobre o que conversaram ? 

ConV-ersamos sobre o proolema da Universidade... 

( Pirn da Pita 1 - B ) . 

A ' 

0 dr. Oswaldo Lima tinha me pedido nara falar so- 

bre a criagao do Institute de Antibioticos e, na 

converse, provavelmente, falei sobre as minhas 

dificuldades em conceguir -am tempo integral. 0 

R.G. - 

K.P. - 

Pita " - 

H.P. - 



gvanAo pHpl.ona era oue eu- tinha cioic. emprefroa. 

Iego impodia que tu me dedicncse aa nulos e a pes- 

quiaa. IrovavelraGntc, maae-lho codire o pos-dou-■ 

toramento cur to oue ou tinha feito, no Pio. "^n - 

tao, per^untou-me ce eu n~o queria continua-lo fo- 

ra do Braeil. Coneidoro como se fosse um nrolon^a- 

mento do pos-doutoramento do Pio. Tive sorte de 

me encontrar com Harry rlMler. Assim, aconteceu 

a minha primeira ida para o exterior. Kesse mesmo 

•ano, Pauline deixou de ser chairman do Denartamen- 

to de Qufmica, em julho de 1958. Isso foi um peque- 

no azar para mini. Quando la cheguei, ele estava 

fora. Ele tinha deixa.do de ser o chairman. Yol- 

tou em fins de 1959, quando interegimos um pouco. 

Piquei trahalhando com o Porman Davidson. De qual- 

quer maneira, foi urne grande oportunidade para mim. 

0 Pauling deixou, todo mundo sahe, chairmanrhip 

por pressao nolitica, quando organizou o famoso, 

apelo contra a honiba atomica. Poi se "tornando, co- 

mo muxtas outras, cada vez mais radical. Hoje, e 

mais radical do que era. Pos-se em conflito com 

o Board of Trustees' do CALTEC que era formado pe- 

los grandes milionarios do sul da California. • ^ 

evidente que o Pauling era perigoso. 0 IJacCowel , 

que' chegou a ser diiretor d,? CIA, era ■presidente do 

Board-of Trustees do CALTEC. Entraram num conflito 

de tal orden que, o Pauling chegou a conclusao que 

era melhor, para o aesenvolvimento do CALTEC, afas- 

tar-se da diregao. Depois', tcrrainou, evidentemente, 

' oaindo do proorio CALTEC. T'^oi nara a Univerridade 

da. California. Quando saiu da. diregao, ficoii co- 

mo simples professor. Entao, suhiu o Cv/ift, inn 

proferror de Quimica Analiticn. Irso foi dito a 
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»• 

iiiim pelo 3\nulin^, numa ilar conversac aue tivemos. 

E e conhccido floe amigOG delo. 

Tenho grande adrairngno oelo CA.LTEC. Quando o revi- 

sitei, em 1974, tive uma, ernogiio quase religiosa. 

0 Board of Truateee foi forma-do pelo pessoal do* 

Big BuGiness dp California. . 

Em 1964, quando eu estava em Indiana,.fui a uma 

conferencia do Upton Sinclair. ]5 urn escritor arae- 

ricano que morrcu ha uns quatro anos. Comeqou sua 

carreira como jornalista, Tem uma serie de repor- 

tagens sohre os matadores de Chicago; isso em 1910,. 

por ai, e ap condiqoes terrfveis de tra-halho no.s 

matadouros Armour e Sv/ift. Tornou-se, entao, para 

os americanos, um radical de esauerda. Tngressou 

no Bartido Socialista. Em 1934, candidadou-se a 

governador da California, num Bartido chamado "Ter- 

mine a Pohreza na California" - End Poverty in the 

California . Ganhou, parece um milhao de votos. 

A palestra, ee nao me engano, foi intitulada: Finha 

luta contra tres familias americanas: Sv/ift ou Ar- 

mour, Roclrefeller e n Ford. Apos a palestra, pess.oas 

raais identificadas com ele forajn_ jantar e,-entao, 

fui junto. Quando perceteu que tinha gente -que 

interessava, fisicoc e quimicos, contou o seguintej 

morou muitos anos em Pasadena. Em 1931, 0 Einstein 

foi passar la sois meses de um Ano Sahatico, a con- 

vite do Robert Hillikan, que era 'presidente do Ins- 

tituto - 0 segundo americano a tirar o Premio Kohel 

com a experiencia .da Gota. Upton Sinclair tornou- 

se muito anigo de Einstein nelar ideais politica.s 

que eram parecidas.- E, um dia, foi visitar 0 Eins- 
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tein em Orange Crrovo. ^ctavpra botendo um papo, 

quando chc^ou nillikan. Vondo o Upton Sinclair, 

oue em bete r.mre dacueles milionnrios da Oali-' 

fdrnia, porquc ate txnhn sido candidato numa nla- 

taforma eocialista, ficou tremendaraente embaragado. 

0 problems, e cue o r'illikcn tinha vindo dizer ao 

Uinctein quo, naquela noite, ele tinha convidado 

uns araigos da Edson Consolidation Company para 

visita-lo. Como era muito famoso, o fato de ter 

certac ideias nao tinha muita importancia, mao 

se encontrassem o Upton Sinclair, la, ia haver um 

verda.deiro fogo. E, parece que, o Uillikan quis 

forqar o Einstein a dDzer ao Upton Sinclair que 

fosse embora; mas ele se fingiu de surdo e aguen- 

tou o rojao. Af, chegaram os railionarios, e foram 

obru.gados a se apresentar. Eoi uma situaqao bas- 

te nte embaraqosa para o I'illikan porque, natural- 

mente, os raidionarios disseram : "Como; e que voce 

convive com -um homem cue quer nacionalizar nossas 

industrias". 

( Interrupqao ) 

Brasilia, talvez, seja o divisor d.e aguas, especi- 

.a.lmente em relsgao a criaqao de grppos cientifi - 

cos, ho Brasil. 

Burrnte uns qurrcnta anos, o John DaI ton, criador 

da Teoria Atomica, foi presidente da Sociedade Li- 

teraria e Pilosofica de Uanchecter. Era obrigado 

a nresidir todac as sessoec. Tinha uma frase fa- 

mosa ; "Acabamos de ouvir o trabalho de fulano de 

tal que, certnmente, foi de grande interesse nara 

os intercssados no 'ascunto". (Voces sabem como 
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3&o e33n.G rcunieo) . 

QunnOo gu estovo. em rncndcnF;, morrou o .Tonquim A- 

ranzonns, fundedor e primeiro reitor da. Universi - 

drde. 0 cucescor foi o Jooo Alfredo da CoBts Lima, 

medico, e tambem ligado no que chnmo'de aristocra- 

cia canavieira. Tinha cido criado, durante a mi- 

nha. ausencia, -urn Institute de Quimica que en^loba- 

va a antiga Escola de Quimica, o Lepartamento de- 

Eioquiraica ao !iji#rcionilo e a Quimica da Escola de 

Parmacia. Poi a priraeira tentativa, nao sei se 

nor legislaqao ou, mais ou raenos, autoctone, de 

reforms universitaria, em que'todss as Quimicas 

seriam onsinadan e trabalhadas nam lugrr; como a 

Fisica tsmben. ..Ilavda Pisica na Parmacia, na Qui- 

mica, na Eecola de Engenharia, e cada uma tinha ■ 

urns cadc'ira com professor diferente. Voltei, nao 

nora a Escola de Quimica, mas para o Inctituto de 

Quimica, .cujo diretor, na epoca, era o meu amigo 

Bento Wagalhaes Ueto. Ele tinha concorrido com 

Parcionilo Lins para a cadeira de Bioquimich, e 

perdeu o concurso. ... 0 Bento e o T.'arcionilo eram 

assistentes da cadeira, e este a ganhou. 0 Bento 

nao brigou, mas, evidentemente, nao gostou da si- 

tudgao. Urn diaj logo depois de ter tornado posse 

da cadeira, tevo o -nrazer de ouvir o Bento dizer- 

Ihe que o dr. Oswaldo Lima estava querendo cue ele 

fosse para o Instituto de Antibidticos, e oueria 

caber se poderia sair. 0 Parcionilo estava queren- 

do ouvir isso raesmo, mac sinda fez o oogo:"Bem, va- 

raoc vcr se e possivel". Quanflo o Bento foi embora, 

abriu uma garrafa de chnmpanha e tal. Una dois ou 

tres dies depois cue cheguci, fui com o meu grande 

amigo Ernesto Silva. 0 Ernesto era professor de 
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Quf,n|| Anrlfticn da r.-rmncia o, com ob™ mudfi 

9a, par.cou a cer nroferror do Tnctituto.' Trabn- 

IKou van or anor com o profersor Pritz Veip;!, no 

Rio. 

I'ui com o Ernesto me aprerentar e dizer ao reitor 

que gostaria de conreguir do Conselho Nacional de 

Tesquisas tempo integral no Instituto. .• Ear o JoSo 

Alfredo nao entcndeu bem do que se tratava, e de- 

ve ter achado que o Ernesto Silva estava querendo 

armnjar urn emprego para mim, e disse: "Olha, se ■ 

o Denbo^tiver uma vaga, o sr. pode estar certo 

que. ser^ ^ua . n~0 ertou procurando lugar, 

pois jja sou professor daqui" . "AhL o sr. ^ 

Professor daqui-. Estou Ihes contando isso nara 

mostrar que ele tinha uma vags'id^ia do que era 

■conselho e tempo integral. ^ preciso dizer que 

■nguem fazia tempo integral na Universidade. 

Isso quando ? 

Em I960, fessa epoca e que os professores nassa- 

ram a ter tempo integral aqui, com o nuxi'lio de 

fundagSes estmngeiras - ford, Kellog, Rockefeller. 

Incrivel dizer isso." 0 Rarcionilo-Lins foi a pri- 

meira pessoa do tempo integral, aqui. 

E o dinheiro do Harry Filler veio ? 

Veio. Ele deu dinheiro nara o Instituto, que cons- 

truiu urn nre'dio cue ainda hojc cxiste; bem como o 

prcdio da Paculdado do Fedicina, em parte! ■ A 

Rockefeller deu dinheiro nara crsac coicas, aoui, 

naqucla epoca; deu o imnulso inicial. A ideia de- 
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naqucla epoca; deu o imnulso inicial. A ideia de- 
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lee ern der o imjmlro inicirii e, dcpoiE, n, coisa 

local continuava. 

\ 

0 fnto e que, o prolilenia dn bolaa me aborreceu de 

tal i^orma que, ^0,0001 um telegraina para o Rio e 

0 Danon, cm vinte e quatro boras, me respondeu. 

Conse^uiu para mim uma bolsa pela Comissao Racio- 

nal de Rnergia Kuclear, que ja era criada. 0 re- 

sultado e que me demorei poucas semanas aqui, e 

fui ■oara o Rio de Janeiro. Voltel dos Estados Uni- 

dos, pedi uma licenqa e fui para o Rio. Tive, en- 

tao, o meu segundo estagio no Rio, ja corao profes- 

sor sdjunto do CEPE, pago, atraves da Comissao de 

Energia F.uclear. Eoi a minhfo primeira tentative 

de criar um grupo, porque considerei, embora mal, 

a mipiba formaqao como feita, pois eu ja tinha al- , 

guns trabalhos realizados. Atraves do Danon, pensou 

se em organizar um grupo de Quimica Teorica, no 

CBPE. Convidou-se um casal de argentinos - oue 

recentemente estiveram p.qui e, atualmente, estao 

.no CEPE - o T'ario e fyrian Jambiage. Ele .e irmeo , 

de Juan Jose ^ambiage, um fisico de particulas, 

muito conhecido no Brasil. I'ario era quxmico e 

I.'yrian fisica, e eles tinham interesse npssa area 

de Quimica teorica, interpretapao de espcetro de 

molecules orgcnicas, e fornm parr la contratados 

pelo CBPE. Houve uma tentative de trazer 0 Tatsu 

Vamoni que passou apenas seis meses, pois nao hou- 

ve condicoes financeiras e fisicas para ficar. 

Entao, comeqe-raos um grupo. 0 Samuel RacDowell,que 

tinha chegndo da Inglaterra» interessou-se em al- 

gunr espectos, inclusive, ha um traba.lho em cola-' 

boraqao dele com 0 I'ario e I'yrian, sobre Quimica 

Teorica.' ITesce momento, 1961, houve a famoen i- 
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deia da criogao da Univcreidadc de Brasilia, (in- 

teriupgao ) c com isso a possi'bilidpde de eu orga- 

niBia urn ^ruao dontro da area. Bu ja estava vol- 

tado para a area de Qufmica teorica dentro do OBPF 

11a criagao da, Urxiversidade de Brasilia, participei 

de quasc todas as reunioes iniciais, feitas pelo 

Darcy RiBeiro, inclusive, de algumas no Centro de 

Pesquisas Bducacionais. Lembro-me dessas reunioes 

inclusive de uma muito geral, com lunas cinquenta 

a oitenta pessoas, algumas com projetos ja muito 

detalhados, para seus departamenfcos. 0 Walter 

Osv/sldo Cruz, que morreu em janeiro de 1967, tinha 

ideias muito definidas de como devia ser a Univer- 

sidade. Ele tinha uma grande influencia america- 

na, pois-viveu muitos anos nos Estados Unidos. 

Era admirador das ideias de Dev/ey e do- empirismo 

americano. 

Ressa reunjao, houve urn momento em que foi pedido 

ao Rsrio Schenberg para, opinar sobre a Univorsida- 

de, e ele disse a.pe'nas o seguinte:. "llao quero sa- 

ber como esta organizada,'se os departamentos sao 

as unidades fundamentais ou e o institute. Quero 

saber quern voces vao levar para la ". Roalmente 

a coisa fundamental e a qualidade das pessoas. 

Eui convidado pelo Darcy P.ibeiro para organizar o 

Departaraonto de Quimica. Entre outros, estavam 

' eu, o Danon, o Otto Gottlieb, o Walter T'ors. TTes- 

se ,momento ,■ o Darcy nos informou que o Denartamen- 

to de Quimica da Indiana - uma dos grandes1 univer- 

cidadec esladuais anericanas - estava interessado 

em colaborar na criagao d? Univarsidade do Brasi- 
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lia, c do uiftD waneira gigrntecca: a ideia inicial 

era vir 10 profcraores, acompanhados dor. respecti- 

vos olunoc do -DdE-gradurKjao e cquipe tecnica. 

Kesro moEnio ano, em junho, chegsram ao Eio tres 

professores do la: o V.'alther Foore, da area de 

Fisico.-Q-uimica; o Ernest V/henckert - muito amigo 

do Otto Gottlieb e com quem o filho do Otto ti - 

rou, recentemente, o doutoramento da area de 

Orgnnica, e o Harryson Schull da area de Quimica 

Tedrica. 

Entrei em contato com eles e o Barcy me requisi- 

tou para a Universidade de Brasilia, que ja havia 

um comego, em 19d2. A ideia era eu ir para a U- 

niversidade de Indiana e voltar com esse grupo, 

ou com a parte inicial desse grupo contratadoi 

0 Departsmento de Quimica seris feito em torno 

dos quimicos brasileiros Banon, eu, Otto e do gru- 

po da Universidade de Indiana, Isso foi durante 

o ano de 1962. . Sai do CEPF e voltei eo Recife, 

por uma questao burocratica inacreditavel que e- 

ra o probleina da licenga. Pensei seriamente em 

pedir demissao, mas cqrao eu tinha um concurso do, 

entao, chamado catedratico, marcado para abril ■ 

de 1962, vim e fiz o concurso. • Fas', logo'que 

terminei o concurso, fui requisitado polo Barcy 

para ficar a disposigao da Universidade de Brasi- 

lia. Em Janeiro de 1963, f^i para Indiana," dentro 

do programa da Universidade de Brasilia. 

Aroira como havia essas pecEoas. em Quimica, acho 

quo a mesma coica ocorreu era Pisica. 0 Tiomrio 

foi convidado e nceitou ir para■Brasilia com seu. 
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grupo dr- Fisica Teorica. 

Koo irnporta o quo ccontcceu depois. Ouando se 

examina o pessoal convidado pelo Darcy nss varias 

areacJ verifica—se que ele tinha acertado. Real— 

mente, foi o peesoal que a hiatoria mostrou se'r 

mais positivo. Por exemplo, o Reaartamento de 

Qufmica Organica seria do Otto, que e o quimico 

mais produtivo do Brasil. 

Entao, fui novamente para os Estados Unidos. Eu 

ectava muito a.nimado com a porsrectiva de voltar 

para Brasilia# .inliamos uma. esrecie de carta 

Branca para contratar pessoas, la. Mas o Barcy 

deixou essc tipo de atividade; cassou a ser Minis— 

tro do Educagao. Depois, chegou a ser chefe da 

Ccsa Civil do Coverno de Joao Gculart e, quando 

veio 31 de margo, foi... Ele tinha deixado o 

Anrsio 1 cixeira oomo presidente da, fundagao da 

Univexsidade, e o Almir de Castro, que era vice 

reitor, passou a ser reitori Tooos esses perde- 

ram a posigao ejfor^m demitidos. Eiquei, entao, 

numa situagao difxcil porque eu estava em India- 

na, 'ligado ao pro jeto do Brasilia. . Desisti de 

voltar a Brasilia. Eiquei, entac, em Indiana, e 

a Universidade de la me contratou, 

, f 

Como podem ver no meu curriculum, mudei de cate - 

goria; deixoi de ser urn nrofessor visitante e pas- 

sei a ser um associate professor da propria Uni- 

versidade. 

im 1 '365, houve a tcntativa'de refazer a Universi— 
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dr?.de de Bracilia. 

0 cr. cheGOU e. ir a Erasxlia ? 

Burante o eno de 1962, fui unias quatro on cinco 

vezes, ainda no inicio da Universidade. la, a - 

penas, para reunioes, ver a criaqao do primeiro 

edificio. 

( Interrupgao ) , 

Para mim foi vuna grande decepgao, porque era a 

oportunidade que in-aginei para criar, no Braail, 

-am grupo, uma escola dentro dessa, area, ja que 

eu nao podia criar,aqui, no Departamento, por ra- 

zoes one sinda Ihef direi. 

Gostaria de lembrar o r.eguinte: algum tempo de- 

pois, acho que em outubro ou novembro de 1954, 

fui a urn- jantar na cssa do Walter Foore, um dos 

quiraicos originals do tal projeto, alias, muitp 

conliecido,no Erasil, como autor de um livro de 

Pisico-Quimica, trjjduzido pela Editora da Univer- 

sidade de Sao Paulo, e, la, estava tsmbem o repre- 

sentante da Hockefeller Foundation no Erasil. 

l;ao mais o Harry Filler, mas outro de quern nao me 

lenibro o nome. 

Ate quendo o Harry Filler ficou como representan- 

te da Rockefeller 9 

Rcnco que ate 1999 ou I960; nao mais oue isco. 

Estavanos jantando e comecei a falar dos problemas 

do Erasil - o jrntar tinha ecee objetivo - e, en- 

tao, ele disse; o problema e que o Earcy queria 
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uma. Uni vercidndo para formar os quadros de uin 

UraGil Tnarxirta" . "- I3ao sci o que o Darcy aueria, 

e ncm pocco f:a.ryntir, mas a mim ole nunca disse 

isso, (risos) apenad me estimulou junto com o 

Danon e varies p'essoas para criarmos urn Departa- 

mento dp Quinuca decente, no Brasil". 

A minlia ideia era, ate, ao contrario. 0 Darcy 

era rauito influenciado nelo Anisio, em toda a 

parte de Educaqao, e tinha-o na mais alta consi- 

deragao. 0 Anisio era um homem que veio da Esco- • 

ia de Dewey. Doi de ColumMa. Eu via muito a 

Univprsidade de Brasilia como um tipo de univer- 

sidade americana, onde o Departamento era unida- 

de fundamental, onde havia uma inceragao muito 

forte entre os professores de um departamento e 

de outro. 

Isso demonstra are que ponto chegou, quer diser, 

o representante dafeundpgao rockefeller me disse 

ireo com todr seiiedrde. - 

Bom, o fa to e cue perdi essa onortunidade. Eu 

tmlia ido nara os Estados l-nicos via'UniverEidar- 

dc de Brasilia e, ainda por cima, oficialmente, 

con o cue c ha man o Bull "bright Scholar, ouer di- 

zer, eu tmhr Visa especial do femoso urogrema. 

Bullbright do Cenadur Villimn '"udlbiight, de tro- 

ccs de professores, etc. ""erminei passondo mais 

um ano em Columbia por causa do Harry Hrey, que 

trabalhava huiia area proxiraa.. 

Vultando ao Brasil, fui airctamente nara o P.io, 

porcme havia um contrato duplo, um para o CPPF 

[ • UN1CAN1P 

ARQU1V0 CLE^ 
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e ura parn o Inirtibubo de Diofisica c\ie o Charts 

fioou de mc orranjar. T'ad, nesce intervalo, tor- 

•nou-ce nocco roprecentanbe na UlT^CCO e, quando 

ohcguci ao Tiio, com minha bagegem e toda minha 

farailia, fiquci jnuma situaqao dificil. Talvez, 

una dae aituagoes mais depressivas que passei de- 

aois de adulto. 0 Danon tinha arranjado, real - 

mente, a coisa no CBPI'1, mas o Chagas tinha vjaja- 

do e, embora tivesse deixado tudo encaminhado na 

GAP3S, nao houve jeito. Cheguei a ficar com meio 

salario, no Rio de Jnaeiro, com uma familia de 

quatro filhosna idade de doze a um ano. ^ora- 

vcmoG no Ilotal Plorida, na run. Perraira Viana. 

Enbao, chegou a um ponto que tive que voltar nara 

enfrentar .a situagao, aqui, onde eu era professor 

titular da Escola de Quxmica. 

Isso fui quando.? 

Em 16 de janeiro de 1966. Viajei durante a noite, 

de aviao. Pesse dia fxz 36 anos. Sai dia 15 de 

Pew York, como professor da Universidade de Colum- 

bia, onde eu dava aulas e, ate, um curso de Oui- 

mica geral e um de T.'eccnica EstatxPtica. para pos- 

graduados, no grupo do <"re,-y e, encbnbrei,- entao, 

ecta situagao. ■ 

Vamos falar do porque de eu nao me adaptar, aqui,. 

na Eccola de Qufmica. ITa bora do clmogo delineei 

isso. 0 prpblcma e que, em Recife, havia uma Es- 

cola de Quxmica, funda,da desde 192.0. Era, mais 

ou menos, nos moldes da Escola Nacional de Quxmicc 

onde Zcmith era professor, e, de uma escola que 

havia no Parana. Acho que eram as unicas tres 
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escoliu; chmnudos du Quimica Industrio.1 e, dcpois, 

Engcnhnria Ouxuiica, nuo Vuxvia no Praeil. 

Em S;~o Pnulo ha via, evidentemente, o Depart amento 

de Qui:riica da i'aculdade de ^ilosofia, Cienciac e 

letrac nuo formava hacharcis era Quiraica; e, tambem, 

havia,na Ercola Politecnica de Sao Paulo, vim curso 

de Engcnharia Quimica. l-'as quimicos, no sentido 

europeu de quimico industrial; no sentido alemao; 

no scnfcido francos da ^cole de Chimie et Physique 

de la ville de Paris, eram tres escolas. 

k Escola daqui desempenhou ura papel que considero 

impurtante na manutengao de nosso narque Indus - 

trial, particularmente, o textil; e, tambem, no " 

• nnroue agucareiro. Tiveraos um pa.rque, cnorme, 

textil, aqui no Pordeste - Companhia .Alagoana de 

Piagao de Tecidos de Rio Largo. Talvez, a maior • 

companhia de tecidos no Rordeste do Prasil. 

A coisa tipica era a filha do usineiro casar com 

o quiirico. Isso era muito comum porque o quimi- 

co, um csrnarada de classe media, em geral fazia 

a chamada Escola Superior, e ia trabalhar na Usi- 

na. As ectradas eram muito ruins;' mesmo as • da 

vizinhrnga, e as pecsoas le'vavam nuitas horns de 

trem da Gret V/estern para ficar se deslocando. 

Por outro lado, o usineiro passrva,com a farailia, 

o tempo da safra, na usina. Tcrminava, semnre, a 

filha ccsadoura do usineiro casnndo-se com o qui- 

mico da usina. Isso repetiu-se, muitas vezes. 

A Ijungao do quimico no usinn era transformer o 

mclngo cm alcool ? 
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R.V. - Excitaraento; alera da cacnr com a filha do usiAei- 

ro. 

Uma urina do a^gucar requer, durante o periodo de pro- 

dugao, o controle de qualidado, constanto. Em 

geral., havia mais do que ■um quimico na usina. • 

Eram pessoas que faaiam 'basicamente analise do 

melago, a analise do produto, no caso da Usina 

ter uraa destilaria de alcool. Enfim,havia a ne- 

cessidade de um quimico industrial, alem de um 

quimico que entendesse de maquinaria de usina, de • 

prensa etc. 

Il.Tr. - Data de quando a criagao da Escola de Quimica., aoui? 

K.lfei - he 1920; que coincide, mais ou menos, com o fim 

do pequeno enpehho e 0 inicio das chamadas cen- 

trais - conflomerado de engenhos. Todo o equipa- 

mtnto era imnortaao, em grande parte" da Inglater- 

ra, Holanda e .Aleraanha. Essa Escola foi criada 

por um alemao de nome ilustre, 0 Leibich. E3s 

era um quimico industrial que veio contratado 

per uma das primeiras usinas centrais e que, depois..' 

3e trabalhar para usina, resolveu, junto com otu- 

tros quimicos de usinas e donos de usinas, criar 

uma Escola Industrial. Entao, criarcm ess'a que 

foi incorporada a Escola de Engenharia. Hais 

tarde, foi incorporada a Escola de Engenharia, 

cm Dois Irmaos e, por ultimo, tornou-re indepen- 

dent e. Em "1947, entrou para a Universidade. 

A figura destacada dccta Escola era o'dr. Osv/aldo 

Lima. Quando voltei, pela scgunda vez, dos Eo- 

tndos Unidos, - a primoira, foi em I960 e, a se- 

gunda, em 1966 o dr. Oswaldo nao se encontra- 
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va ran* na Eccola, ma::', cm comnenDa§~o, a Eacola 

ectavu brrxncfornuida no quo eTes chamrvrm do Ins- 

tituUo do Quimicn, isto e, en^lobava o enrino de'• 

todaa rap Quxmicos da Univeraidndej da Paculdade 

de liVrmacia, da Escola do Engenharia e narte da 

Bioqnimica do dr. Marcionilo Lino, que era o dire- 

tor do Institute de Quinjica, neosa epoca. 

Conheqo o T'arcionilo desde 1940. Somos intimos. 

De mancira que, discutiamos essas coisas num nx- 

vel muito de amigo. 

A Escola serviu para a formaqao dos quxmicos que 

trabalhavam no nosso parque aqucareiro, textil, 

extrativo, e tal. Produziu aiguns proiissionais 

excelentes, como o Setastiao Simoes Eilho, que ' 

criou a Companhia Pernambucana de Borx-acha Sinte- 

txca e aue, hoje, e diretor superintendente do 

Banco Economico do Brasil - amigo pessoal do Vi- 

nistro Calmon de Sa. 0 Sebastiao e primo do Ari- 

ano Suassuna, e tern toda aquel'a inteligencxa do 

Ariano. Tornou-se uma das pessoas mats proeminentt 

cm Quxmica de adubos sintetiros, de fertilizantes. 

Foi da GO^EUM no tempo do Governo Aprais. Quando 

o Governo caiu, ele saiu e foi para.Cubatao-S.P. , 

e, depois, para a Bahia, quando se ligou ao Cal- 

mon de Sa. E um camarada biilhante que poderia, ' 

potencialmente, ter-sc tornado um cx-irP.or de, es- 

cola de Quxmica,. lias, o fato e que era aauela 

estrutura. na Escola; tinha- oo catedraticos nomea- 

dos como fundadores e... 

( Interrupcao ) 

Eu bLnha o apoio do Concelho Hacional de Pesaui- 

49 

va ran* na Eccola, ma::', cm comnenDa§~o, a Eacola 

ectavu brrxncfornuida no quo eTes chamrvrm do Ins- 

tituUo do Quimicn, isto e, en^lobava o enrino de'• 

todaa rap Quxmicos da Univeraidndej da Paculdade 

de liVrmacia, da Escola do Engenharia e narte da 

Bioqnimica do dr. Marcionilo Lino, que era o dire- 

tor do Institute de Quinjica, neosa epoca. 

Conheqo o T'arcionilo desde 1940. Somos intimos. 

De mancira que, discutiamos essas coisas num nx- 

vel muito de amigo. 

A Escola serviu para a formaqao dos quxmicos que 

trabalhavam no nosso parque aqucareiro, textil, 

extrativo, e tal. Produziu aiguns proiissionais 

excelentes, como o Setastiao Simoes Eilho, que ' 

criou a Companhia Pernambucana de Borx-acha Sinte- 

txca e aue, hoje, e diretor superintendente do 

Banco Economico do Brasil - amigo pessoal do Vi- 

nistro Calmon de Sa. 0 Sebastiao e primo do Ari- 

ano Suassuna, e tern toda aquel'a inteligencxa do 

Ariano. Tornou-se uma das pessoas mats proeminentt 

cm Quxmica de adubos sintetiros, de fertilizantes. 

Foi da GO^EUM no tempo do Governo Aprais. Quando 

o Governo caiu, ele saiu e foi para.Cubatao-S.P. , 

e, depois, para a Bahia, quando se ligou ao Cal- 

mon de Sa. E um camarada biilhante que poderia, ' 

potencialmente, ter-sc tornado um cx-irP.or de, es- 

cola de Quxmica,. lias, o fato e que era aauela 

estrutura. na Escola; tinha- oo catedraticos nomea- 

dos como fundadores e... 

( Interrupcao ) 

Eu bLnha o apoio do Concelho Hacional de Pesaui- 



\ 

50 

\ \ 

\ 
ca que mo dcu, ceinpro, umt1. "bolca de complemGnta- . 

c ?.o pnra tempo integral. Eia tolsa de peaquisa, 

ccmo diziam. 

\ ' • • 

U.X. - Desde 1)60 ? 

E.P. - Na realidade, desde 1958, entre a minha ida para 

o Eio de Jnaeiro e a minha ida^ela Rockefeller ' 

• foundation, para os Estados Unidos. E, quando 

cheguei dos Estados Unidos, em 1966, me foi dado, 

iraediatamente, uma dessas "bolsas de pesquisas. . 

Eu tinha um grupo que pensei fosse se tornar, re- 

almente, um grupo, formado pelo Aimar Soriano, 

Arnaldo Carvalho e Roherto Kramer. Eram os melho- 

res alunos da Escola, dentro dessa area - tenden- 

. cia para a Eisico-Quimica. Mas nao havia estrutu- 

ra na Escola para isso, pois nao havia hihlioteca, 

nao havia verhas para equipamento, e nao havia com- 

putador na Universid2.de, ( Eu tinha-vindo dos Es- 

tados Unidos, onde trahalhara com computagao ' em 

calculos de moleculas, de 1963 a 1964-). Percehi 

que era precise que houvesse um esforgo especial 

por parte da reitoria ou de um orgao nacional, 

que ocorreu somente em 1971, no atual Repartamento 

de Exsica, com a vinda do Sergio Rezende e do gru-• 

po local. Em 1966, nao ha.Eia condigoes; pelo me- 

nos, me pareceu assim. E o .resultado e que tomei 

imediatanente du;s providencias: a primeira, ten- 

tar sair do Brasil corao imigrente, o que terminou 

acontecendo en janeiro de 1968, quando fui para 

os Estados Unidos. Enquanto eu nao saxa, liguei- 

mr a. um Oentfo de Ensino de Ciencias no Uordcste, 

o CECI11E, que tinha sido criado pelo I'arcionilo Bins 

e por uma moga de Sao Eaulo, a Raquel Uueverts, 

\ 
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*• * 

uma educadorn, de Ixsica, quer dizer, tem um grau 

]'hicica do IlG.rvardj nias g da Escola 

ducation. Ela criou, aqui, um drgao que, hoje, 

' nao existe inp.iSj coix dinhoiro da lord Foundaijioxiy , 

verba especial do 1.g com anoio do T'arcionilo» 

que era pro-reitor para pesquisas e pos-gi-aduacao. 

( Fim da Fita 2 - A ) ; ■ 

Fixa 2 - B • , 

*p p   Baquel iinba landado y lim aao aales da mxaba via— 

da, ,es'se Ccnbro de Sstudo que, depois, existiu, 

em todo o Brasil. Ho Rio era chamado de CRCIGUA. 

Em Sao Paulo exisiia, grapas ao Xsaias , 

que depois foi demitido na onda de 1969 e que, ■ 

lioje, mora nos Estados Unidos, o IBECC — Institute 

Brasileiro de Educafto, Ciencias e Cult\xr&. Era, 

essencialmente, um centro com sessoes de Batema- 

tica, Quxmica, Exsica, Eiologia e Ciencias ITatu — 

rais, com um nrofessor e alguns professores adjun- 

tos, e que davcm treino-mcnto para profeE^ores se— 

cundarios. Ho nossc tempo, oferecia-se curso de 

Quxmica do tipo CPA. Oferecxamos, tanto aqui, 

como em varias part'es. Em Einos, -depois,. criou- 

se o CECIT'IC, eu acho. lamos com todo nosso grupo 

passavamos um m3s. BemoS cursos em todas as cida- 

des do Rordecte. 

R.G. - Tive o mcu curso cientifico no'PCC, atraves do 

Gilberto Souto l.-aior. 

» 

R.E. - Chegamos a ir a Eahia, Tlinas Gerais. Piquei como 

chcfe do setor uc Quxmica e com o Aimar, o Kramer 
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o Arnaldo, que vicra.in a rer meuc auxiliares. 

T/'ac como nao havira pro^rama de mectrado, tornou-. 

ce uma cituagao meio dilioil. Todos tinham o 

"bacharalndo, era.m quimicoG, g noo tinham tempo 

intecra,!; so eu tinha. Entao, com excegao do 

Arnaldo, fcornaram-se professores e donos de cur- 

sinhos. Perdi-OB porque nao tinham tempo inte - 

gral e nao havia mestrado. Apenas o Arnaldo fi- 

nalmente, agora.,, esta terminando. Nisso, passei 

dois anos. Preciso dizer que, realmente, no fi- 

nal do segundo ano, gragas ao meu amigo Seniee, 

Ernesto, Fathias, fui convidado para ser profes- 

sor colahorador na USP. In_teressei-me muito nor- 

nue Krumholz tinha entrado, ha dois anos na. USP. 

Eoi a maior caliega quimica que passou pelo De -• 

partamento, na USP, ate o momento. Era uma pes- 

soa que pensava em termos quimicos meis proximos • 

de mim e nao do'que, evidentemente, pensa p Oot- 

tlieb. Era um fxsico-quimico, digamos assim. 

Uma pessoa que txnha conhecimento, tanto de tec- 

nxcas experimentais porque era urn horn hora'em de 

lahoratorio, como, tecnicas tedrica.s. Sei que 

foi gragas tambem a influencia do Krumholz junto 

ao Fathias, Senise e Ernesto, que yeio esse con-. 

vite. 'Has ouando o convite chegou, eu tinha en- 

contrado uma situc-.gao que. achei ideal para mim, ' 

mas que foi provado estar errado: ir'-.era. xim cole 

gio Quaker 8merica.no de grande reputaga.o, consi- 

derado entre os vinte primeiros liberal arts 

college, nos Estados Unidos. Era o Earlham Col- 

lege e, onde. tinha sxdo criado o CPA. 0 CPA foi' 

criado pelo Earlhna Strond que, nessa epoca, era. 

chairman do Depaxrtainento de Quxraica e que me 
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convidou. Achci quc jiodir1. ir pnra os T2rtaclo3 U- 

nidos, como rtnlrionte aconxecou, com cartao de e- 

mi^rante, o com iudn ininha familin, tendo umn o - 

portunidodc de... Ecnrore me scnti pouco profis - 

cional. 0 parlhsm, como Liberal Arts College de . 

fits qualidade, ofercco a. pocsibilidade em termos 

culturais como poucos lugarec do mundo. Co eu ti- 

vecse pocsibilidode, eu mandaria educar os meus 

filhos num college america.no, porque eles sao 

adaptados para, ensino. A pesquisa e secundaria. 

Ha pesquisa no Earlham, mas e pequena. Alguns sao 

famosos como, por exemplo, o Eeadcliff, que e o 

College de Havard e o Read College, em Portisland. 

0 Earlham bio e um colegio famoso. Quaker e a msls 

liberal das seiiac protestsntes, ao contrario dos . 

mormons. 1 ao tem pastor. Eoram pioneiros na vida 

inglesa e americnna como anti-escra.vagistas, refor- 

madores de prisoec, de asilos de loucosi de hospi-^ 

tris. Sao extrenamente progressistas^ Sao nnci- 

fictas, ao ponto de jamais terem ■nartici'nrdo da 

primeira guerra ,mundial, nem de segundr, nem da. 

gunirr do Vietname. 

0 -VilVm ei(| um srntu-'rj.o. Qualeuer rcnaz da 
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vordadc, civun cidadros americnnon, mns ciuc tinhora 

cido cr.pulcoc dn. corta oeste da Cclilornia, colo- 

cadoc nm canpoc de conccntraQao, c muitas univer— 

sidades nao oc eceitavam como nlanon. 

It.so ns. Crrande duerra ? 

Isso na segunda guerra mundial, era 1941, '1942. 

Terminei nao aceitando o convite para Sao Paulo 

e fui para o Earlham. ■ . 

Era que ano foi esse convite para Sao Ff.uIo '? 

Em 1967. Eu era professor cclabprador, como era 

Kruraholxz, e nunca deixou de ser, poreue, na USP, 

onumero de vagas e, tambera, limitado. So quando 

o Paulo Carvalho Perroira morreu foi aue o Otto 

Gottlieb pode entrar. A solugao foi coloca-lo 

como nrofessor colnborador, receb^ndo 0 sa-lario 

de professor titular. T.'as nao foi essa a razao 

poroue eu nao fui. Optei pelos Estados Unidos pe- 

la terceira vez, nensa-ndo era carater definitive, 

]evando om consideraqao toda a atmosfera do Lracil, 

no enoca. Tor rcuita sorte, nao 'cofri nerihuma san- 

qao antes, porque cstava serapre fora, nos momentos 

criticos, e resolvi ir embora para os Estados Uni- 

doc no Govcrno do Costa e Silva. 

- Uraa dac razoes seria a. flit a de condicoes era Eeci- 

fe para trcbalhar ? Por que nao tentar cria—las ? 

Jcro faz narte doc defeitos da ralnha ^ersonalidode 
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]Tt7o r.ou oi75!".nizi;clo. Sou Ujnp crirnqa junto de um • 

ILc/.cndG, cm termos dp capacidndc, dc orgn - 

ni?cr;ro. Ouercndo ecbcr a vordrdo complcta, ha 

varias facetas: mn.l cntrei no Oecine e, soir, meceB, 

dcpois - em Janeiro de 1966 - a Haqucl Oueverts 

voltou pa.ra Sao Qeilo. "^ntao, fui indicado como 

diretor do Cecine e so passei dezoito dias. Acon- 

teceu que cu estava la e, um dia., chc^a uma carta 

escrito "confidencial". Descuhro que era do che-' 

fe de Polxcia federal em que pedia o relatdrio • 

mensal cohrc as atividades dos alunos. Quando eu 

disse icso ao rixrcionilo, ele que era um horaem do 

establichment, me disse; ""S isso mesmo. Um dire- 

tor ner.ta Univercidede e um representante da re - 

voluqao". 9ntco, cdm^reendi que, nao querendo ser 

representante da revoluqoo, nao podia ser,diretor. 

No mesmo instante, pedi demissao do cargo de dire- 

tor e continuei so como professor de Quimica,. ^ 

ureciso comoreender o famoso problema que tern atin- 

gido um certo numero de brasileiros: o regime riao 

sendo democratico, cada um mede ate cue ponto po- 

de se comprometer com ele. Tao sou um s^nto, nem 

estou a.qui para julgar. Fas o Frrcionilo foi rex- 

tor, com a chR.ncela do Governo. Agora, ate que pon- 

to so comprometo para chcgar a ser x'eitor, nao sei. 

Para mira, foi o melhor que se podia tor como reitor. 

0 tamaniio de minha colher para .tomar sopa com o 

diabo e muito grande; nro estou dizendo que nao 

tomo sopa com ele, nao 'sou nenhum puro; mas chega 

• a um ponco... 

Dcpois derca crrtn, percebi que era difxci,!. Te- 

nho rue me institucionslizar, tenho quo cntrnr, 

ser diretor, tomar cargos executives, dentro da 
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ectrutura da Univorsidndo. 73, naquele tempo, 

com ouaronie enoo exatemento, em janciro de 1968, 

viajei. Achei melhor. Ilrquele momento, no Bra- 

sil, cu nada podia fn^er, a nno ser indo de en- 

contro a cerbos comprorairsos que eu nad queria 

ter,- com o Oovferno Federal. Essa foi uma razao; 

ale'm das razees locals, que eu disse. , 

0 futo e que fui como iraigrante, com uni cargo de 

professor que, eventualmente, se tornou permanen- 

te. Fiquei la de 1968 ate 1971. Voltamos, em 

1971,, por varias razoes. Uma delas foi p fato 

do'proprio Karcionilo ter-se tornado reitor, e 

eccrevia-me dizendo que poderia conceguir as 

condiqoes que eu queria, sem cue eu me envolves- 

ae, diretaraente. 

J.jinha experiencia do Earlham foi importantfssima 

para minha vida. ■ Entre outras coieas, pude .me ' 

expandir em uutras direqSes. Como eu disse, sem- 

pre me sentia como amador, e como bora amador gos- 

to de meter o dedo em muitas combucas. Eu tive 

experiencia, por exemplo, de dar cursos sobre o 

Iluminismo, sobre a evuluqao cientifica,. Galileu, 

Kepler, ilevvton, um curso sobre o caso Dreyfus; 

um sobre a orlgem da prirapira gucrra mundial, " 

cobre os quais tenho uma biblioteca muito .grande, 

e um interesse muito profundo e antigo. 

Esse seu in-ceresse e' atravec da Quimica ? • 

Eno. Sao intererser paralclos. Em 1958, reonon- 

di num programa "0 Ce'u e' o 'limite", sobre a pri- 
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moii'ij puorro. mund.i:.;!, aciui. i :io aoi pornue o raou 

intoi'orr:n nn priTnoirr puerrp mumlir:!. Ikso po 

/rcud e-za^ica, provr.vdr.ientG. T'cu pai pnrtenccu v, 

a r;ernyao quo deca-naroceu ne. primeira puerra mun- 

dial. jjt raorou oibo anos nn Tnglaterra. Fa ver- 

dade, cniu da Inglaterra, quando estourou a pner- . 

ra. Fntco, talvcrf, isso tenha contribuido, por- 

'que elo sempre falava aue, praticamentG, todos os 

seuc colour.r. tmhsm raorrido na guerra. A geragao 

de lapaaes de claEre media que entraram como ofi- 

ciais-tenentea na prxmeira guerra mundial na Fran- 

ga, Alemanha, Inglaterra, praticamente, foi ani- 

quilrda. O rnri0^0 medio de vida de urn subalter- 

no,- tencnte- ate capitao -jna frente ocidental, 

era de tree a qurtro meses. Fa minha carteira de 

idpntidrde tenho uxna fotografia tirada numa trin- 

cheirr, em 1915, por um homem que, exatnmente, 60 

moa depoie, quando fui h Tnglaterra,'encontrei e 

fnloi com ole. ^ Charlea Glen, dado como.morto. 

•Tenho un livro portuguee (Portugal entrou na guer- 

ra e mandou durc diviso-es para a frente .ocidental) 

eccrito nor um fcomnndnnte de xun "batnlhRo, famoeo 

encritor humoristp, teatrologo e novelist?, Andre 

Erum, aue e M livro de memorias Taltg das Trin- 

clieiras" . Dentro da primeira guerra mundial, in- 

,teresso-me por livros de menoriss, por exnericn-' 

cirs possoais, do homem na guerra, Esse escritor 

era. um homem de Letras e tamhem um Oxicial do e- 

xcrcito portugues. Eedica um capitulo de ceu li- 

vro a uni ingles e, entao, dnscreve sobro esse ca- 

. marada; capitao Glen do chr mado primeiro Eatalhao 

do quinto regimento do Yorl: e Lancaster - nome de 

dois condadol -xnglGroc - morreu en 1917. Ouando 

visitei a Lurona nnra ir'o-um Congrecso Intcrna- 
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cion:1!, ei.i 1966, Hi' [Irsint I:oriti', nn 9uign, spro- 

vcitri pnrp vir,itr,r todo a frcnte ocidentnl, in - 

clurivc ot* cendterior. do cuorm, ondo estnvnm en- 

terrrdos al^unc dot; col.egas do meu pai. ( Tleu pai 

fora reprecentrnte do ir.ia Componhia de Belfast, cujo 

repi'erpnLsnte da Ainericr Latina era David I'oord, 

neu padrinLo, e cue tinha cido oficial da primei- 

ra guerr? nundial ) . ' 

ifcxiste -uxdc. institui^co chrmada Oomonwerlth V.'nr 

Brave Coinission, onde ce da o nome da pessoa, re- ■ 

pimento, e ela iniorma, exatamente, onde e o tu- 

mulo, cuadra, ceniterin, etc. Diz uraa lieta antes 

de ir, e eles mandaram a recpoata"., nas disseram 

cue nro tinham o do Glen. Bui, visitei varios lo- 

cals, etc. Quando voltei, de repente, fiquei-cu- 

rioso de saber porque nao tinha do Glen. Cheguei 

a totar anuncios njs jornais.da Inglaterra e, um 

r.no depois, chega uma .carta do Glen. 

Quando cstive na Inglaterra, no a.no nassado, em 

Oxford, eu e minha mulher pESEcmos un fim de sena- 

na, na casa dele. Tinha. acabado de fic8.r viuvo, 

mas estava com a filha. Almoqamos juntos e efe. • 

nos levou para ver Bristol toda-. rncrivell Dei- 

Ihe uma copia fotostatics. do livro. 

0 fato e que, o Earlham me deu oportunidade de... 

Inclusive, -trabalhei numa peqa "V.'hat lovely war" 

que foi produzida no Rio de Jnaeiro - "Ohl, que 

delicia de guerra"- era 1966. ^ uma pega musicada 

cobre a prineira guerra mundial. Eu trabalhei na 

'America na nontagem desco pega. Terrainei sendo con- 

vidado corao o tccnico da primeira guerra. mundial, 

cionrvl, ei.i 1966, ci.i' [Irsint rorit;7., nn 9uign, spro- 

vcitoi pnrp vicitr.r todo a frcnte ocidentnl, in - 

clurivc oa cemiterioa do ^uerra, ondc estnvam en- 

terrrdos al^unc dot; col.egas do meu pai. ( Tleu nai 
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qucr Oj.^or, cu convcrncvr, con oo ctoi'er. cobre 

ccrl;oc rcrronrvjcnc; dr. ncf;a. A fioya « paoifictn. 

T-ocbrr o. loucur:; da ruorra. l-'oi rRB^nificnmente 

levadr no Tectro RecrQio. Tonho o proprcma da 

peqa en quo eetou incluido como exnort. ?oi nui- 

to bom tor eotndo nesee ambiente. Sao essos c'oi- 

Eao quo permitom um College pmericano do alto ni- 

vel, com um.a biblioteca. . . Ru dizia ao Evans 

Tarber, que era o bibliutecario chefe; "se eu fns 

so rico pagava o Earlham para estar morando aqui, 

e voces me pagam salario para eu ser professor". 

A' biblioteca tinha. sido doada nolo Prs. lily que 

o o coiio daM.. I, Lily, cornpanhia de remedios do 

Indianopolis. Ele deu nao sei quentos milhoed do 

(■lares para n biblioteca Eqrlhcm. l5 uma biblio- 

teca geral con revistas do todrs as tendSncias 

artisticcs o politicas oue voce pode inaginar. 

Eu mornvp p 200 metros dessa biblioteca'. Anesar 

dissol o fato e cue o Accent e ensino" e nao pes- 

quisa. Comecei c achar quo era estrnnho estar 

ensinando anericanos, oo invec de brasileiros. 

IIouvo uma sorro de conflitds enocionpis dcntro de 

s cheguci a conclusao quo np.o podia- ficar 

no Earlham. _ , 

A bnivcrsidp.de de Indiana fica nuito nerto do 

u^rlhan e, por ca.Eus.lidrde, voltei a ensanar na 

Universidado de Indiana, no verao de 1968, I969, 

1970. Psssavamos cada vcrao la', por trSs meses. 

Eu tinha acesso ao grupo de Quimica Tedrica deles 

Eicava. no grupo do Ehull e da.va. um curso. T'as e 

uma ospecie do ciencia meio por proximida^e, de- 

Mcgpqao do podercs, norquc era so no vorao. 
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e voces me pagam salario para eu ser professor". 

A' biblioteca tinha. sido doada nolo Prs. lily que 

o o coiio daM.. I, Lily, cornpanhia de remedios do 

Indianopolis. Ele deu nao sei quentos milhoed do 

(■lares para n biblioteca Eqrlhcm. l5 uma biblio- 
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Eu mornvp p 200 metros dessa biblioteca'. Anesar 

dissol o fato e cue o Accent e ensino" e nao pes- 

quisa. Comecei c achar quo era estrnnho estar 

ensinando anericanos, oo invec de brasileiros. 

IIouvo uma sorro de conflitds enocionpis dcntro de 
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uma ospecie do ciencia meio por proximida^e, de- 

Mcgpqao do podercs, norquc era so no vorao. 
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Ko ^rrlhEiin o Lepcirtamcnto do Qufmica era., neoueno 

e eu n.~o tinhr coin c uom intcrofrir. Uavia ue bom 

em Quimica 0r,^rnica, mas nin^uem dentro de minha 

area. Eu representava a area Eirico-Quimica. 

aeabei voltando. j.i'oi uma exporieneia uniea -rara 

mim, inas nao deu frutos, inclusive, houve proble- 

mac porque teniei ir para uma universidade maior, 

Em 1968, qus.ndo che^uei, receti .convite da Illi- 

nois State University, que e uma grande universi- 

dade estadual no campus da Universidade da Cali- 

fornia, em Pommona. Fas, ax, houve a crise de. 

super—produqao de ixcicos e quimicos para a cion- 

cx; americana. De maneira qx'e, quendo, em 1971, 

pensei numa possibilidade de continuar num lugar 

maior, as coicac estavam diferentes, ouer dis.er, 

conseguia-se, mas sem garantia nenhuma de ficar 

permanentemente• Entre essa. situaqao e a. situa— 

qa.o brasileii'a, onde o T.arcionilo era reitor e 

tal, resolvi voltar. Voltei em fins de 1971. 

.u, realmente, foi a uniea tentativa seria de cri— 

ar, dentro da estrutura da Escola de Quxmica., oue 

tinha sido transformada em Departamento, por cau- 

sa da reforma universitaria de 1968, um cursb de 

poc-graduagao. Tive o apoio do reitor e do Con— 

selho. Enfcao, veio o problemfi de procurer oiitras 

Peccoss e, s.i, aconteceu o seguinte; em torno de 

mim, voltaram, como estudantesi 0 Aimar, 0 Kramer, 

o Arnaldo e outros mais novos como 0 Arnobio, que 

continua comigo, pois era da Escola de Quxmica, 

o Celso que esta fasendo doutoramento em Santa 

Barbara, a a T.ucia eue e mulher dele. Ambos fi- 

zeram 0 mectrado conrigo, rqui; mas vieram da Es- 

cola de Quxmica. Agora, ja' tenho pessoes como o 

Oscar, t'arcelo, cue vieram do Esica e, apena.s, 
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eetKo t'r.-.br.lhrndo coniifro,* como faricos. Durr.nte 

todo o nno do 1972, tontci crir.r iceo. 0 proble- 

mn. que Live foi porque c ujun prer: rue poucnr, ues- 

rous trabnlhriia, no lirpril. 

Unip. idoia era trazcr o Iduardo Peixoto de Pro 

Paulo. Eaee rapra: que tinha feito o dovitoramento 

en Indiana. Tern um laboratorio que, talvez, seja 

o mais rico do Brasil, conceguido por ele, atra-. 

ves do Ooncelho e da propria Univereidade. Eu 

nao podia tracer o Eduardo sem o equinainento, uue 

ja esta' na ordem de un inilhao de doleres. ITp.que- 

•la enoca, o meu "budget era. modecto. 0 fato e 

cue trovuee dois engenheiros: o La.rry lleilsen, 

quo eats atualment-e em Campinas, na area de Eisi- 

co-Quirdica, uma. pocsoa. que se adaptou mcravilho- 

sanente" po Braril; inclusive, se adaptou "bera de- 

raais. Casou-se con uma, moqa dsqui dd Paraiba., e 

nao deu.certo. Essa e p. razeo dele ter saido da- 

qui. Eoi nara os Estados Unidos, e a raulher ten-' 

"ben. Hoje a nulher nora la e ele voltou, moo pa- 

ra jfcnnpinas. 0 Larry e um grande anigo nosso. 

Ele tinha sido indicodo pelo Jin •Barnet. A mihha 

gtfWide idein era Irazci' o Parnet, meu amigo pes- 

sb.al, quimico teorico e que, eventualmente, voio 

para ca, mac quando ou ja estava em Pisica. 

Lao se adaptou; sup nulher trmbem nao. 

Contratei um ropaz que atuplmcnte esta terminan- 

do o doutorado nn Eelgica, na Universidade Ca.t6- 

lica de Luven, o Rhana laphi. E um rapaz cue 

nacceu em" J erusalem, no tempo cm'oue era urrn ci- 

dadc da, Jordfnia.' 35 ara.bc, ip.p.s e louro. Prova- 

vel.nente .e desccndente dos cruza.doc. ^ clarancn- 
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be europou, loure doe olkoe aauic. 0 Danon que 

c judcu e rauito nr.is arabe-que o lihnna. 0 F.hnna 

tinba un raertrado, correspondente ro de Luven. 

]5 creado com uma rQOf;a do Rio Grande do ITorte; en- 

tao, convidei-o. ■ 

0 ano de 1972 foi tragico para mim, porque foi 

.waa luta incosaante para trazer... "0 Oonselho 

deu ■um equiparaento analftico de cromatografia de 

gaces para o Rhana, em q.ae ele fazia einie'tica 

em fase gacosa; e para o Larry Neils, um equipa- 

mento para ressonancia nuclear magnetica. Esse 

equiparaento e.sia ai no meu nome, e, agora, esta 

sendo utilizado pelo Nario Engelsberg, que e fi- 

eico, e esta, aqui. Chegou no fim do ano. 

Reinicirmos os cursos e, ai, houve resistencia 

clara dn Escola. 0 Rh^na e um excelente adminis- 

trador. ]5 organizado ate demai-a. Sendo eetran- 

geiro e casado com uma brasileira, queria se tor- 

nar brasileiro, e naturalizou-se. Evidentemente, 

asniravo se tornar chefe de Departamento Oometeu 

a,lguns erros tipicos de choque de cultura; por e- 

xemplo, nao entendia um laboratoriq sem uma es - 

cada de incendio, pois os laboratopios de Ouiraica 

de todd o raundo tcm uma eccada de incendio. Como 

aqui nunca houve, ele alegava cue era porque nin- 

gucra trabclhava. Chegou ao ponto de-pomprar um 

rolo de cordas e guardava, pare, em caso de incen- 

dio, descer. pela corda. Tsso foi considerado co- 

mo um cinel de loucura, por perte do nessoal com 

que se checou na Escola. 

£ prcciso corr.nreender cue,, quendo criei isso, ha- 
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^ vio. vn embrirxo, nbrmrof; do um rnnrz que tinha fai- 

to o mo! braclo na. COP]1/;, e doutorado na Pacocia.. 

Yoltou aara. r aarlc do T;niqcnhar:la auxmica, rnaa e 

^ ligodo a nos. 

3 1 ' 

R.Cr. - Ja havia a ment all dado experiment al dentro da Ee- 

cola ? 

_ Ax esta o problema. Esse rapoz tinha traaido da 

corps uma menta-lidade deEce tipo, mas o que clc ■ 

entendia de pc5s-graduagao era COPPE. Picou fasci- 

nado pela organizagao do Coimbra. Percebeu no 

lhana e no nosco grupo, penco, ume emeaga as Cla- 

ras, como o unico eara que tinha mectrado e douto- 

rado, dentro do velho auadro da Escola. ^ un cara. 

da minha idnde e que so, agora, tirou o doutorado; 

o que e uma grande oualidade. Pazia. pa.rte da es- 

- trutura da Escola, e, como saiu e se doutorou, 

julgava que seria diretor, como, eventualmente, de- 

ve ser da narte de Engenharia Ouxmica, Eao houve 

nenhunxa xnimizsde pessoal entre nds e o Eranco T'in- 

to, mas, em relagao ao Rhs.na, houve xuca animosida- 

de, ao nonto dele ter que sair daqui. Ele e outros 

manejamti os alunos a tal que... 0 Ph«na e urn ca- 

marada liberal ,e ligado ao aluno. Kas, como ele 

disse, scntiu que a unica mcneira de raanter-se a- 

qui seria na base da autoridade, e isso nao quis 

lazer. 0 fato 6 que saiu. Quando ele saiu, vi to- 

■ da a situagoo: nao hd jeito, v^raos para Campinas. 

Em fins do 1972, o Jair Campelo que, infclizraente, 

morrcni em outubro do ano nassado, era o vice-dire- 

tor do Departa-mcnto de nuimj.cn. Eu tinha conheci- 

do o Jair cm Indiana, pois fui aluno de nds-gradu- 

\ . . 
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f^c.o clo V/henclcGrt.' ^ontlo nor brr r.xleiroc, encon- 

travr.Dio-nos o noc tornnmoi? rrrd^OG, cJurnn^o dois 

rnoc o-mcio. 0 Jcir tmbo. rie convidrdo pora. Oam- 

pinr.E, 3u ja cctrvr.. nronto, com nomeaijao no Di- 

ario Oficir..! do Ziatado, quando recebo a yisita 

do T.'cpcionilo, em minha casa.. Lembrou-me quo,' 

talvez, a minha.- incapacida-de de organizer am gru- 

po de Quimica Teorica, no Recife, quer diz'er, as 

minhae incompatibilidades nao foasem em reDaqao 

a Univereidede, como um todo; mas, especificamente, 

com a estrutura, da Escola de Quimica. Os velhos 

cabedraticoE dr. Escola e quc realmente impediam. 

Tie-propunha - ja tinha falado com o perebal da- • 

qui - que eu viesee para, o Departamento de Pasi- 

ca. Diaee- Ihe cue viessem falar comigo, e que 

eu iria. pcnsar no arsun-fco. Dois dias depois, o 

Sergio e todo o pessool daqui, o T'arcos, Pitipaldi, 

o I.'auricio Coutinho forem la em casa, ' 5, ef, 

desde essn epoca, existo uma situaqao nue consi- 

doro um pouco .anormal, embora. tenhrm feito tudo 

para eu me esquecer. Disse-lhes sobre a minha 

formaqao fisico-quxmica e era Quimica Quantica., 

mas sempre enca.rando os problemas como qufmico. 

Poram extremamente generosos e alegaram que eu. • 

nodcria criar um grupo de Picica Atomica e Tole- 

cular. 0 maior grupo e de Pisica do Estado Soli- 

do, mas existe um pequeno grupo de Fisica Rucle- 

ar Teorica, do Helio Teixeira Coelho, doutorado 

na Pensilvania, em 1972, e que veio para ca, 

maic ou raenos, na epoca do Pitipaldi e do Ka.rcos, 

que e chefe do Denartaraento. Tinha no grupo de- 

le o Praose um rrnericano cue foi uma dessac aber- ' 

racoes, por dois rnos,. pelo niyel dele, o Adicr, 

mac que, agora, voltou para or Pstanos Unidos. 
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Autor de ]ivroc f^obrc rcle.tividpde, profecnor de 

Trineepton e, r.fiorn, dc L'tnnfora, nue recolveu 

pacnar -uno tempoc nqui. Pnrccc ouo veio mnis por 

problenr.o. de relacionaracnto con n raulher, e ligou- 

ne oo Ilelio. Oomo hevia o grupo do Helio." que nao 

era Eat a do Solido, entroi, e derem-nie carta brsn- 

ca. Tan, no comeqo, penaei em criar vim grupo de 

Quimica Quantica - foi onde meu julgamerito'pro - 

fjcaional falhou - trazendo o Jim Barnet que veio, 

nais tarde-, os Janbiage que ehegaram a vir dua.s 

vezes , e o T'ilan , urn rapaz de Sa,ntia- ■ 

go e.que, drpois da raorte de Allende fugiu, e, ho- 

je, esta no Canada. 15 tambem un ouimico tebrico. • 

A ideia seria coordennr todos eles e criar um 

grupo de Quimica Teonca, aqui. Eu conhecia va- 

gajnente o Gilberto que e un fisico-quimico expe- 

rimental. Taz eetretoscopia de terras'raras. 

extrcmamente habil. T'as eu nao estava-pensando 

era trazer Gilberto. Chegando, aaui, fui influ- 

enciado nelos meus aTunos, enpecislmente, pelo 

Celso e o Old Araujo, oue e do grupo original dr- 

qui, e esta om Harvaxd, a ver quo minba.-Quimica. 

Teorica estava supcrada, dentro de iim conbexto . • 

de Eicica. Sou uma pecroa que .nro•conhece as 

teorias ouanticas, chi'madas de segunda quantiza - 

gao. Aqui, o grupo de Esfsuo Solido trabaihava raui 

bo com tccnica do , e, em narticular, 

uma tecnicn chanada Eungfio de Green. Fa uns cin- 

co'anos atras, coraecei a ver na literatura de Qui- 

mica Tcoricc. que essrc tecnicas matenaticas corae- 

garcra a ccr anlicades era problcraas de tratamento 

' de molc'culas. 0 Cclso Pinto dc Felo c uma ^erroa 

muito intoligente; prova.velmento, o aluno main 
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brilhrnte quo tivp, decde" que' ensino. Notcijciupn- 

do ±"ui oriontor sua toue, a' resicbcncia dele. U- 

le que ja tinJ-in tide verios curcos e cue conhecia 

eecao. tccniGa.c muito mc3-hor do quo eu, juntaraente 

- com o Cid que OGtava guerendo fnzer uma Pisica A- 

tomica e T'oleculer pelo lado dn Fieica... Em Har- 

vard, esta trabalhnndo na construgao de Lazer de 

CO- 2. ' 

Em fins de 1974, nm ano crxtico, aqui. Entrei em 

1973, o ano em que esteve acui o Barnet. I'ario e 

I.'yriam chegaram em 1974. Percebi a propria crxti- 

ca do grupo de Estado Solido em relaQao a eler 

aesmos, destacando-se o Fnurxcio Coutinho e o Sex-- 

glo, de que o Departamento tecnico precisava de 

uma pa.rte experimental desenvolvida, pois urn De - 

• partamento de Txcica se mede pela contriDuigno dele 

a Exsiea experimental. Eles iaosmos comegaram a 

criticar a criagao de um grupo de Quxmica Teorica, 

no Hordeste do Brasil. Uma coisa difxcil de justi- 

ficar tudo isso a EINEP. 0 que fazxrmos era uma 

serie de publicagoes puramente teorica.s, ouer di- 

zer, calculos. Lentamente, fui percebendo o Gil- 

berto, em Portaleza. Ecfcive la, e propus que ele 

vics'ce para ca. 

( Pirn da Pita 2 - B ) ' 
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- A 

0 r o .^rrnd r.o.i.^hnrir do 1 r nicnco "brcvsilei- 

rn. ;; inuito bop, pocr.o?.; nos drrnor rnuito bera, raas, 

reGlmentG, c o homexn que lip;a Each quando vooc vpi. 

Quando o entrevistaran elo estavn escutando Each ? 

-61g ainda "tciu uuu Gisbcnia do coin ao ggg CGcirx'tox'io 

.Convidei o Gilberto, e, ai, realmente muduu. 0 

Celso saiu para fazer o doutorado em Santa Barba- 

ra j numa sioa ddsce tipo, e fiquei numa CGpecie de 

holding o-neration cm que fui muito euxiliado por 

urn doe fisicoe brasileiroG maic nbtaveis, Luie 

Carlos Tiranda. Ainde e inuito moqo para estar 

dando esse tiuo de test'emunho. Atualmente, eeta ■ 

citl Ct .mpinPuG, Quando veio de Oxl*nrd| passou tres 

snos aqui. Beteve em Brasilia. um ficico teo'- 

rico, extremamente largo de tecnicas. Intcragimos. 

Com e3e,-noc orientamos; mudei a tcse.do Celso, da 

Tucia e a do Arnobio. 

A tece do Celeo e da Lucia, foi de moleculas em 

campoG i. agneticos muito intensos, problema que in— 

teroesa aos aGtro-fioicos, das estrelas de neutrons, 

E com o Arnobio, fizemos um nroblema de meu inte - 

reese, atividade otica, ligado a problema biolbgi- 

co: origera das Eubstancias oticamente ativas na 

natureza, que e a diferenqa que existe entre serec 

vivos. Bo tempo de Eacteur era cheraado de seres 

nao organizadoG. Trobslhamos sobrc um efcito cha- 

mado eletro-btico, ou scja., corao um campo eletrico 

pod'e produzir-atividade btica numa substancia. 

^ssas tescs tivcram oricntcqao oficialmnnte minha, 

g proBlema foi levantc.do por mim, mas com co— 
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■pboragKo tecnico (So I.^ii'nndp' o doc p.lunoc quo, a- 

travesdc cursos, forrra adquirindo conhecimentoa 

decsa tecnica. 0 Arnobio, hoje, ecta muito bem. 

15 um doc teoricoc do grupo do Gilberto. "^le tra- 

balha muito bem, atualmente, com a teoria de 

, que e fundamental para isso, juntamente" 

com mineiro Harcelo Pilgueiras Gomes. Pste 

veio para o Sstado Solido, interessbu-se por pro- 

blemas desse tipo e, hoje, faz parte do grupo. 

Os dois' estno se doutorando num trabalho expert - 

mental. Todos foram obrigados a trabalhar com o 

Gilberto, na parte experimental; mas ha, tambem, a 

parte de interpretaqao dc resultados, calculos de 

transigao. Estao indo muito- bem. Penssraos que 

tudo ira bem com a colaboragao de persoas de fora. 

Ko Brasil, nao ha especialistas necsa area. Psta- 

mos esperando urn holding operation, cue o Celso 

e o Oid voltem. Temos uma colaboraqao intensa 

com o pessoal de fora: o Thompson que e quern ori- 

entou Gilberto, o Kruberque trabalha nessa area, 

mas e um fisico que pensamos te-lo,entre nbs, em 

setembro. Passara seis semanas aqui. Enfim, a- 

traves de uma colaboraqao nos pontos fracos. A 

minha ideia e que, dessa maneira, cjriaremos um 

grupo"de Pfsica Atomica, Pisica KoLecular, que tra- 

balhe com problemas de molecules em carapo magneti- 

co Portec - espectroscopia, de uma maneira geral,' 

atomica e molecular que e bem Pisica;-. 0 Gilberto, 

o Celso, o Arnobio, o T^arcelo, o Oscar que estao 

fazendo a parte de espectroscopia Rhana levarao ' 

o negocio para a frente. 

0 mcu intererse, nos ultimos anos, a comeqar em 

1973» com um traballio oucT i?aiu no Journal of 
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, tern cido mniE em certns prone de Eio- 

ficica, em problemo.s do enr/-inir.G. Ho fira de marQo, 

enviei um trabnlho - no momento eeta dependendo 

da deaiceo da revicta para p-ublicn-lo - feito em 

colaboragao com 6 I^arcelo e o Arnobio. £ um tra- 

balho sobre ac enziraas corao catalizadores, quer 

dizer, uma teoria geral de catalises enzimaticas, 

boseada em consideragoes da teoria de ; 

coisa ae simetria. Considero isso uma coisa meio 

lateral, porque q\iero dosenvolver essa area, e o 

que tern acontecido e que, desde que voltei da Eu— 

ropa... Passei o ano de 1975 trabalhando, meta- 

ae em Oxford .e mefcade em Geneve, com um quimico 

curiosxssimo, Jungerson, uma das pesGoac mais ori- 

ginals na Pxcico-Quxmica. E um espectroscopista, 

tambem. 

Desde que voltei, sinto que estes rapazes estao 

me agucntando demais. Ja deviam ter me dito alguma 

coisa, neese sentido. Tenho a.uxiliado muito pouco 

o Gilberto, pois fiquei assoberbado porque me tor- 

' nei chefe de Departament^J Mais uma vez resisti, 

somente, cinco meses. Em maio do ano passado — 

faz exatamente um ano - larguei.a chefia para o 

Marcos. A razno nao foi do tipo que ja"mencionei, 

de recebcr carta da policia federal, mas o seguinte 

o pessoal que cnou o Departamcnto vivc-o, como 0 

Marcos, rara nao falar no Sergio, que estava nos 

Sotados'Unidos. (Quando cheguei ele tinha ido 

para Santa.Earbara - aai em margo de 1975 e voltei 

em juneiro de 1975; ele saiu em agosto de 1975 e 

voltou en dezembro de 1975). Vi que havia pes - 

coas mais capazes para a diregao, A razao e, a— 

tc, mais profunda; tenho uma filosofia muito i- 
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\ 
C,ualit,?ria e, no Brasil, as diferengac Ealarinie 

sao enormes. 35 muito dificil aer chefe de Depar- 

tamento e yer o salario que o ■nessosl mais de Bai- 

\ 0:0 tem. Envolvo-me demais nisso, Vejo que e im- 

possivel uma pessoa ter um salario de. mil cruzei- 

• ■ ros, e, aqui, tem varias. Envolvo-me, tremenda - 

mente, como ja havia acontecido no CECIHE. 

E.G. - Qual o salario de um professor ? 

It.E. - Tenho um salario aqui no Departamento,. junto com 

o Sergio, mais alto. Ra Universidade, o salario 

de um professor titular e de vinte mil e quinhen- 

tos cruzeiros, a partir de primeiro de margo. 

lias temos a Bolsa de pesquisador la do Conselho 

Racional de Pesquisas. Eu e 0" Sergio temos essa 

categoria que e mads de cima e permite^, ate, vin- 

te e nove mil e quinhentos cruzeiros.' Recebo do • 

Conselho Racional de Pesquisas nove mil cruzeiros. 

Ate margo eu ganhava vinte e tres mil cruzeiros. 

Acho que e um salario bem razoavel. A tecnocracia 

tem sabido dar salarios. A critica pode ser feita 

aos desniveis salariais enormes. Temos vinte e 

nove mil cruzeiros. Acredito que 0 pessoal adjun- 

to como 0 Gilberto, 0 liarcos, o Fitxpaldi, 0 Fau- 

rxcio, 0 Farxo e 0 argentino'Rorberto deve ter 

vinte e seis mil cruzeiros - dezenove, mais sete 

do Conselho. Os assistentes, como 0 Arnobio, 0 

; Sergio Coutinho, acho que x'ecebem vinte e dois ou 

. vinte e tres mil cruzeiros. Talvez .eu esteja, ate, 

exegerondo no salario deles. 

Ra Universidade o salario e vinte para titular, 

dezoifco para adjunto, dezecseis ou quinze e qui - 
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nhentos pnra nsGictunte e quatorze para r uxil'iar 

de encino._ I ego e para todo o Prasil, 

Ro Departaaento, teraos, coiqo muita gento no Pra — 

sil, a coinpleraentagpo de bolea de pesauieh, do CTIPq, 

cujos tetos estao relacionados as nove catcgorias 

de 1A, ate 3C. Sei que men teto e de vinte e nove 

mil cruzeiros; e vai diminuindo. Penso'que nin - 

guem esta insatisfeito, sob este ponto de vista. 

Inclusive, agora, estamos mais ou menos equili 

brados com o pessoal de Sao Paulo. Sei que o Er- 

nesto e o Senise torn um salario superior ao meu, 

mas porque tern quinquenios. £ possivel cue, ce 

eu fosse para Sao Paulo com todas as regalias,- 

tivesse cxnco ou Uez mil a mais. Acho que esta 

razoavel. 

Em comparaqao com a UITICAIT ? 

Sao mcnores. Os salarios, aqui, sao nenores aue 

em Brasilia, pois e uma fundaqao; ou os do CPPP. 

larece-me que, os salarios de Brasilia estao mui- 

to baixos. 

j5 a tal coisa: aumentam, mas, depois, na Univorsi- 

dade Federal vem os rumentbs de is de margo, e 

pega.- 

0 CBltE, no ano passado, .quando foi incorporado 

ao CPIPq, estava oferecendo, no mcu caco, trinta 

mil cruzeiros, e eu estava com vinte rail cruzei- 

"ros, aqui. Havia .icso. 

r UNICAMP 

Jarquivo cle 
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Penso que, no momonto, ectrmos ben. 

Temos varioc doutorandos, inclusive, dois de Sao 

Paulo. Ambos fazem a parte de ^isica Nuclear. 

Urn e o Luis Consone, que veio do Institute de Pi- 

sica Teorica e, o outro, e Luis, tambem. Esses 

repazes fizerom o mestrado na USP,-no Instituto 

de Tisica Teorica. Tern uma bolsa do Conselho 

para doutoranento de sete mil cruzeiros.- isso e 

o inicial academico - e mais tres mil cruzeiros 

da PINEP, num total de dez mil cruzeiros, porque 

sao responsaveis por turmas, aqui, no ensino de 

Fisica. 

Sntao, vai, aesde doutorando com dez mil cruzei- 

ros", atraves do CITPq e PINEP so meu caso e do Ser- 

gio, de pesquisador 1A, com vinte e nove mil cru- 

zeiros. 

(Interrupqao ) 

0 sr. falava dos salaries, 

f ' 
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qaOj .sob o ponto de vista do pessoal''x.ue nao tem 

0 salario que tcxiho. Isso e so uma, das razoes. 

Entao, sai da chefia. Wp.s, tenho me dedicado mui- 

to porque apareceu o Conselho Nscional de Pesoui- 

sn.c, de cujo- Comite Assessor de Quiraica fs.Qo par- 

te., E, ai, encontro-me, todo inos, com o Ernesto 

Oiesbrecht, entre outros, eomo o V/altcr T'ors e o 
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LiTdgx-o, no Ilio. I ceo mo fnn ir para la, doze ve- 

zes ao ono. E niEso, perco qu-tro dias: doxo 

dias no Rio e doic para ir e voltar. 

Alem dicso, "fcem outrac coica,s, tais como a PINEP 

que jd visitei umas tx-es ou-quatro vezes, espe - 

cialmente antes da chegada do Sergio. Estive la; 

mas o nosso contato e o Rutens. Eui, inclusive, 

com o Eitipaldi, em novenibro. Era para eu ter 

ficado como coordenador do convenio com a EINEP, 

e o Eitipaldi como vice-coordenador. Mas, com a 

chegada do Sergio, escapuli. Ka epoca, tive que 

ir com ele apressadamente, porque pediram uma es- 

pecie de resuno do projeto para ser levado a Pre- 

sidencia da Repuhlica para assinatura. Eoi em 

novembro. 

Toidi^ me movimentado muito, como titulai de ban- 

cas examinadoras. Agora mesmo, dia 13, tenho de 

ir a Sao Paulo como titular de Eicica-Quimica pa- 

ra o caso do Jose Riveros, que e um grande cienti 

ta, extremamente habil. um paraguaio que se na 

turalizou brasileiro. 

( Inberrupgao ) 

Alcm de Gomissao do banc as exminridoras nr- Para i- 

ba, na Rf.hia, no GUP..', na. JUG. Eniira, a pessoa 

vai se tonr-ndo o que o jovtm chatna de ^edal.hao; 

e'comeca a c ouvolver, i^crmo sen quercr, em ^d!"i 

nistxaqa.o e micsoes derse tipo - ^roblecas d? A.ca 

demia. Prasileirr do Cioncias. 0 fato e que, pac- 

so, tclvez, metade do tempo Pora do Peportrncnto. 

Uma coisa' incrxvcl'. Ra cemano passcda, estive era 
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Joao Peceoa; na anterior, tinha estado na tal co- 

miosao do Rio. Agora, dia 13, eptou indo para 

duas coisas; o concurso do Riveros e areuniao do 

CNPq. Vou dar uma serie de serainarios e ectou es- 

perangoso porque estou pegando um rapaz, o Sergio 

Zelasques - al\mo do Sergio liascarenhas - aue fez 

Biofisica e que esta vindo para fazer doutoramento 

na area de Biofisica, comigo, provavelmente, em en- 

ziraas. Vou sair dia doze e so vou voltar dia dois. 

Em seguida, vem a reuniao da SBPC, de seis a treze 

de julho e, depois, a International Conference 

Coordenation Ghemestry, em Sao Paulo. Infelizmen- 

te, tprdio me dedicado muito pouco, atualmerite, a 

interagao com os alunos. Os cursos, dou-os mal 

alinhavados porque, hoje mesmo era dia de aula e, 

so ha poucos dias, lembrei-me de dizer a eles que • 

eu nao poderia dar aula hoje e amanha. Bloqueei .. 

dois dias, porque nao sabia bem a que horas voces 

chegariam. 0 sujeito vai ficando assim.... Acho 

que isso deve ter sido a queixa, tsmbem, do Senise. 

7amos ver se, pelo menos, deixo, em dezembro, o 

CNPq - por lei e somente por dois anos -, e acaba 

essa obrigagao de viajar,mensalmente, ao Rio. 

Entao, pode ser que eu volte a interagir com os 

alunos e a trabalhar mais, porque viejandoi so leio 

uma revista ou um romance. 0 Otto Gottlieb redige 

os seus trabalhos durante o-voo ou no aeroporto. 

Ele agora e da USP, mas a gente tern dificuldade de 

defini-lo como professor da USP porque a sua casa 

e em-Copacabr.na, na 5 de Julho. La, tern a sun fa- 

railia. Durante muito tempo fez o triangulo; Km 47- 

onde tern um grupo,. Belo—Horizonte — onde tern outro 

grupo- e Rio de Jnaeiro, pncsando nor Sao Paulo. 

5 uma coisa terrivei. Ainda hoje, vai ao ICm 47, 
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eu acho, uma voz por oemana. 

H.X. - As segundas-feiras. 

R.F. - Ko sea curriculun vitae, quando foi candidato ao 

Premio Hoinho Santista indicava as haras com voo; 

80 mil km num ano, no outro 90 mil e, no outro, 

"70" mil e tantos. Ele ate marca. Tralalha no avi- 

ao. Kao chego a fazer isso, pois vou lendo uma 

revista ou ma livro que nao seja cientifico. Eao 

me adopto a essa vida. 

1T.X. - ' Isso baixa a produtividade ? 

It,F. - Claro. Isso e urn problema importante para voces. 

Em tQdo 0 lugar do mundo ocorre, mas nos parses 

com tradigao cientifica e grande numero de cientis- 

tas ecta.E coisas .ocorrem com'pessoas, em geral, 

ms.is velhas e nao com todos, auer dizer, com aque- 

les que tern inclinaqao para administraqao, e, quan- 

do estao cheganao a minhaidade, talvez. 

E.G. - Te-s aqui e geral-'? 

M-f. - Aqui, voce veja uma pessoa como o Sergio Rezende, 

que veio para o Recife com trinta^ e poucos a.nos e, 

desde 0 inxc^o, tremendamente, envolvido na admi- 

nistraqao; se ele nao se envolver as cdisas nao 

sao f-eifas. Entao, nao ha' duvida que tern pago urn 

tributo grande a administraqao. Agora mesmo, te- 

mo.s o caso do Raxcos que me substituiu; e mais .mo- 

50 que Sergio', e tern se senta.do a£ e feito(toda 

essa administragao para. 0 Eepartaraento. Certamcnte, 

com prcjuizo para 0 pronrio'deconvolvimento cicntx- 
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fico dele. ]S ujn tribute que ee tem a pagar. A- 

fina.! e o povo que nos raantem porquo mo vivexnos 

para o vacuo. Nos paxses decenvolvidos nao e tao 

grave, porque ha um numero ^rande de cientistas. 

t "uma selegao natural. Sao pessoe.s que tem incli- 

nagao para administragao, que gostara e que vao, 

apos contribuirem para a ciencia. 15 muxto connxm 

a pessoa, quando chega ao redor dos cinquenta, 

.passar para esses cargos. 0 que aconteceu, ha uns 

cinco anos atras, com o meu velho mentor o Harrison 

Shaw da Universidade de Indiana; atualmente, e 

vice-presxden-ce da Universidade, nao publica mais 

nada. Heteu-se na administragao,'desde 1970, a- 

proximadamente. Mas, aqui, e muito grave, porque 

as pessoas ainda estao produtivas, e sao poucas, 

e sao obrigadas a, lentamente, fazer esse papel. 

Aqui, principalmente, quase todos sao jovens. 

Aqui, e o seguinte; o mais velho do grupo sou eu, 

com 49 anos, depois, o Sergio, com 36 anos. Dax 

em diante, todos com menos idade. Alguns com 

trinta anoE,ja como 0 professor adjunto, como e 

o caso do Kaurxcio Coutinho, e 0 Oilberto,.que 

tem 33 anos. A media e essa. Todos sao professo- 

.res adjuntos ou professores'titulares, como o Ser- 

gio, 0 Helio. 0 grupo e muito jovera. ^oi uma 

das coisas que me atraiu. Nao tem nenhum velho. 

Tiveram a sorte que nao havia... Amanha eu conto 

, essa historia. A historia da coisa foi contada 

pelo Sergio e deve coincidir, era linhas gerais, com 

a minha mancira de enenrar. A razao do porque 0 

Derjcrtam'ento, ate o moraento, tera-se mostrado bem 

cuccdido em relsgao ao investimento feito; tem i- 
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do para a frenfce. Uua das rasoes e essa;. nao en- 

controu u'ua i'lcica, em I'Drnarabuoo, crietnlizadn dc 

profescorcc velhos. Existia um professor, c esse 

foi aromovido para v^ce-reitor. Entao, dc inicio, 

tiveram maioria no Conselho de direQao.' 6 Depar— 

tamem;0 e esse que voces estao vendo. Isso foi 

uina grande coisa. Isso nao esta acontecendp com 

a 1'.afematica. La, exie'te "tamLem um grupo muifo 

jovem, um dos quais e o Pernando Cardoso — foi no— 

meado membro da Acaderaia Brasileira de Ciencias. 

]5 considerado um maiemaiico muito bom. Por acaso, 

fui ao Rio com ele e conversei com o T.lauricio e 

o Leopoldo — pessoal. mais velho que conheqo de ¥.a.~ 

tematica - e fizeram os maiores elogios e observa- 

q^ies a respeito do Pernando, ■ I.!as iem um gruno de 

10 pessoas oue sao pesquisadores em Katematica; 

mas ja existia o Departamento que 6 formn.do., basi- 

camente, de professores, alguns muito bons, outros. 

Isso na Paculdade de Filosofia ? 

Emm os antigos da Faculdode de Filosofia. Hevia 

Denartamento de I.iR,tematica, mo,s n.~o de Ficica. 

Tanto cm llinas Gerais e Sao Paulo cuanto no Rio 

• de Janeiro o Rio Grande do Sul, a Fisica foi colo- 

cada dentro da Paculdade de Filosofia. Isso pare- 

_ ce que, aqui, Listoricamonte, nao acontece. Como 

foi isso ? 

Quando criaram a Faculdade dc Filosofia, Ciencias 

e Letras nao criaram um Departrmonto de Fafcica e 

ncm de Quimica. Havia uma Escola' dc Quimica que, 

eventualmcnte, tornou-se, agora, o Denartamento ae 
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de Quindca. Eu penco q.ue nno crioran. o de Fioxcu, 

devido a pequena doraanda e a tradigao do enBino.do 

Fisica ser na Escola de Engenharia, atraves do dr. 

Luis Freire. 0 dr. Freire criou, aqui, quando 

percebeu que o problema de Fisica na Engenharia 

nao ia persistir, um Institute de Fisica e Kfatema- 

nca, assim chamado, Teve um papel importantissi- 

mo porque atraiu famosos matematicos Portugueses, 

dos quais o mais conhecido e o professor Eui Luis 

Gomes que, em 1968, foi candidato a Presidente de 

Portugal. Depois, passou varies anos como preso 

politico e quei eventualmente, depois de 25 de a- 

bril, voltou e foi membro do Conselho de Estado 

que governou Portugal ate as"eleiqoes de 25 de a- 

bril de 1975. Tornou-se reitor da Universidade do 

Port.o. Uma figura publica em Portugal. 0 outro 

foi o Zaluar. Houve "uns quatro ou cinco matemati- 

cos Portugueses que vieram para ca,e, juntos com 

o Luis Freire' criaram um Institute de Fisica e Ka- 

tematica. 0 Fitipaldi, o Marcos foram alunos de- 

les de luatematica, no Instituto. Em. Matematica, 

a coisa era complicada porque na Faculdade de Filo- 

sofia havia um Departamento de Matematica. Depois, 

evidentemente, o Instituto de Fisica e Matematica 

desdobrou-se e dcu esse Instituto de Fisica, 

0 pessoal de Matematica foi para o Departamento de 

Matematica que ja existia. Foram incox'porados jun- 

to com os qjortuguesee, que se viom como uma. especie 

de ponte de"transigao entre o grupo velho do Depar- 

tamento de Matematica e o grupo jovem de P.esquisa- 

dores. Com a volta desses Portugueses para Portu- 

gal, depois de 1974, o conflito entre os dois gru- 

pos ten se acentuado. 0 Departamento de Fisica, 

78 

de Quindca. Eu penao q.ue nno crioram o de Fiolca 

devido a pequena doraanda e a trp.digao do enBino.do 

Fisica ser na Escola de Engenharia, atraves do dr. 

Luis Freire. 0 dr. Freire criou, aqui, quando 

percebeu que o problema de Fisica na Engenharia 

nao ia persistir, um Institute de Fisica e Fatema- 

tica, assim chamado, Teve um papel importantissi- 

mo porque atraiu famosos matematicos Portugueses, 

dos quais o mais conhecido e o professor Eui Luis 

Gomes que, em 1968, foi candidato a Presidente de 

Portugal. Depois, passou varies anos como preso 

politico e quei eventualmente, depois de 25 de a- 

bril, voltou e foi membro do Conselho de Estado 

que governou Portugal ate as"eleiqoes de 25 de a- 

bril de 1975. Tornou-se reitor da Universidade do 

Port.o. Uma figura publica em Portugal. 0 outro 

foi o Zaluar. Houve "uns quatro ou cinco matemati- 

cos Portugueses que vieram para ca,e, juntos com 

o Luis Freire' criaram um Institxito de Fisica e Ma- 

tematica. 0 Fitipaldi, o Marcos foram alunos de- 

les de luatematica, no Instituto. Em. Matematica, 

a coisa era complicada porque na Faculdade de Filo- 

sofia havia um Dep'artamento de Matematica. Depois, 

evidentemente, o Instituto de Fisica e Matematica 

desdobrou-se e dcu esse Instituto de Fisica, 

0 pessoal de Matematica foi para o Departamento de 

Matematica que ja existia. Foram incox'porados jun- 

to com os qjortuguesee, que se viam como uma. especie 

de ponte de"transigao entre o grupo velho do Depar- 

tamento de Matematica e o grupo jovem de P.esquisa- 

dores. Com a volta desses Portugueses para Portu- 

gal, depois de 1974, o conflito entre os dois gru- 

pos ten se acentuado. 0 Departamento de Fisica, 



79 

simplecmcnte, n~o exictia. Kao fora criado, como 

tambcm o de Quimica, erabora houvocGe a Escola de 

Quimicn. A Ficica era na Escoln de Fnconharia., 

cadeira do dr. Luis Freiire. 

Hetomando um pouco a historia do Bheinboldt e do 

Hauptmarm, uma das criticas que sempre aparece e 

o fato deles nao serem suscetxveis a aplicagao 

de metodos fxsicos na Quxmica, isto e, a Quxmica 

que trouxeram, tanto Organica quanto Inorganica, 

era, fundanentalmente analxtica e nao sintetica, 

quando ja despontava essa tendencia. 0 sr. pode- 

ria nos falar sobre isso ? 

Fssa crxtxca, ate 'certo ponto, e valida. As dues 

.grandes coisas, hoje, de Quxmica sao: criaqao de 

materia'is novos, parte sintetica e, Foje, ja existem 

em varias universidades, Departamencos. de materi- 

al science; como faiaer ligas de plasticos. A pro- 

priedade dos materiais e iundamental para problema 

do Fictado Solido, desenvolvimento de coisa's como 

•crcnsistores. Tem^ sido ceda vez mais intonso o 

uso de metodos fxsicos, tanto experimentalmente 

como de conceitos. For uma questao, puramente, 

de falta de sorte, as pessoes que foram chamadas 

por Theodoro Ramos, como o profcoror Rhcinboldt, 

basicamente, eram pessoas extrcmamente competen- 

tes, mas nao neesas duas areas. Ele tinha reali- 

zado trabalho de sxntese, mac o centro de gravida- 

de da atividade dele, no BracxL, nao era de sxnte- 

se inorganica de materiais. 0 Ilauptmann nao era 

um quxmico organico de produtos Baturais. Ele era 

um ciuxmico de sxntese. I'as, em certas arbas, - 

ax nao tenho capacidrdc de dar opiniao abalizads - 
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• • 

ele se interessava em cpmpostosy tambom, de sele- 

nio. A sua ligagao com o.Rheinboldt era isso; 

selenio, de telurio. Talvez, essnc areas nao te-r 

nham sido de importancia. Certamontej ele nao e- v- 

ra um quimico sintetico como... 0 maior quxmico 

sintetico da segunda fase do seculo vinte e o fa- 

moso Robert V/oodword. Sintetizou a quinina, etc.. 

i o maior quxmico organico puro, nes ultimos trin- 

ta anos; professor da Universidade de Harvard, 

Premio Robel. Conbego-o atraves das regras de 

Hofmann e Woodword, que sao regras baseadas em 

conceitos de simetria. 0 Rheinboldt e o Hauptmsnn 

nao estavsm dentro dessa linha de sxntese; mas, 

isso e uma questao de chance. 0 que nso ouer di- 

zer que nao fossem competentes. £ precise lem - 

brar o seguint.e: uma industris .quxmica atrasada 

como era a nossa, basicamente extrativa, a coisa . 

fundamental era a analise, isto e, interessava e 

que o sujexto analisasse o material para saber se 

poderia exportar, dentro das especificagoes. 0 

controle analxtico e a operagao mais simples de 

• Quxmica, no ponto de vista... ITum paxs em que a 

industria quxmica nao e avangada, a parte analxtica 
i 

e fundamental porque consists, basicamente, no 

cdntrole de material; ao passo que, a industria 

quxmica de fronteira, nao. Ax, e essencial a 

industria sintetica. t a industria que faz novos 

corantes, plasticos, remedies. Nos temos uma in- 

' dustriaque extra! agucar, que extrai cafexna e 

coisas aosim; portanto, precisamos de analise. 

Sntao, dentro do contextc de Sao Paulo de igB-tf • 

nao era estranho que pessoa.s especialistas cm a- 

nalise fossem contratadrs. Era, mr.is ou menos, 

natural. Lembro-me do Rheinboldt dizer, por vol- 
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ta da IQOO, tclvez no ultiEu ano como egu aluno, 

que o Perquc Inductrial do Sao Paulo era um ver- 

dadeiro muaou de Quimica Inductrlal. reccn enoco, 

havia uraa firma chamada Colum'bina que produzia a- 

cido culfurico e nxtrico. Pazia tambem lanqa-per- 

fume Colum'bina para o carnaval. A maneira do fa- 

"bricarem o r'oido nxtrico ainda era em retortas de 

ferro, tratando nitrato uo Chile com acido culfu- 

•rico e dectilando-o, q^uando todo mundo ja fazia 

sintetico partindo da amonia e oxidando cataliti- 

camente; o chamado r.etbdo de Ootv/alch. Icso ja 

tinha dezenas dc anos, mas, ainda, havia fabricas 

em Sao Paulo oue, como elc dizia,'um auxmico de 

cinquenla anos atras se sentiria em casa. Isso, 

ouvi-o dizer. Acho que esta dito era duas grandes 

.publicagoes suas, nao com essas palavras; uma e 

a "biografia de Derzelius que e um grande quxmico 

sueco que viveu em 1779 a IO48 e que 0 publicou . 

no centehario de sua morte. Aproveitou a biogra- 

Pia do Bonzelius para fazer uma analise da citua- 

qao da Quxmica xj.o Brasil. Diz que o Parque Indus- 

trial de Sao Paulo.,' em 1948, era um museu, Basi- 

camente, nao se pode dizer que o Rheinboldt e a 

causa da Quxmica ser assim. A ciencia quxmica do 

Brasil mostrou-se senrire atx-asada om relaqao, de 

. um lado a Biologia e, de outrb, a Pxsica' e a T'a- 

tematica, porquc nao'temos umt. industria quxmica 

de vanguarda. A inter-face industria e pesquisa 

e fundamental. Voces-perguntarao: e na Biologia 

lias temos problemas fundaraentais e originais em 

Biologia, como fancy Stepan reostra, no caso do 

Oswaldo Cx-uz.' 

E na Fxsica ? 
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H.V. - Ha PiBica e bora sucedida, se se considerar a nsr- 

te teoricai Ieeo e~o InforraaijoeG q\ie nao Eei.se 

o Torto dea. 

Kao sei quern escreveu urn livro - estou procurando- 

o e nao ha jeito de encontra-lo - sobre os litera- 

tos da Eepublica velha., A ideia e a se^uinte; no 

Brasili o exemplo tipico e Humberto de Campos, que 

nasceu no Ilaranhao. Era o primo pobre da aristo- 

cracia. Seus primos, os Veras, eram muito ricos. 

Aqui, muita gente fez Eisica assim, quer dizer, 

Eisica Teorica que nao implica em muito invest! - 

uentd e que dava sta.tus ao camarada. Ouem me dis- 

se is so foi o LeiT:e Lones., Eazia porque gostava, 

Entao, sempre fez a Eisica dele, porque e urn cama- 

rada de grande talento nara isso. Kas aonde e 

que temos urn resultado experimental de Eisica ? 

Temos que voltar ao Bernard Gross com seu conceito 

de eletricos, e ao velho Costa .Eibeird que desco- 

briu o efeito Costa Ribeiro, no Rio de Jnaeiro, 

em 1944, trabalhando no Institute ITacional de Tec- 

nologia. Sao coisas realmente espantosas. A Ei- 

sica era muito matematica. 0 IVario Schenberg foi 

sempre mr.is.um fisico-raateme.tico do que urn fieico 

teorico. E, praticamente, um matematico. 0 Fario 

Schenberg, o Jaime Tiomno, o Leite lones sao ffsi- 

cos teoricos. Qual o fisico experimental daqui ? 

. 0 maior fisico do Brasil e o Lattes. Fas a desco- 

berta dele foi feita fora do Brasil; sera desmere- 

cer, nem de longe, o Lattes, que e, para mim, o 

grande Lattes. E, realmente,. uma pessoa extraor- 

dinaria. Eoi para a Inglaterra, e o Powell tinha 

a.tecnica de... Conheci o Lattes antes de ir para 

a Inglaterra, porque era noivo da Farta, quando 
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peequisc.. l5 a maneira de deslancharmos a Quimi- 

ca. Acho muito difxcil fozermos alguma coira, 

agora, quando toda a nossa industria quimicc. e 

estrangeira. 

Koave uma fase, quando eu era estudante, em tor- 

no de 1945 a 1950, em que o Erasil teve uma in- 

dustria farmaceutica/bem avangada, a Silva Arau- 

jo, em Sao Paulo; a Pontoura. ' Tivemos tuna in - 

dustria farmaceutica que criou alguns remedios, 

mas, depois, nao resistiu a competigao. 0 inves-' 

'timento por farmaco - uma molecula que e realmen- 

te *o agente terapeutico, por exemplo, a sulfa - 

nil^mida, sulfaguanidina, - cresoe.u tremendamen- 

te. Logo que se descobriu-o primeiro antibioti- 

co, rapidamente, apareceram varios outros: a es- 

treptomicina, a cloromicetina, a tetraciclina.' 

Atualmente, precisa-se investir uma quantidade 

gigantesca para re obter um novo; rendimentos 

decreccentes.• Ee" maneira que, a industria far- 

maceutica tornou-se, extremamente, competitiva, 

custosa, e a ind\istria local desapareceu. Hoje, 

nao existe mais laboretorio independente, no Era- 

sil; ou melhor, no Recife encontra-se o labora-- 

torio que faz o Elixir Sanative e outras coisas 

deese tipo. J/iao, realmente, . . . 

Como esta o desenvolvimento da Quimica ^eorica 

mundial ? 

A Quimica Teorica torna-ce cada vez mais Prsica, 

o que, alias, deve cer a tendencia. Acredito 
•V* 

que, demtro de mais umos Hczenas de anos, nao. 

cxicta mais a. disciplinn de Quimicc Tcdrica. 
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nao existe mais .laboratorio independerite, no Era- 
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torio que foz o Elixir Sanativo e outras coisas 
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Gomo esta o desenvolvimento da Qufmica Teorica 

mundial ? 

A Quimica Teorica torna-se cada vez msis Prsica, 

o que, alias, deve ccr a tendencia. Acredito 

que, demtro de mais umas dczcnas de snos, nao . 

cxicta maic a dicciplinn de C.uimica Teorica. 

E.G." - 

a — 1- • A • 
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Icso, xnaie ou raenos, e a naturaKa dan coisrs. 

Ectava. me lombrando cjuc, ha nl^uae rnoe ntras, 

raioa conmicos era -uraa. dirciplina o era in, nte, 

dadoa cursos, en todae as univereidades do mundo. 

1 , Hoje em dia, percehe-ce que raios coemicos e uma 

papte de Excica, de partxculas do espago, quer 

dizer, passou pa.ra prohlema ma.is geral de Astro- 

. ' Pxsica - a terra, e oaenas "uia ol)Eerva,torio. 0 

.que vai acontecer em Qurmica Teorica... 

Em 1929, 0 famoso Eirac escroveu no seu livro The • 

Frincinles of Quantum Mechanics, a seguinte fra - 

se; "Todos os conhecimentos tedricos da Exsica e 

de grande parte da Quxmica sao conhecidos". Ea- 

sicamente sahemos que, se pudermos resolver na 

forma da, equagao de Schrodinger de um sistema, 

ohtem-se os p,uto-valores de todas as propriedades 

daquelas molecules, 0 seu momento polar, as suas. 

transigdes, portanto, seu espectro, as suas ener- 
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hoje tenho. Algunc" quimicos teoricor nchnm qiie 

n~o cera bem a.ssim; ha pecroaa que rorristem. Eg- 

se e ura fenoraeno filoBofico muito intereccnnte, nue 

seria o reducionicmo. Eu, pessoalmente, continuo 

reducibnista. Apesar disGo, nco tenho a convic- 

gao, absolutamente firme de que a Biologia um' 

dia possa ser reduzida a Pisica. Estou convenci- 

do de que a Quimica podera. 

A Exsica do Estado Solido, a Termodinamica tive- 

ram um desenvolvimento autonomo, em relagao ao 

resto da Exsica, nao e ? 

• # 

Sim. Sao verdadeiras areas que, depois, a peesoa 

percebe as relagoes, mas naq no momento em que 

esta trabalhando. Elas tern linguagens e concei- 

tos proprios, 

Hoje em die, o mxnimo -divisor comum e Exsica de 

Partxculas ? • 

Mi?. - Basicamente, tudo seria Exsica de Fartxculas. 

rJkj - Tanto para .eletromagnetismo como para Fecanica ? • 

R.E. - A esperanga e que se encontre uma teoria do tipo 

unificado,. que tudo seja englobado. Ho momento,- 

conhecemos quatro forgas basicss da natureza; a 

forga nuclear forte, o eletromagnetismo, a gravi- 

tagao e a forga nuclear frsca. A completa passa- 
•• 

gem de uma descns forgas para outra, a intcr-rela- 

gao entre elas aihda nao esta unificada.. Existem 

pontes bom nxtidas entre eletromagnetismo e forgas 

nucleares fracas, entre eletromagnetismo e forgas 

R.G. - 

R.E. - 

R.G. - 
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nucleoroE fortes. A relagso com gravitagao, pelo 

mcnos ponso, e mods tenue. Acredita-se cue, even- 

Uurlmonte, ossrs forcns soroo roduzides a vun tipov 

de interayao base. ^ a famoca Ideia que ja ocorreu 

a. Einstein e a outros. A Quimioa apenas trcta de 

problemas do Exsics muito com])licados. Einstein 

dizia que a. Quxmica e muito difxcil para os quxmi- 

"cos; digo quo e muito difxcil para os fxsicos. 

As moleculas do Gilberto sao muito complica.das, 

pois tern um numero muito grande' de atomos. Mas a 

molecula de hidrogeneo e tao simples que podemos 

trata-la com'metodos rigorosos de Exsica. l5 o ca- 

so do nosso'trabalho com o Celso, o Miranda, a 

Lucia e o Bias, da molecula H2, em csnpos magneti- 

cos intensxssimos, que se analisa com muitos deta- 

lh.es fxsicos. 0 trabalho foi publicado numa re - 

vista de Fxsica, Phisical Review Letter. 

E.G. - S a Quxmica'de Enzimas ? 

R.P. - A Quxmica de Enzimas e de moleculas muito grandes. 

Sao protexnas de peso molecular enorme. Esta numa 

fase mais atrasada. 5 impossxvel analisar, com 

muito detalhe, a estrutura de Uma. "enzima, como ela 

-funciona. Esta num campo em que Certas ideias ge- 

rais poderao ser frutxferas. t uma das coisas que 

estou tentando e pela qual me interesso. Apesar 

de estarmos crescentemonte conhecendv mis- dotalhes 

sohre a estrutura das enzimas, de uma maneira ge- 

ral, ainda- sao molecules.muito complexes, o-peso 

molecular da ordem, as vezes, de um milhao. Diga- 

mos, tern beri mil atomos para uma media, de dez ele- 

tronc por utomd. S6, ax, voce ve, da xim milhao de 

partxculas de eletrons de-nucleos. Entao, o, ox- 
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tremnmente, dificil. Kso e n ineeina coisr que tra- 

tar a molecula de H?, quo e formada de tres parti- 

culas — dois protons etun eletron. ^ porisso qua 

a Diologia ainda estn longo de ser, totalmente, 

reduzida. Mas, filosoficamente, acho que nao ha 

duvida que ira. 

- Em que foi a sua tese de livre-docencia ? 

— Poi sohre o calculo das constantes de ionizagao 

de acidos inorganicos, oxigenados. 

Os alunos de Quimica elementar sabem que acido 

sulfurico e urn acido forte e que o sulfuroso e fra- 

co; que o acido clorfdrico e vun acido forte e 6 

• florxdrico e fraco. 

A minha tese usou modelos ja conhecidos, em que'se 

procurou caicular — a intensidede de "urn acido fra- 

co ou forte e medida por uma conctanto de ioniza- 

500, urn numero que esta ligado a propriedade da 

molecula - esses'constsntec de ionizaqao e compa- 

rer com valores experimentals. 5 vun trahalho cue 

ja tinha sido feito, muitos anos atras.' 

0 primeiro trahalho sohre isto, dentro desse as - 

pecto, foi feito em 1938 por Korsiakov e Harcket, 

dois americanos. 0 David Harcket e vim famoso no- 

me em raios X. 0 que fiz foi usar a tecnica deles 

de maneira diferente e caicular a distrihuiqao de 

cargas na molecula. ■ ]3 uroa coisa. muito simples, 

entrevicta -Recife, 31 de maio'de 1977 
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  Picuci oniiGin o "tcinpo "toclo "tcii'tn.xiGoj nao digo* a 

consertar, xnaa acrescentar Rlgyma coica, em dois 

ou irns dos topicos quo falei ontem. 0 primeiro, 

que a Padja tinha obcervado, eu nno gostari.? de 

deixar passer, -pois da a impressao de eu ter mi- 

nimizado a influencia de Korman Davidson, em Pa- 

sadena, sotoe a minha formagao. Na realidade, e- 

la foi de grande imnortancia porque, com exccgao 

do Danon, era a primeira vez que interagia com 

urn cxentista do primeira linha, na area de Pxsi- 

co-Quxmica. Essa interagao se fez, nao so no la- 

boratorio onde eu 'trabslhava, junto com Tatsu 
r 
Yamani que", cventualmentc, resultou na publicagao 

de trabalho sobre a interagao das bases puricas 

e pirid^nicas, que constituem o arcabouco do DKA, 

mas, por sorte, mudei-me, "no meio de minha esta- 

dia em Pasadena, para uma pequena cidade de Sier- 

• ra Kadre e tornei-me vizinho de ITorman Davidson. 

•Xsso fez con que eu usasse o seu carro ou ele o 

■ meu, num nool — transpoi'te solidario que nao foi 

invengao de agora, no Erasil. E, nessas conver- 

sas de meia hora que Ixnhamos ao sair do labora- 

torio ate chegarmos em casa, nao apenas me edu— 

quei em relagao aos problema.s da interagao do 

morcurio com bases pirldfhicas, propriamente di- 

tas, mas, de uma maneira mais larga, por ter ti- 

de um contato com \xm quxmico que, ao's poucos, 

■ deu-me a intimidade com certos conceitos de es - 

trutura molecular, no caso particular, das bases 

nitrogenadas que me foram de grande utilidade. 

Qusndo penso,retroGpectivemente, vejo que mcu 

' interesse, nos anos seguintes, em calculoc de 

prooricdade de piridina e outras bases nitrogena- 

das, com nosso grupo no CIPP - T'ario e T'yrian ' 
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, - na rep.lidr.do, vcm deede a jninha'inte- 

rn(;i~o com o llorman Drvidoon. PIu gostaria de por 

isro no papel, nnten nuo sojo tarde. 

R,rr. - Como.era seu dia de trabnlho, la'? 0 sr. poderia 

dosorever o tipo de trabalho cientxfico que desen- 

volvia ? 

R.l?. - Ko HALT EC eu estava num pos-doutorado, Research 

Eellow. Entao, eu nao tinha encargo • de cursos 

nenhum. Eu chegava, mais ou menos, as nove horas. 

da manha. Eu estava realizando urn trabalho expe- 

rimental, gragas ao grande auxxlio de Tatsu ^amani, 

pois eu comoartilhava de seu laboratorio. A.par- 

te da manha era dedicada' a medidas de laborato - 

rip, a preparar'solugoes. Depois, eu ia almpgar 

e aproveitava, sempre, para nassar na biblioteca. 

Isso ia ate duas ou tres hor-as da tarde, Vendo 

os -hltimoB artigos nas revistas. Depois, voltava 

eo laboratorio e tornava a fazer medidas e a dia- 

cutir os resultados. Eu. via o ITorman Davidson 

uma vez por dia, no laboratorio. logo depois do 

almogo, ou perto de irmos embora, discutxemos al- 

guns resultados, algumas medidas. E, assira, nassa- 

va-se o dia. 

TUG. - A equipe de pesquisa era toda de pos-doutox-ados ? 

iuE. - A equipe do Davidson tinha; alguns alunos de dou- 

toramento, como o Tatsu Yamani e Bob Stuwart, u- 

ma meia. duzia de alunos de pos-graduagao e alguns 

pos-doutorados c.orao eu, o J.?nis V/rsilcvisky We- 

• ber, urn ingles da Universidade de Averpool. 0 

grupo de Davidson nao era grende, se coraparado 
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com minhc. expcricncia em cJolumbia, onde fui cer 

orofeecor vjcifcante, mcic ligado no ^mpo do llcrry 

Grey. Ele tinha vinte e cincp alunos de doutora- 

mento e, talvez, uns cinco ou ocis de poc-douto- 

rados. Todo esce grupo raudou-se para o CALT^C, 

.em 1966. Ilouve perniEsso para oppao dos alunos; 

ou Costa Oeste uu ficar na cidade de New York. 

0 grupo do Davidson era pequeno. Ele estava " se 

transferindo da Quimica, do laboratorio Glaring 

Gates - o mais velho laboratorio de Quimica do ' 

CALTEC - para o Departamento de Biologia. Ele 

estava com interesse creecente-em problemas de 

moleculas bioldgicas, como o DNA. Logo depois, 

mudou-se. Hoje "trabalha no Departamento de Bio_- 

logia, se bera cue, seja, na rcalidade, em Biolo- 

gia Molecular, pois e un especialista neste assun- 

to. 0 seu grupo era peaueno. ! 
•i 

0 ambiente era, de maneira geral, muito estimulan- 

te, no CALTEC, porque passem todas as nessoas de 

importancia na Ciencia; nao so em Quimica, mas 

• na Eisica e em Biologia. 5 um'dos centres de 

atrapao para pessoas de fora, ou de outros luga- 

res dos Estados Unidos. As confprencias gerais 

do Departamento eram, algumas, notaveis. No mo- 

mento, o pesquisador de maior neso, digamos, no 

CALTEC, na area de Eisico-ruimica, e 0 bresileiro 

Aarao Coopernan, casado com Boca Gabson, rainha 

colega de turma. 0 Aarao formou-se pela Eolitec- 

nica de Sao Eaulo, em 1948. Eoi nara 00 Estados 

. Unidos," doutorou-se pela Univefsidade de Northean 

e, depois, foi contratado pela Univerdidade do 

Illinois Urbana. Era Illinois, ele e urn aluno de 

UN1CAMP 

ARQU»VO OLE 
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pob-graduaQao realizarom um tra'balho marcante 

na Ffoico-Qufmica; iniciaram a eepectroocopia de 

impacto de eletrons em molecul,ao. Com ieoo con- 

x seguiu pegar tronBi9oes proitidas oticamente, do 

tipo Singleto Tripleto em molecula de atileno, 

com o auxxlio de vun feixe de eletrons de energia 

determinada. Entao, tornou-se vima pessoa bastan- 

te famosa nos Eatados Unidoa, Eoi contratado pe- 

lo CALTEG onde, hoje, tem -urn conjunto de labora- 

torios enorme para o estudo de Sinetica Quimica 

num nfvel mais fundamental, no oentido de espa - 

lhamento reativo. Ele tem um laboratdrio de es- 

pectroscopia de impacto de eletrons, mas tambem 

de espectroscopia foto-eletronica, e toda a serie 

de interagoes entre atomos, moleculas e eletrons, 

Aarao e, hoje, um dos lideres da Sinetica Quimica, 

neese'nivel fxmdamental. Varias vezes, os eeue 

trabalhos tem sido comentados nas revistas Times, 

News Week, como eendo trabalhos de grande desta- 

que, 
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apenas de passagem. Em 1974, foi o Aarao que me 

convidou, fiz um seminario; paesei, la, um dia. 

A mesma coica cm 1964, Nao tive,nunca mais, li- 

gagao direta com Pasadena, 
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K.ll - Ha primeira vez foi fi'nanciado pela Fundngao Ro- 

ckefeller ? 

R.P. - No primeiro ano. Ho sefjundo ano, eu deveria vol- 

tar ao Recife, mas como quio passar mais algum 

tempo,,. Eles concordaram quanto ao protleiua do 

VISA, mas o proprio Instituto passou a pagar-me, 

• • diretamente. Pasoei a scr um Instit-ute Eellow. 

Ha volta, passei na sede da Rockefeller, em Hew 

York, mas nao houve problema algam. Mas, na rea- 

lidade, fui como Pellow da Rockefeller e conti - 

nuei como Pellow do proprio Instituto, durante 

algvm tempo. Depois, voltei. Mas, isso so foi 

nma vez, entre 1959 e 1960. 

Se voces me permitem, nao falei'de "um homem que 

foi de grande importancia na minha fomunjao, em 

aentido diferente do Davidson; trata-ee do pro- 

fessor Ernesto Silva, Nasceu em 1900, no. Recife, 

e faleceu, no Rio, cm 1970, Ele era professor de 

Qulmica Analftica na Paculdade de Parmacia, e de 

Quimica no Colegio Estadual, que corresponde ao 

Colegio Pedro 11, do Rio. Quando voltei como urn 

drop-out de Sao Paulo para terminar o curso aqui, 

• e, em seguida, xodas aquelas dificuldad.es com a 

Universidade, tive a "boa sorte de encontrur o 

Ernesto Silva e tornar-me seu rmigo. Lembro quo 

o encontrei, em dezembro de 1949, n- casamento 

de uma filha do Luis Preire. Desde entao, fica- 

mos amigos xntimos, ate. sua morte. Poi de gran- 

de auxflio para mim, Houve um momento que fiquei 

numa sittiagao financeira dificil, e foi o cara 

que abriu ao portas de colegios que conhecia; en- 

fim, passei a portencer a sua equipe. Criamos 
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um centro Go estuaos na ?acul(3ade do Parmacia, on- 

de ole era professor e foi ate diretor. Eventu- 

almento, isso me serviu como unn ponte, ate que, 

em 1954, a situasao modificou-se com a minha nome' 

a?ao para a Escola de Quimica. 0 Ernesto Silva 

era nm grande professor do Quimica e realizou tra 

"ballio de pesquisa quimica com o professor Peigl, 

Passou os anos de' 1953 e 1954 no la"boratorio de 

Produqao Mineral, junto com o Feigl e,com quem 

publicou varies artigos sotre analise de toque 

aplicada a compostos organicos, em.' particular, 

compostos farmaceuticos. Analise de toque e a 

tecnica criada pelo Peigl - spdt-test, 

( Interrupqao ) 

Eu gostaria de deixar isso registrado.. No tempo 

em que ele tratalhava com o Peigl, foi que me 

aperceM da grande estupidez para o, Brasil, nao 

ter sido possivel aproveitar o Feigl dentro. do 

sistema universitario, , Outras pessoas sabem com 

mais detalhes, mas uma das razoos, evidentemente 

era a necessidade dele submeter-se a uma revali- 

da^jao de diploma, inclusive, com concurso de tf- 

tulos e proves escritas porque o.Ministerio ia 

Educaqao e Cultura, na epoca, nao aceitava diplo 

ma de qufmico da Universidade de Viena. Penso 

ter sido uma das razoes, alem de outras, Desse 

modo, perdemos a po.ssibilidade de criar uma Eoco 

la de Analxtica original e, realmente, notavel 

no mundo todo. 

— O Peigl era mais ponta do que o Rheinboldt ? 
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E,?. - 0 Eeigl foi dentr'e oa .emiGrcntec europeua da fa- 

se de 1930 e 194-0, acho, 0 cientiota mais notavel 

que veio para o Braail. Certamonte, naia conhe- 

cldo, ainda hoje, no mundo quimico do que o Ehein- 

"boldt. Wao ha duvida quanto a Ieso. Em parte, 

foi p originador da Analiae de Toque que flores- 

ceu, na realidade, ate a epoca de sua morte, em 

1970. Hoje, tern decaido de importancia ante 0 

avango das tecnicas fibicas. Isso, porem, nao 

eignifica que nao foi importante. Essa tecnica 

foi muito importante e ainda e usada; mas,- estd 

• sendo, gradativamente, segundo entendo, suhstitui- 

da- por tecnicas ffsicas, potencialmente, de 

grande importancia para todos os proh]emaa de 

Quimica Amhiental; serve, por exemplo, para saher- 

mos se tern um trago de chumho numa agua do .mar, 

como e 0' caso da hafa de Salvador. Sendo uma 

tecnica cie grande sensibilidade, pequenas quanti- 

dades de suhsttincia, podem ser detectadas por ela, 

Eurante muito tempo, foi a tecnica de maior sensi- 

bilidade. Hoje, ha tecnicas fxsicas de maior sen- 

sibilidade, que estao snbstituindo a analioe de 

toque. Hao tenho duvida que, 0 Eeigl.seja de mais• 

ponta quo 0 Rheinboldt, Foi, totalmente, elimina- 

do de nosso sistema educacional,-exceto, indire- 

tamente, atraves de pessoas comb 0 David G-oldstein, 

o Ernesto Silva, que foi muito influenciado por 

ele. Adaptou as tecnicas de toque para o ennino 

pratico -de Quimica, construindo laboratorios, ex- 

trememente, pequenos e .simples, em que todas as 

reagoes ocorriam com gotas ou com fragoes de gotas. 

Ease e meu depoimento, 

Eu disse que o Hauptmann tinha sido aluno do 
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Tiel. Enganei-me. 

0 EheinlDOldt era neto, pexo lado materno, do Hei-v 

rich Kard, um dos fundadores da Badische Anilin 

uud Soda EaBrik da Bavierat de onde veio a famo- 

aa BASE, um dos componentes do grande truste, e- 

ventualmente, da I.G. EarBen Industrie. Has, e- 

le tinha uma linhagem cientifica, tamBem, curio- 

sa, emBora, nessa questao que envolve os nomes 

mais famosoe da Quxmlca, da epoca, precisamos ter 

cuidado, porque sao pessoas de cereBros, extrema- 

mente, originals e potentes para dizermds qua a 

pessoa foi' influenciada, 0 proprio Baeyer eempre 

diese que nao poderia ser" considerado aluno do 

Kelcule.. Lendo "Out of My Life" de 'Wilstacter, 

Qertifiquei-me que o BheinBoldt foi al-uno do Tiel. 

ITa realidaae, foi o ultimo doutorando em Qufmica, 

pela Universidade de StrasBourg, ainda alema, em 

1918, 0 Tiel nao tinha eido aluno do Baeyer, 

inas do Wohler, TraBalhou como assistente, duxan- 

te muitos anos, junto ,de Adolf von Baeyer, o li— 

der na Quimica OrgCnica Sintetica. 0 Baeyer ti- 

nha sido influenciado muito, durante seu tempo 

em HeidelBerg, por Kekule, qua oriou a Qufmlca 

Organcia Estrutural e que tinha -estudado com 

Juehea von LieBjg e Wohler, os criadores da Quimi- 

ca Organica, atraves de sua tecnica famoea de ana- 

lise de carBono - analiee de comBuutao, carBono- 

hidrogeneo. Posso ir al^m, e lemBrar que, LieBig» 

em sua juventudo, foi a Paris e, depois, insti — 

tuiu o primeiro laBoratorio pri :ico de ensino de 

Qufmlca Organica em Giessen; mas, antes, esteve 

com Gay-Lussac, grande qufmico da epoca logo apos 

Hapoleao. Gay-Lussac era o descendente direto Oa 
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Quimica doo qufmicos franceEes, a Qufmica de La- 

voisier, Entao, se oe ligar tudo isso, ve-se que 

Rheinboldt vinha duma linhagem qua chegava ate 

Lavoisier, Infelizmente, nao posso me considerar 

discxpulo de Rheinboldt o, portanto, nao posso me 

considerar doasa linhagem.. Isso para quexa acha 

que a ciencia se faz de uma forma artesanal, achei 

cuxioso fazer esse traqado. Tenho certeza que o 

Ernesto G-iesbrecht e o Senise sabem disso, mas, 

talvez, nao tenhom dito, em sua entrevista. En - 

tao, estou dizendo para completar. 

R.G-, - 0 sr. falou, quando convprBavsmos sobre Rheinboldt 

e Hauptmann, que, a entrada do Kromholz na Dniver- 

sidade teria sido uma abertura intelectual. 0 • 

, que eignifica isto ? 

R.p. _ Foi o Gilberto que disse, mas cpncordo'inteiraroen- 

te. 0 Kromholz nao enxrou na Universidade durante 

a vida do Rheinboldt nem do Hauptmann. 0 Rheinboldt 

morreu em dezembro de 1955 e o Hauptmann em julho 

de I960, e, ele entrou na Universidade, penso, em 

1965 ou 1966, quando a Orquima foi encampada pelo 

governo federal. A Orquima S/A era do Kromholz, 

Ra minha opiniao, ele era urn honem extraordinario. 

. Como quimico, e preciso saber que o vejb pelo an- 

gixxo do fisico-quimico ou do quxmico-fxsico. Do 

maneira que, foi uma grando ideia, devido ao Si- 

mao L'athias, o Senise e Ernesto que 0 convidaram 

paipa ser professor colaborador;' nao havia outra 

maneira. Hesse sentido, representou uma abertura 

muito grende; Lesse modo, voltamos a falar do 

problcma da vinda do Rheinboldt e do Hauptmann 

para 0 Brasil: apesar de todas as sues qualidadcs, 

\ 

\ 

\ ' 

* ^ 
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representavam a tradifjao em declinio da Qufmica 

Slassica face I nova invaeao ou intera^ao de me- 

todoe ffalcoo, de conceitos fisicoo da Mecnnica 
V 

Quantica. Keoee sentido, a ontrada do Kromholz 

foi uma aTaertura para o InBfituto de Qufmica. 

t o que acho, 

R.G-. - 0 Kromholz chegou a deixar uma escola formada ? 

H.K. - Esse e um prohlema. Formou-alguns de eeus alunos, 

e o maf.e conhecido e o Fernando Galemhech - nao 

sei hem se ee conaidera um disclpulo de Kromholz. 

Mae, certamente, entre a nova geragao em torno de 

30 a 35 anos, talvez, o male notavel peequisador 

do Instituto de Qufmica,. de la. Acho que Galemhech 

foi muito influenciado por' Kromholz. Naturalmen- 

te, daqui a alguns anos, irao poder entrevista-lo. 

0 prohlema 5 que o Kromholz, em sgosto de 1973/ 

tendo morrido, so passou sete anos na Universida- 

de. Talvez, nao tenha dado tempo para crlar uma 

escola, como poderia ter criado se tivesse demo- 

rado mais tempo. Ele ja vinha com insuficiencia 

de visao, e foi para a Universidade de Sao Paulo, 

quando soJ.a poderes fisicos e intclectuais nao 

estavam mais no maximo. Mas, ainda eseim, foi u- 

ma gfande ahertuxa. 

R,G. - 0 sr. tem ideia de como foi o proce.so de.ahsor- 

gao da Orquima ? 

R.p. - A Orquima foi, na realidade, um hete noire de 

todos os intelectuais nacionalistas do Brasil, 

duronto anos. 0 presidente na Companhia era o 

Augusto Frederico Schimlth, o grande poeta, 0 
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dlreTior cientffico era o Pavel Kromholz. A ideia 

que bo tiaha era que a Orquima "brneficiaria mi - 

nerioo de terra rara, inclusive, torio, para ex- 

porta-los para os Eotadoe TJnidon e Europa. E 

estavam exportando, de certa maneira, o nosso fu- 

ture nuclear, Como disso, politicamente, antipa- 

tizava com Kromholz; como e que fazia aquilol 

Mas, eventualmente, tornei-me um srande admirador 

seu, pelas qualidades de espfrito que vim a reco- 

nhecer nele. Compartilhamos, algum tempo, .num 

congresso cientifico em Saint Moritz, de um jnes"- 

mo quarto do hotel. Durante eata minha estadia 

na Europa, em 1966, Quando ele nao era maia da 

Orquima, pasaei a conhece-lo melhor e a admiral- 

lb . Acho que a Orquima foi encampada, provavelr 

mente, noa ultimos anos do govemo do Juscelino, 

ou do Janio Quadros, ou do Jango. 

Voces; agora, lembraram-me de uma coisa: ontem, 

demonatrei grande admiraqao pelo lattes; maa, nao 

quer dizer que ele nao tenha feito, na minha opi— 

niao, erroa de julgamento, na aua vida. Por ou- 

tro lado, moatra que tendo a esquecer de algumaa 

coiaas porque, no fundo, nao sao ditas, ao vezea, 

de maneira seria. 0 lattes entrpu em conflito com 

a maioria da comunidr.de Eisica do Braail, em tor- 

no de 1954, quando paaaou a ser um adepto do Car- 

los Lacerda. Eie, realmente, tornou-se un adepto. 

-■ Como foi esBa adeaao e por que ? 

- Lattea era-uma figura publica. Com a descoher- 

ta do Meson-Pi, a-chegaaa dole, em 1950 ou 1951, 

vindo doe Estadoa Unidoa, foi quase como a da 
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eeleQao "braoileira naa copae tie 1958, 1962 e 

1970, Tornou-se tuna eapecie de her<5l nacional; 

Santos Dttmont, da epoca. Ele tinha a linha polf- 

tica, provavelmente, do Lacerda, qtier dizer, era 

tun literal conservpdor, nao sei bem, tipico da 

TJDW. 0 Lacerda perceteu a importancia do Latfes. 

Entao, o Lattes passou a fazer parte do grupo com 

que o Lacerda tentava oscilar o governo const! - 

tuido do Juscelino. Na area cientifica, era o 

Lattes. Havia protlemas mtiito graves de finan- 

ciamentoe e de outrae coisas, no Brasil, e o La- 

cerda descotria tun protlema de corrupqao de um 

pequeno funcionario do Gonselho llacional de Pes- 

quisas, e isso passava a ser fundamental. Para 

ele, o protlema do Brasil estava na prestagao de 

contas que o tal funcionario do Gonselho nao ti- 

nha feito, de maneira correta, Aquele famoso di- 

visioniamo, ou diveraionismd; a ciencia do Brasil 

vai muito mal, e eu preciso atacar todo mundo do 

Gonselho, por um prohlema desse tipo. Acho que 

nao estou sendo un fairo, Quando. o Lacerda viu- 

se ohrigado a sair do Brasil, depois do golpe 

frustrado de nqvemhro de 1955, na tentative de 

impedir a posse de Juscelino, o Lattes, tamhem. 

saiu, e foi para a Dniversidade de Chicago, Es- 

tou contando tudo isso porque, ai, se desenvolveu 

tuna campanha-contra Lattes que,*talvez, tamhem, - 

tenha ocorrido no caso da Orquima, .As acusaQoes 

mais ridiculae contra Lattes: que a fama dele te- 

nha sido cozinhada pelo Ernest Orlando Lawrence, 

o fisico que tinha,descoherto o cyclotron e 

que tinha ganho o Premio Rohel e que era, reco - 

nhecidamente, um ffsico nmericano ligado aos in- 

toresses financeiros americanos. Existe, ate. 
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■um livro de vun professor de Literatvira inglesa de 

Illinois - Urbana - nao me lembro seu nome - cu- 

jo titulo e "Lawrence e Oppenheimcr", Hao e nma 

biografia deles. Conta a hiat<5ria ;de am e de ou- 

tro at6 o faxtoso clash entre Lawrence e Oppenhei- 

raer, a respeito da bomba de hiarogeneo, a respei- 

to de Oppenheimer ser um risco para a seguranga 

.doe Estados Unidos. 0 Lawrence foi, claramente, 

o homem de grande estatura q^ue liderou a cor rente 

anti-Oppenheimer. Depois, surgiu, no Brasil, im- 

pressos em revisxas, da epoca, com afirmaijoes in- 

crxveis; por exemplo, que Lawrence tihha criado 

a figura de Lattes, pois ele nao era essas coisas 

como fisico, e que o Lawrence criou porque, de 

agora em diante,- via Lattes, haveria uma penetra- 

gao clara americana nos circulos cientificos bra- 

sileiros, na questao de Pfcica, especialmente, 

Energia Luclear. Janmaie acreditex;. nao tem cn- 

bimento. Por essas coisas abouruas, e que nao vou 

. com essas teorias conspiracionais aa historia. 

Na Orquima tinha, esse problems, pois era uma com- 

panriia que expoirtava minerios beneficiados, e foi 

encampada, com muita razao, Acredito; mas, tam- 

■ bem, havia muito dessas coisas, em torno da Or - 

"quima. 

E.G. - Quando Lattes vem eoo Estados Unidos como trunfo 

do Meson-Pi, o Xlvaro Alberto vem com a polftica 

atomica nacionalista, 0 investimento feito por 

parte do governo da comunilade de ffsicos com a 

criagao- do CNPq, do CBPPi iseo 'seria uma expecta- 

tiva de que esua comunidade fosse gerar a poesi- 

bilidade de uma execugao de uma politica atomi- 
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ca, no futuro do Braeil ? Como foi isso ? • 

R.F. - Kao tenho idade suficiente. Quando o CNPq foi 

criado, em 1950, eu ainda era estudante. Nao poe- 

so responder com certeza. Nao eotou sendo iniM- 

do por outra coisa, a nao ser o fato de nao qonhe- 

cex, realmente, A idi La era exatamente.., A 

"bomlaa atomica, que foi a descoberta da. fiseao 

controlada, rea^ao em cadeia, e uma descoberta tao 

fundamental como a descoberta do fogo. Temoe que 

ir para a bistoria em que o homem aprendeu a con— 

trolar o fogo para.encontfar uma descoberta tao 

importante, do ponto de vista da vida humana. 

Passou-se a controlar uma forga, uma forma de e- 

nergia que urn milhao de vezes mais poderoea, 

grama por grama, para a meemaquantidade de com - 

bustivel. Sao as forgas nucleares que, intrinee- 

camente, sao dessa ordem de grandeza maior. £n - 

.tao, navia a expectativa de aproveitamento de e- 

.nergia nuclear, claramente, no Brasil, desde eesa 

epoca, A descoberta do Lattes fez uma especie de 

conjunqao, acredito, porque moatrou que os brasi- 

leiroe, tambem, poderiam trabalhar, inclusive, de 

maneira criadora, em Pfsica Unclear. Penso que 

a criagao do CITPq, a atuagao do Xlvaro Alberto, 

nao digo que foi inspirada, mas teve um apoio gran- 

de na descoberta do Lattes, no fato de que ele ti- 

nha realizado uma descoberta cientifica de primei- 

ra grandeza. Julgo que havia essa conjungao. 

Palo muito de fora, porque eu nao. estava dentro. 

Evidentemente, outraa pessoas que voces tern na 

lista poderao informa-los. . As pessoas que poderiam 

dar, certamente, embora possa discordar muito da 

idexa ou maneira de encarar, seria o Ilervasio Gul- 

maraes de Carvalho. 0 proprio Jose Leite Lopes e 
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o Tiomno. Enfim, eraia as 'figurae dominantes da 

Fxeica, em particular, da Fxsica Kuclear, no 

Brasil, na epoca. Entao, acho quo estao aptoo 

a rosppnder isso, muito Bern. Infelizraente, o 

Klvaro Alberto morreu, ha poucos anos, e mo sei 

se chegou a ser entrevistado. 

. . ( Pirn da Pita 3 - B ") 

Pita 4 - A 

R.P. - Eu estava out, nao era axnda in. Jamais fui isso, 

mas, certamente, nnquela epoca, por uma questao 

de idade. Sm 1950 eu tinha vinte e um anos, e 

havia acahado de me former. 

Voces me perguntaram sohre o prohlema de financi- 

amento, atualmente. Acho que Ihes falei, ontem 

a noite, mas nao ficou gravado. Estou, realmen- 

te, impressionado com esse prohlema, mais uma vez, 

no Brasil. Tendo ido, no mes de maio, ao Fundao, 

para conhecer a parte de Quimica da Univorsidade 

Pederal do Rio de Jnaeiro, vi como o grupo do 

Claudio Costa Keto, com setcnta o duaa pessoas - 

. pfofessoreo, alunos de pos-graduaqao, tecnicoo, 

hihliotecarias, etc,- depende, com excequo de 

meia duzia, do financiamento da PIHEP e, anteri- 

ormente, do BRDE. ]3 o chamado grup,. do xisto bo- ' 

tuminoso. £ um grupo muito bem equipado, com uma 

biblioteca especializada que, talvez, seja a uni- 

ca no mundo. Entretanto, nao esta institucionaliza- 

do, dentro da Universidade. Ko momento em que a 
« 

PJREP deixar de financia-lo, vai por agua abaixo. 

Entao,. sente-se a fragilidade. 
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0 grupo de Pisica do Recife deve o eeu euceBBO 

a capacidade do reitor Marcionilo LixiB de absor- 

ver, dentro da Universidade, os profeesoreB que 

o compoem, Abriu, realmente, -um grande numero 

de vagas. MaBj dai ein diantej forain as sucesoi— 

vao onaas de dinbeiro de prgaos como o CRPq ini- 

cialmente e^ depoiB» o BNDE e, agorai a PINEP. 

Sem eBBas injegoes de dinheiro, esse grupo nao 

teria conoeguido se desenvolver. Todo o seu fu- 

ture depende, axnda, de aseegurar a manuten^ao 

de fundos. 

Ontem, quando falamoe da questao de salario, eu 

Ibes disse que, dos meuB vinte e nove mil cru - 

zeiros mensais —•iseo e tipico, eu acho — eels . 

ou sete e o que tenho como funcionario, em ter- 

moe de apoaentadoria, Dai em diante, com o tem- 

po integral,passa para quatorze mil•cruzeiros, 

jnaiB cem por cento por uma serie de incentivos — 

por ter mestrado, doutoramento, trabalhos publi- 

cados etc, - e,como complementaQao, tenho a bol- 

sa do CKPq. A bolea, talvez, nao pague nem o 

impost© de renda. No meu caso, pago porque inter- 

preto esta bolea do CNPq como sendo complementa- 

(jao do meu salario. Nao se tem I1TPS, nadal En—, 

tao, vejam que, no fundo# ficamoe reduzidos de 

1/4 a 1/5 do salario. 0 reeto eao incentivos 

que podem faltar amanha. Existe um grande nume- 

ro de pessoas, no Brasil, nesea situaqao; so o 

' numero de bolsistas do CNPq e de doie mil. A 

primeira onda foi de mil, e a stgunda alcanqou 

dois mil. -Entao, ha duas mil pessoas, no Bra- 

gil, '-que dependem de complementaqao ealarial do 

CNPq, "Ibbo vai aumentar, ■ Agora meemo, em ju - 

104 

0 grupo de Pisica do Recife deve o eeu euceBBO 

a capacidade do reitor Marcionilo Line de absor- 

ver, dentro da Universidade, os profeesoreB que 

o compoem, Abriu, realmente, -um grande numero 

de vagas. MaBj dai ein diantej forain as erucesoi— 

vao ondas de dinbeiro de prgaos como o CRPq ini- 

cialmente e^ depoiB» o BNDE e, agorai a PINEP. 

Sem eBBas injegoes de dinheiro, esse grupo nao 

teria conoeguido se desenvolver. Todo o seu fu- 

ture depende, ainda, de aseegurar a manuten^ao 

de fundos. 

Ontem, quando falamos da questao de salario, eu 

Ibes disse que, dos meuB vinte e nove mil cru - 

zeiros mensais —•iseo e tipico, eu acho — eels . 

ou sete e o que tenho como funcionario, em ter- 

moe de appsentadoria, Dai em diante, com o tem- 

po integral,passa para quatorze mil•cruzeiros, 

mais cem por cento por uma serie de incentivos — 

por ter mestrado, doutoramento, trabalhos publi- 

cados etc, - e,como complementaQao, tenho a bol- 

sa do CKPq. A bolea, talvez, nao pague nem o 

impost© de renda. No meu caso, pago porquw inter- 

preto esta bolea do CNPq como sendo complementa- 

<jao do meu salario. Nao se tem I1TPS, nadal En—, 

tao, vejam que, no fundo# ficamoe reduzidos de 

1/4 a 1/5 do salario. 0 resto sao incentivos 

que podem faltar amanha. Existe um grande nume- 

ro de pessoas, no Brasil, nessa situaqao; so o 

' numero de bolsistas do CNPq e de doie mil. A 

primeira onda foi de mil, e a segunda alcanqou 

dois mil. -Entao, ha duas mil pessoas, no Bra- 

bxI, '-que dependem de complementaqao salarial do 

CNPq, "Ibbo vai aumentar, ■ Agora mesmo, em ju - 



105 

Iho, devem entrar' varies, inclusive, posoono aa 

Oniversidade de Campings que nao tiveram, ate 

agora, neccesidado e nwrn direito a eseas "bolsas, 

pelos nfveis salariais. Isso e urn problQina gra- 

vfssimo. Anteontem, recebi uiu tolefonema. do Sil- 

vio Ferraz, do Instituto de Astrofisica, de Sao 

Paulo, comunicando-me que, durante a reuniao do 

SBPG, em Portaleza, havera uma mesa redonda so- 

"bre problems de financiamento com o presidente 

da PIKEP, do CNPq, aa CAPES e representantes de 

varias areas aa Giencia, e de areas geograficas 

'do Brasil em que esse pioblema sera debatido, 

Acho eeee problems fundamental, Uma das' coisas 

a ser tratada e a nossa libertaqao do PASP, lo- 

to e, as universidades federals passarem a ser 

fundaqoes como a de Brasilia e, talvez, a de 

Goias. Existe uia projeto de lei que, segundo peri- 
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discutido e aprovado, em que as universidades 

passarao a ser fundaqoee. Besse modo, os cha - 

mados incentives de gratificaqao seriam englo - 

bados dentro do salario. As verbas para impor- 

taqao de equipamentos ceriam ampliadas, conside- 

ravelmento, pois e urn ponto de estrangulamento 

do pessoal experimental, no momeilto, devido no 

problema de importaqao. Entao, poderiamoc, pos- 

sivelmente, respirar muis aliviados. A situaqao 

e muito grave. Ra USP, estao em crioe. Sabemos 

da femosd crise deste, em que os salaries nao 

foram aumentados para acompanhar a inflaqao; 

da dificuldade de compra de equipamonto. Was, 

de qualquer maneira,, o minimo para mnnter a pes- 

quisa, o ensino de alto nfvel 06 desaparccera 

da USP quando o Estado de Sao Paulo falir. Has 
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unxverDidadee federaid dependeraos de orgaoo que 

nao o lliniaterio da Educa9ao. Esae Bitua9ao 6 

aiuito. grave. v 

. _ Gomo foram oa convenioa daqui com o CUPq, BIIEE e, 

finalmente, PINEP ? 

H.E, * O grupo daqui - considerado extremamente Bern au- 

cedido e e dado como exemplo de como ae pode fa- 

zer um grupo tao "bem sucedido,, n\ama regiao que 

nao tinha tradiqno de peaquiaaa fisicas - fol 

iniciado por um grant da ordem de cinco milhoea 

de cruzeiroa que, em 1970, repreaentava um milhao 

de dolarea, vindo do CNPq. Foi a primeira doaqao. 

Com iaao, comeqou-ae a "biblioteca e a compra de 

equlpanentos. 

R.G. - Iaao foi atravea de quern ? 

R.F. - Foi uma ideia que aurgiu na cabega do Ivan Fiti- 

paldi, Marcoa Gamero, Cid Araujo, ^axiricio Cou - 

tixiho que eram estudantea do mestrado de Fxaica 

da USP e da PUG e que conaeguiram a adeaao do. 

Sergio Rezende para o projeto, apb a condiqao de 

Vende-lo ao CNPq. Iaao foi feitp, graqaa ao au- 

xflio fundamental do Sergio Hascarenhaa de Sao 

Carloa, com a aceitaqao do Sergio Rezende de vir 

do Rio para Recife, e, com a ideia'.lanqada pelo 

grupo local - como os ebamo, 0 Conaelho termi- 

nou aprovando esae grant inicial, naturalmente 

com uma certa "boa vontade da reitoria da Univer- 

aidade Federal de Pernambuco. Criou-ae, entao, 

o grupo. Eaae grant durou de 1971 a 1973. . Eni 

aeguxda, foi repetido pelo CUPq, mao em quanti- 
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dade menor - quinhentos mil cruzeiros. Mas, af, 

tiveraos um contrato com o BUDE, na ordem de qua- 

tro milhoes de cruzeiros. 0 BKDE exigia, na euo- 

ca, um cdlente, que foi a Telebrac. Para isso e- 

xiste no Departamento do Engenharia Eletrica, a- 

l(Sm dos grupos de Fxsica, Estado StSlido, Atomica 

e Huclear, um grupo que se pode chamar de Eioica 

Aplicada, maa que sao, ossencialmente, ei^enheiros 

de comunicaqao, com tun projeto de ordem pratica - 

dicpooitivoB de micro-ondas para a Telelras,. Ea- 

se grupo, somente ease ano,' concretizou—se, gra— • 

gas a vinda de tree doutores "brasileiros que es- 

tavam na Inglaterra, o Baioque,-o Y/axdemar e o 

Earo Orlando. Alem disso, tern varioa meatres. 

J5 um grupo que fu'nciona aqui no predio, em "baixo, 

iSa realidade, e uma eapecie.de quarto grupo de 

pesquisas - grupo de Pesquisas Fisicas Aplicadas, 

Entao, tinhamos a Talebras como cliente nossa. 

0 BHDE chegou a dar dois dessea grar^ji 1973/1974/ 

1975. 0 primeiro parece que foi de dois "e meio 

milhes, e o segundo de quatro milhes. Isso foi 

ate 1976, quanao plditeamoa outro projeto pela 

PIUEP, maa, af, sem a exigencia de um cliente de- 

finido, Mantivemoa o grupo de Pisica Aplicada 

ou Engenharia de Comunica9ao, que nao faz parte 

do Departamento para fins didatico..;e administra- 

tivo , mas eata aqui dentro'e que, quanto a I'lREP, 

faz parte. 

Voces sahiam da existencia do grupo, cujo Eaioque 

b o ifder. , Ele e tim engenheiro'gaucho. Tirou 

o PhD em Londres. Tem muito boas relagoco com 

o Conoelho Britanico, com os professores e com o 
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peosoal que trabalhou em lonarea. 

0 sr. sentia predile?ao do BITDE por projetos que 

tivessem uma aplicabilidade ? 

& claro. t a famosa queixa de pessoas como eu, 

Achd que nao teria safdo o financiamento deases 

dole projetos intermediarios, oe nao tivesse um 

rupo trabalhando em um projeto aplicado. Isso 

nao ha duvida nenhuma. 

E por parte da PIKEP ? ■" 
f 

A impressao que tive da EIBEP, desde a visita do 

Carlos Antonio Lopes Pereira, em fevereiro de 

1976, e hem diferente e, 'inclusive, nao exige 

cliente, Estao interessados em pesquisa e pos- 

graduaqao, Isto nao quer dizer que, de.uma ma- 

•neira geral, no Brasil, esteja havendo o prohle- 

ma de que os orgaos iinanciadores, em principio, 

estejam ansiosos em ohter algum dividendo de se 

capital, em forma de aplicaqao pratica, Tive in- 

formagao que, em Campinas, noa ultimos tempos, 

comesaa aparecer os primeiros fluxos neste een- 

tido; o projeto do niohio, isto e, a tecnologia 

para ohten9ao do niohio, a partir do sou minerio. 

0 Brasil e um dos dois pu tres paises do mundo 

que tem niohio, em quantidade exploravel. 0 

niohio e fundamental para formar ligas ue ago 

jspeciais, entre outras coisas. ■ A tecnologia pa- 

ra ohtengao do niohio foi agora dominada por. um 

grupo da Universidade de Campinas. . 

_■ o do Xnstituto de Piolca ? 
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Exatamonte. Ectranhaiaente no Institute de Pisica 

e nao no de Qufmica. Eleo tambem tern um know-how 

muito grande em tecnologia de .laser, inclusive, 

fahricagao, Disseram-me que existe um skin-off 

decse negocio, • como dizia o americano, uma indus- 

tria criogenica de "baixa temperatura, em Campi- 

nas. Eles, realmente, tern um grande know-how 

dentro do Institute de Ffsica Gleh Wathagin. Pa- 

rece que existe uma ou duas firmaa em Campinas 

quo estao produzindo comercialmente na area .de cri- 

ogenia de temperaturas "baixas. Ha tambem aplica- 

qfies medicas de laser no tratamento de doenqas de 

ouvido, feitas pelo Porto. E a famosa aplicaqao 

do laser na oeparaqao de isotopos, que seria, e- 

ventualmente, usdda no problems de energia nucle- 

ar, sepalraqao de uranio 2.3.5» ou coisas desse 

tipo." Isso nao esta, ainda, inteiramente, domi- 

nado em Campinas, Mas ', extremameiite, competi- 

tiva. . Acho que existem uns cem ou duzentos gru- 

poB,no mundo, trabalhando nesta area de separaqao 

de isotopos, por meio de ixradiagao laser. E, 

aqui, tomos este.grupo, so para dor um exemplo, 

em dispositivo de Estaao Solido para micro-ondos, 

produgao do cristais de ferritas, 

Intefpreto ciencia, no Brasil, no momento, da ma- 

neira diferente: tenho a idoia de que e, apenas, 

um nspecto da cultura braslleira, importante co- 

mo pintura e musica* Cabe-ncs mantermos alguns cen- 

. tros de excelencia, mama operagao de espera, ate 

quo, as relagoes de produgao deixem de r-er como 

. sao, no sentido de dominio das multinacionais, e 

quo, de alguma maneira, as industriam passen a 

scr, realmente, brasileiras; ou que as multina- 
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clonale eejarti foirQadus, pela lei braoileira, a 

inveetir em laboratorios de pesquisa. Entao, a 

pesquiea em Efeica ou em Quimica tera algum eifnl- 

ficado pratico. 

H.X. - 0 er, acha que seria mnia intereesante manter 

muitos centroo, ou concentrar em alguns de male 

alta qualidade ? 

p.p. - Cheguei a pensar, ha algune anoe atras, que, een- 

do o Braeil tao pohre em.peequieadores, talvez, 

' tiveBeemos que reunx-loo num centro. Iseo e, e- 

videntemente, ideia de pessoae male jovene. A 

pesquisa cientxfica requer uma maesa crxtich mf- 

jalma. Nao ee pode fazer peaquisa cientxfica no 

deserto do Saara, so com rrnaras excegoes,- En - 

tao, aclio que devia ser concentrado em poucos cen- 

troa os recursoe para a pesquiea cientxfica, Uma 

das coieas que tem me deprimido, no ultimo ano e 

meio, no Bra.sil,- falando honestamente, sao as 

minhas "vi-sitas as universidadee do Kordeste, isto 

e, Rio Grande do Norte, Paraiha, Alagoas. Eles 

tern cursos de mestrado, pesquisadores estrangeiroa 

contratados mas, na reclidade, vai-se ao Beparta- 

mento de Quxmica da Universidado* Federal do Rio 

Grande do Horte ou da Paraxha, e hihlioteca nao 

existe. A peesoa ahre urn armario, e diz; aqui 

esta a hihlioteca, Ve-ce quarenta livros de Qux- 

mica. impossxvel. Acho uma polxtica errada, 

essa de dispenser recureos, Ka realidade, essas 

oniversidades nao sao maie do que um high school 

americano, e, olhe la; inclusive, com a meema 

mentalidade. 0 meu penultimo mestrado foi de u- . 

ma professora assistente em Joao Peosoa, a Sofia, 
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Torminou comigo, vindo de 1«£ para c^. No comedo, 

era mipha alvma, mna, depoist arranjou tun emprego 

la e ficou indo o vindo. No fim, ganhou uma "bol- 

8a da CAPES para fazer o doutoramento em Birmin- 

gham) na Inglaterra. Como tinha quo "terminar a 

tese, comhinamoe de eu ir paesar uma eemana', 1^, 

para redigirmos junto; ver os pontoa fiaais. Be 

manha, ficavamjs na sala trahalhando e, as cinco 

para o meio dia, hatiam na porta.'.Era o contf - 

nuo dizendo que ia fechar; ao meio dia a Univer- 

sidade fechava. Entao, xamoo almoqar, e volta - 

vamos. As 16:55, vinha o homem,de novo; "B. So- 

nia, temos que fechar a sala", Pechavam a Uni- 

vereidade. A mesma coisa vi, no ano passado, em 

junho, quando estive com .0 Gilherto, no Bio Gran- 

do do Norte, a convite do Ehana. As cinco'horae 

da tarde, 0 vigia na porta avisando que vai fe- 

char o predio. 0 Rhana organizou, notavelmente, 

0 almoxarifado, exatamente, como niima grande uni- 

versidado, Sahe-se a quantidade exata de cada 

droga, quanto tinha antes e quando se vai comprar, 

Tudo perfeito. Mas, nao pode haver pesquiea ci- 

entifica, desse jeitol ITao ha numero de pesBoas 

suficiente para formar a massa crftica minima, 

A mesma coioa em Alagoas. O- atual reitor e um 

grande amigq meu, desde os tempos do CECINE, o 

Ramalho. E tngenheiro, e professor de Quimica, 

la. Convidou-me em novemhro do ano pasnado para 

eu fazcr-lhes uma vieita e^realizar um seminario. 

0 Ramalho tern prohlemas gravxssimos com livro de 

ponto, tempo integral e 03 profeesores. Ele, me 

dioso que tern gcm;a cue chega a pular 0 muro, vai 

fazer outra coisa e, depoio, volta e asoina o 

ponto. 0 Ramalho e xima peosoa dinamica, muito 
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intereesante, Eu diasej "Voce ten. que dar condi- 

q es a Mm prolessor num Pepartamento, ou de Qui- 

mica ou de Fisica, onde seja, para que nao pule 

o muro, pois e, la, que devera ter seus livros e 

alunos, Quando o campus tiver condigoes mfnimas 

para uma pessoa pesquisar, estudar, preparpr' au- 

las, interagir com alunos, nao vao mais fazer is- 

eo", fi qve, realmente, nao tern b que fazer, pois 

nao exists uma "bxblioteca, sala individual e, en- 

tao, vai de manlia, prepEira a aula, da xima ou duas 

aulas, e tal... Tornou-se pior que urn colegio, 

um ctirsinho. Ve toda a tarde pela frente sem ter 

com quem conversar, sem "biblioteca para ir, sem 

laloratbrio para tralalhar; desse jeito, sempre 

vao pular o muro e voltar depois para assinar o 

ponuo, 

be puderem^ f a9am uma visita a ess3s: universida- 

des pequenas, Voc s ja viram como a Dniversida- 

de de Recife < cheia de pontos "baixos, mas as ou- 

tras estro, ainda, num navel mais elementar,• 

Nao e o meemo na Bahia^ no Bepartamento de Quimicp 

onde fui varias vezes; nao e o mesmo no Ceara; 

nao e a mesma coisa, aqui, onde passamos o die 

. no Bepartamento, convivendo, Acho que devia ha- 

ver concentraqao de recursos em alguns pontos 

que ja existem, no Brasil. 

U.X. - E.quaio seriam os principais pontos ? 

R.P, - Onde ja exista alguma tradiqao. Bo Sul para o 

Norte, deveria haver concentraqao em Porto Ale- 

gre, em Curitiha, em Sao Paulo - Sao Paulo, Bi- 

heirao Preto, Sao Carlos, Campinas - Rio de Ja- 
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neiro - tanto na Federal coiao na PUG e em orgaos 

cotuo o IMPA, o CBPP - em Belo-Horizoivce e em 

Braoflia. No Nordecte, seria o trip^, como cha- 

mo: Salvador, Recife, Portaleza. 0 ideal seria 

que esse tripe estivesse reunido num ponto scJ. 

•Na realidade, terfamos um razoavel Bepartamento 

de Fieica e Qufmlca, e assim por diante, se so - 

massemos os recursos desses tres pontos do Nordes- 

te, Rao sei o que ha em Belem. Ho Amazonas e - 

xiste o Institute de Pesquisas da Amazonia " - 

INPAM -, mas descohheijo as possibilidades. Nao 

e por eu estar em Recife; poderia ate tirar daqui 

o campus para um lugar qualqueir no interior. 

Sinto-me deprimido, apesar de toda a amizade, hon- 

dadet afetividade, em relagao a essas xmiversida- 

des poquenas do Nordeste, Beve ser a mesma coisa 

com algumas universidades do interior do Parana, 

do interior de Santa Catarina, que"nao tenho ex- 

periencia propria, mas que imagino que haja o 

mesmo prohlema. 

N.X. - Ho seu entender, haveria uma massa crftica mfni- 

. ma para uma boa produgao cientifica ? ■ 

H.F.Bisso estou inteiromente convencido. Creio que, 

o nosso Bepartamento,que tern, mais oa menos, vin- 

te professores, funciona, exatamente, em torno 

dessa massa critica. Estamos, aindn, precisando 

de gente. Nao estamos, certamente, assegurados 

dessa massa crftica. Isso ouvi da boca do Sergio 

Rczende, ha uns dez dias atras, em relagao a di- 

ficuldade de manter um professor como o Norberto 

Magis, porque a TJniveroidade nao pode absorve-lo, 

UNICAMP 

ARQUIVO OLE 
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por nao eer "brtiaileiro. . Entao, tem-se que pen- 

aar na FIKEP em mante-lo. Nao se pode perder li- 

ma pessca com a experiencia do Norberto Kagis. 

Eu diria que isao seria o mfnimo de uma maaaa 

crxtica, nesse Departamento, Acho que foi por 

ieso que nao deu jeito a minha tentativa na Es - 

coxa de Quimica, pole era eu, o Larry Kiels e 

Rhana Saphi. Nao formavamoe uma maesa crxtica 

que pudesse manter o fogo aceso. Entao, surgiram 

os proLlemas que mencionei. Era preciso dez peo- 

soas "bem experimentadas ntim Departamento de TiTate- 

matica, nam Departamento de Quxmica, num Depar - 

tamento de Fxsica; qualquer coisa dessa ordem, com 

alguns anos de doutoramento, tenao linhas defini- 

das de pesquisa, tendo 3a pu"blicado, garantindo 

e'produqao de teses e a formaqao de pessoal, 

N.i, - Campinas tern esea massa crxtica ? E a produqao 

cientxfica de CampinaBj paralelamente,a essa pro- 

duqao tecnologica, como anda 7 

- Campinas e o maior Departamento de Pxsica do Bra- 

sil.. .Campinas ten mais do que essa massa crfti- 

ca.- Estou tentando me lembrar do numero para 

compara-lo com 0 Institute de Ffsica da USP, que 

tamLem e urn Departamento grand'e. Pode-se dizer. 

que, talvez, a produqao cientifica.- propriamente 

dita, de Campinas nao tenha sido tao-notavel, a- 

te agora,, como seria de so esperar, devido ao ta- 

manho, investimento, etc, Tenho a impressao que 

essas coisas... 35 como o que ocorreu quando, por 

exbmplo, chamou-se o Kromholz, mas que denorou 

■ seis anos, Ciencia e uma planta muito delicada, 

1 k'j OV U0^A 
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que preciea de muito culdado. Penoo quo, no mo- 

mento, a produgao cientffica de Campinao, talvez,, 

nao soja tao grande quanto oe podia eoperar; inas,N 

tenho certeza que, de um momento para outro, cla 

se tornara grande, pelas pesBoas que ten la: o 

Porto, o Cerqueira Leite, o Kiranda, que, agora, 

foi levalo para la. 0 Miranda, certamente, e o 

fioico maia produtivo do Brasil, por um fator de 

dez.' Publica dez trabalhoa, enquanto qualquer 

outra peeeoa publica um. 0 grande numero de pea- 

eoas muito competentes que eatao la, eventualmen- 

te, irao prdduzir numa escala muito grande. 0 

suceseo da" UBICAMP esta assegurado; nao tenho 

diivida. No momento, talvez, haja problemaa de 

adaptagao de grupoa, um certo atrito das perso - 

nalidades, parece-me. Mas, nao acontecendo nada 

do aerio na eatrutura da Universidade, a Pfsica, 

em Campinas, .eata asoegurada. Elee tem duzentaa 

pesooas, no momento. Talvez duzentos alunos de 

pos-graduaqao e uns cinquenta tecnicos de alto 

nxvel - tecnicos de baixa temperatura, necanicos, 

vidreiros. Acho que irao para frente. 
t 

B.X. - .E A Quimica ? • 

_ a Quxmica, em Campinas, ainda nao atlngiu a mas- 

sa crxtica. A Pxsica e tao grande que abs'orve 

recuroos demasiados; e ha o famoso-.problema quo, 

nao conseguiram levar para Campinas \xm nome li- 

der de Qulmica, no Brasil, como o Sergio Porto 

em Pxsica, e ficaram no problems de direqao dupla, 

em que o Jair era o diretor, de fato, e o Cilen- 

to era o diretor formal, sob a alegaqao de que o 

Jair-nao tinha, ainda, a experiencia suficiente. 
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Afinal, o Jair doutorou-ee, e acho que eatava ee 

encaainhando bem quando, infelizmente, no ano 

pasaado, faleceu. Agora, exiate a mesma aituagSo. 

Acho que Cilento nao pode continuar, aegundo a 

legislagao da DSP; indo, la, paaaar um dia em 

ce .a aemana. A pessoa que sucedeu ao Jair e o 

meamo prohlema: uma pesaoa, relativamente, jovem, 

mas que parece estar indo muito hem. 0 ideal se- 

ria se conceguiasem uma peasoa como o Eiveros que, 

parece, eatao tentando contrata-lo. Talvez o 

Senise nao aaiha diaso, ofioialmente, mas souhe, 

atravea do pessoal de Ffaica. 0 Biveroa e um 

fisico-quimico muito hom, e que. vai ae tornar ti- 

tular de Sao Paulo, noa proximoa dias. £ muito 

organizado; tern capacidade administrativa, Maa 

estou is'ao de hoca para fora, pois nao vi o pea- 'y 

aoal Jovem de Campinas, Ha um americano muito 

hom, Boy Bruns, que espero, ae adapts no Brasil, 

na area do espectroacopia molecular, fxsico-quf- 

mico. Por outro lado, continue a haver um turnover 

mui > grande de pessoal de Quimica, em Campinas. 

Sei que o Dick Braun-, um quimico tedrico muito 

hom, infelizmente, esta indo emhora em julho, por- 

que a sua mulher, que tem um grau univeraitario, 

qae nao sei qual, nao conseguiu emprego na UHICAIiT, 

Beta indo para os Estados Unidoa. Na minha opi— 

niao, o Departamento de Qufmica, em Campinas, a- 

inda, . naa esta, inteiramente, com essa maasa 

critica, 

0 sr. dieae que oe financiamcntoa do BIIBE eram 

vinculados a poosihlidade de aplicaqao pratica, 

e os da FINEP viculadoo a pos-graduagao. Como 

eeria ieso ? 
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0 diretor da FIKEP para pcsquioa e poo-graddagao, 

o Lopes Pereira, loi quem disse ao Fitipaldi o 

ao Sergio, quando o viaitaroni duae vezea, nesses 

ultimos meaes, que a FIIIKP esta intereasada, in- 

clusive, no finaneiamento. llao estao interessa- 

doe no financiamento de predios para um Departa- 

mento de Fioica, se este for especificamente pa- 

ra auiaa, porque, aX, estariam invadindo a seara 

do Minaterxo de Educaqeo e Cultura, maa conetru- 

qao de InLoraiorioo de pcaquicac e de enaino, o 

que mo parece, esta dentro do nosao projefco para, 

-a FINnT. llao foi necesaario urn cliente. A Tele- 

"br^s nFo e mais nosao cliente, nesse aentido. 

Claro que manxem interessea com relagao 'ao grupo 

de Fisica apiicada, daqui, mas nao e maia cliente. 

Achei uma aLertora. No dia ic ou 2 de fevereiro, 

tivemoa uma reuniao no Conselho Nacional de Pes- 

quisaa, de todoa oo comites asaessorcs, com a 

' presenqa do vice-presidente do CNPq, Pelucio. E 

entao, ouvi coisaa assim; o orqamento de toda a 

QuXmica, desse ano, no CNPq,nao chega a cinco mi 

Ihoes de cruzeiros, pondo de lado esaaa bolsas, 

Kas, ele disse claramente: " Isso nao quer dizer 

nada, porque se me aprosentam urn bom projero so- 

bre carua, pode-ae arranjar mais; nao sei quan- 

tos milhoes-", 

0 carua e uma fibra vegetal. l5 quare uma cacva- 

cea de folhas finas e largas. Usei multa roupa 

do fibra dc carua. Parece que, grande parte da 

produqao de hormonios cortic($ideB do mundo vem 

deoaa plants mexicana parecida, botanicamente, 

com easa plants do Nordeete. 
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Ele tombem diese; "Se fizerem um "bom projoto pa- 

ra o alcool que, agora, e "uma palavra meio magi- 

ca, entao, em vez de quatro milhoes, poderao ■terN 

oito milhoes", Em ultima analise, ha, realmente, 

Tiua tendencia para apoiar pesquiaas praticas,. 

E.G. - Mesmo dentro do CHPq ? ♦ 

R.E. - Sim, Por que o presidents do CHPq e o Dion ^ e 

n^o um pesquisador? Por que nao e o Pernando Sou- 

za Barros, ou qualquer nome que venha em sua ca - 

hega ? Porque a ideia e essa, ficar na mao de um 

tecnocrata que, por mais competente que seja, nao 

' um cientista puro. Estou dizendo isso nao por- 

que oueira rer presidente ou outra coisa no CHPa, 

Acho que ha, na comunidade cientifica, pesaoas 

que, certamente, aspiram ou poderiam aspirar, 

K.X, - Ainda em relagao as cactaceas. Qual o lahorato- 

rio, no Mexico, que a detem ? 

K.P. - Acho que o nome e Syntex do Mexico S/A. Na reaii- 

dade, a cahega pensante, do ponto de vlata cien - 

tificojdesse lahoratorio e o Carios Djerassi. £ 

professor em Stanford e tern um controle sohre a 

Syntexj pelo menos, em grande parte, De vez em 

quando, vem aqui em expedigoes. Tern \ima ciiriosi- 

dade npo puramente eetetica ou cultural. ' Esse e 

um ponto delicado. Ho moment©, nao estou por 

dentro; apenas, acho o Djerassi um sujeito muito 

. chato. 

( Interrupgao ) 

...E.G. - Ciencia e pos-graauagao sao a mesma coisa ? u- 
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ma relagao que ee encaixa perfeitamente ? 

Ka realidade, essa naquina de. pos-graduagao, da 

meama maneira como a interagao cerrada cienciaa/ 

industrias, vmic invengao,de oitenta anoo ntras, 

•da Alemanha imperial, foi adaptada pelos Estadoa 

Unidos, e floreaceu, S como digo, aemprej Para- 

day nunca foi altmo de pos-graduayao de ninguem. 

Enfim, faz parte do big eciertce profeaaorea com 

um numero granda de.Lalunoa de dou.toramen.'to, • JS o 

que Colla Price cliama de big science. em contraa- 

te com little acience. As noaaaa autoridadea e- 

ducacionais resolveram tomar como padrao, maia 

ou menoa, o modelo americano e, claramente, noa 

Eatadoa Dnidos, ciencia e pda—graduaqao cao reDa— 

cionadoc. Peasoaa de gronde destaque cientffico, 

de granie produtividade, em gerai, atraem urn 

grande numero de eauudantea. Oa acua grants sao 

proporcionais a esae tipo de coisa .e, nao aomente, 

so numero de.publicaqoes, mas,tambem, ao numero 

de alunos. Claro que existera peraonalidades que 

goatam de trabalhar'iaoladoa, tern poucoa alunos; 

mas o prestigio, dentro do Departamento, depende 

do numero de alunoa, em geral. Ha peraonaiida- 

dea, como o Harry Gray, extremamente, extroverti- 

daa que atraem vinte ou trinta alunoa-de douto - 

ramento. Acho que nao exiete, necessariamente, 

uma conexao mas, hiatoricamente, desde a Alemanha, 

em torno do comeqo do aeculo, quando oa grandeo pro 

fessorea comeQaram a ter maia de urn doutorando, e 

com o transplante deasa ideia para oa Eatadoa U- 

.nidoa, "podq-se dizer que, e uma caracterfatica 

da ciencia atual. 
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R.O. - Wo Brasil, eesas cluea ooisas tem se encaixado 

"bem ? 

R.P. - 0 investigador, no Brasil, que descobriu vima ma- 

neira de conseguir finaneiamento, verbas para 

projeto, etc, e passar a pertencer a -uin grupb que 

tenha um programa de pos-doutoramento, como e 

chamado, no Brasil - mestrado ou doutorado. En- 

tao, acho que esta havendo um exagero nisso, por- 

que tem aparecido Tim numero grande de cursoa de 

mestrado, sem as qualificaqoes minimas. Acho que 

- nao podia haver curso de mestrado e doutoramento 

no. lugar onde nao tivesse havido, previamente, 

tradiqao em pesquisa cientifica, Quando o pessoal 

chegou,aqui, comeqou a produzir internamente e, 

depois, e que surgiram alunos. Fizeram de uma ma- 

neira correta. Wos primeiros anos, aqui, eram a- 

penas mestres; axnda, eram, oficialmente, douto- 

' randos da USP ou da .PUC, com exceqao do Sergio Re- 

zende e do Helio Coelho, Entao, atraxram pessoae 

como o Miranda, que ja era doutorado, e comeqaram 

a desenvolver xima linha de pesquisa. Ja tinham 

publicado trabalhos, dentro dessa linha, quando 

entraram os primeiros alunos de mestrano, aqui, 

Mas, a ideia de comeqar. simultaneamente, e foi, 

alias, o que aconteceu comigo.,.' 

( Fim da Fita 4 - A ) 

Fita 4 - B 

R.F. - 0 que fundamos na Escola de Qufnuca, hoje, Depar- 

tamento de Quxmica, foi um curso de pos-graduaqao 

em Quimica, especificamente, na area de Ffsico- 
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Quimica, com tres profeoEorea. Nao havia condi- 

goes; nao havia, mquela epoca, naquela area, 

tradiqao. Eeceheraoo um numero, relativamente, 

grande do alunoo - dez alunos de meatrado. Nao \ 

deu certo. Tentei juotificar,© tempo todo, o 

que eu eahia estar errado, alegando ae condigoes 

especiais do Nordeste. Achei sempre que, na re- 

alidade, o noeeo papel era duplo; um, de formar 

mestreo e, posteriormente, doutores, entre aque- 

les alunos que achavamos melhores, que tinham 

maia iniciativa, etc; em eegundo lugar, funcio - 

nar como uma especie de eecola de reciclagem de 

hachareis em Qufmica das universidades do Nordea- 

ce. Realmente, recehemos alunos deasas univer- 

sidades; de Natal, de Joao Pessoa, de Alagoas, 

alem dos alunos de Pernambuco. Do Maranhao re- 

(Jehemos uma aluna brilhante que terminou o mes- 

trado, Maria Celia Pires Costa. £ claro que se- 

ria Tima situagao toda especial. Eu dizia; pelo 

menos, faz-se uma especie de curso de extensao para 

elevar um pouco o nivel quimico desses alunos. 

Mas nao se pode chama-lo de pos-graduagao, Nao 

existe ulna estrutura de pesquisa, realmente, que 

permits chamar de pos-graduaqao, Isso acho, 

' claramente. A minha justificativa era esaa; no 

Nordeste ainda se podia imaginar uma cbisa meio 

' hibrida, no comego, com xunas -teses que nao seriam 

muito originais ou qualquer coisa assim; mas , 

pelo menos, teriam uma ideia male ampla da bibli— 

ografia quimica, etc, Mas, acho que e um erro. 

Os americanos chamam de hard science. Nao tern 

cabimento o numero enorme do cursos de mestrado 

que existem no Brasil. Ja ultrapassou o limite 

do bom senso. 
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R.G. - 0 or. poaeria falar aobre esea comisaao que visi- 

tou o I'undao, do inicio da formagao do ^Trupo, etc.. 

R.F. - 0 Inatituto de Qufmica da Dniversidade Federal do 

Rio de Janeiro e formado pelo Repartamento de 

Quimica Analitica, de Quimica Inorganica, de Fl- 

aico-Quimica, de Quimica Organica e Bioquimica. 

Ha cinco anos atrj i, no comego de 1972, pediu ao 

Conaelho Hacional de Educagao o reconhecimento 

de um curao de meatrado em .Quimica, Isso so foi 

concedido, apds uma comiaaao ter ido, la, obser-. 

var as condigdes; tinham que ter as condigoes 

minimas para funcionamento. Ease pedido esta 

condicionado a uma reviaao, n\im prazo de cinco a- 

nos. 

R.G. - 0 MEG ? 

R.F. - 0 Conaelho Federal de Educagao do MEG. 0 que ea- 

aa comiaaao fez; nomeou uma comiaaao que excluia 

as peesoas que tinham sido da comiaaao inicial 

que autorizou o curao. Entao, fomos para comparar 

a situagao do Inatituto de Quimica, de hoje, com 

a de 1972, quanto ao equipamento, bihlioteca, 

numero de peasoaa qualificadas e, tambem, ver o 

que tinham feito quanto ao numero de teaea, de 

publicagoea," de bihlioteca. Temoaque apresen - 

tar ■■un relatdrio, que eatara pronto, em breve. 

0 que se notou foi o seguinte: nao ha uma maaaa 

critica em todoa oa departamentoa como no Repar- 

tamento do Analitica do Fundao; enquanto que, ou- 

troa, como o Repartamento de Organica ha, devido 

ao Claudio Costa Reto, Sente-ae que o inveati - 

mento, do ponto de viota de dinheiro, de equipa- 
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* • 

xneirto feito, e maito enorme para oe ree-ultadoB. 

t claro que fomos favoraveie a at; manter, pole, 

no contexto do Braeil, sao extrercomente razoa - 

veia,' e produziram nm grande miraero de teaes; N 

tern uma MtJlioteca, realmente, muito melhor do 

quo era antes} tern equipamentos melhores do que 

tinham, se "bem que, alguns deixaram de funcio — 

nar, evidentemente. 0 ponto de vista do Otto, 

one acho um pouco exagerado, e o seguinte: "nsa- 

ram um cadilac.para tranoportar areia". Eu nao 

diria isso, mue, realmente, e o que ee sente. 

fi um esforqo enorme, devido as "barreiras "burocra- 

ticas, tremendamente, complicadas, daquele Ins- 

titute. Existe um Departamento de Bioquimica, 

mas existem', pelo menos, dois outros departamen- 

toe de Bioquimica, um ligado a Biofisica do Cha- 

gao, e o outro ligado o Engenharia Quimica, qae 

e a tal Escoxa de Quimica que existe, ate hoje. 

A Heloisa Mano e uma pessoa competente, mas, a - 

gora, tem um institute proprio, digamoo assim, 

quando deveria fazer parte, pelo menos, do Depar- 

tamento oe 0,uimica Organica. Mas, construiram 

um predio para o Institute de macro-moleculas 

que inclui ela e outros. Entao, e a velha ideia 

• que fez o Oswaldo Lima sair da E'scola. e criar o 

Instituto de Antibioticosi ou se'ja, sentindo os 

impediments 3 da-burocracia, dps professoreo mais 

velhoe que nao se adaptam a pesquisa, conseguiu 
• . 4 

com prestigio peesoal um instituto proprio, onde 

ela. pensa que nao vai haver burocracia. Mas, fi 

ca, novamente, scm massd critica, 

Mos Eotados Unidos,- existe, no momento,. meia du- 

zia de depaortamentoo do macr-molcculas; coisa re- 
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\ 
cente. Kob ixltimos cinco ou dez anoe, foram cri- 

adoe, com esse problema de ciencia de materinis. 

Ao irm's de Be ter Departamento de Quimica, em 

\ algumas xmiversidades, existem departamentos de 

macro-moleculaa. 0 David Tabak alertou para is- 

eo, e e verdade. Isso e noe EBtadoe Unidos, A 

coiea ideal e que o David Tabak e Helofsa esti- 

veBsem dentro do Instituto de Qufmica e nao num 

novo predio. So o numero de pesaoas para limpar 

o chao do Instituto que ela ira ter que pagarl 

Eufim, e, realmente, muito deaencorajador, por 

causa dieso, Realmente, a eetrutura e ruim. Com 

isso, oa estudantee aula la e ca, Hao eetou 

dizendo que estejam, inteiramente, separados, mas, 

nao ha duvidaa, que o ideal eeria que ela nao ti- 

. vease criado o Institute, ComeQa-ee a pensars ja 

ee investiu tanto, e produziu cue, agora, apoia- 

moB, E quase que uma lei, Nao ee pbde acabar ■ 

com o Institute de macro-moleculaB.-' Acho que nao 

deveria ter Bido criado, para come^ar a histbria. 

Easa e a minha impressao da visita que fiz. ao 

Fundao. 

N.X. - Para uma complementaQao, gostarfamoB de saber o 

nome da eecola secundaria em que -o sr. estudou, 

R.P. - Fiz todo .o curso Becundario de 1939 a 1945 - num 

col gio particular, chamado Colegio OsY/aldo Cruz, 

Foi, af, que me interessei por Quimica, em 1941, 

quando eu eetava no terceiro ano do Becundario, 

Nesse tempo, antes da Eeforme Cqpanema que ocor - 

reu no ano eeguinte, ja se tinha Quimica, Fleica, 

independentes de cienciaB. Antes, no primeiro e 

eegundo ano, tinhamoB,apena.i3, Ciencias Naturaie. 
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Em 1941, foi, guando, realmente, comecei .a me 

interesoar por Quimica, e montei urn pequeno la- 

■borat(5rio, em caea. Tive a sorte, no Oowaldo 

Cruz, de ter tido dois profeesores de Quimica que 

me eetimularam muito, o Marcaonilo Lins e o Her- 

msio GuimarSes de Carvalho, que terminou como 

pfesidonte da Comissao Kacional de Energia Nucle- 

alem de outras coieaG. Como prpfeGsor de 

Pasica, tive o profes&or Siqueira, eogro do Lattea 

gue, tamtem, me eBtimulou muito; de TJatematica, 

o Nevrton Maia, que foi, depois, profeaeor da Uni- 

veraidade e, tamPem, serviu de grande eatimiao 

para mim. Era urn colegio muito bom, na epoca. 

Acho que era o melhor, daqui. 

Entre 1952 e 1954, fui professor do Colegio,Os - 

waldo Cruz. Ele nao existe maia. Dez anoa, de- 

pois, passei a ser professor do Colegio porque 

o diretor, dr. Aluxzio Araujo, era meu amigo in- 

timo, " " ■ 

0 sr. chegou a particinar da Comisaao de Energia 

Euclear ? 

Apenas quando voltei do CALTEC, em I960. • Contei- 

Ihes o episodio da dificuldade em adaptor—me, a— 

qui. iiii para o CBPE, mas como bolsisto da Co- 

missao Uacionul de Energia'Nuclear, Essa foi 

minlia unica ligagao. Houve um problema curxosoj 

cheguei em setcmbro de I960 e houve, entao, o 

famoso problema da bolsa nao sair; passou setembro, 

outubro, novembro, e nada. 0 atraso de bolsa era 

muito comum, nesaa epoca, Hoje e mais raro, Ti- 

ve am incidents com uma poasoa que, depois, sou- 
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• 

De ser a D. Suzana, que, depoia, eateve na CAPESi 

eu chegava para rcceber a "bolsa e nao estavam com 

ola - o protJlema da falta do dinheiro. Umdia, eu 

Ihe disse que era precise compreender que a Co - 

missao de Energia Nuclear bo exiatia porque ti - 

nha havido um fisico chnmado Ernest Ruther F.ord, 

que doscotriu o nucleo; se nao, nao haveria nem 

Energia Nuclear, nem coisa nenhuma. Aquela fa- 

mooa aituaqao, em que, de repente, tem-se um 

"burocrata que julga que a Conissao foi feita para 

ele, isto e, acha-oe a peqa fundamental, quando 

e, justamente, o contrario. Na discuasao, lem- 

"bro-me de ter-lhe dito iBto:"todoa vocea nao es- 

tariam tratalhando, aqui, se nao fosse um cara 

chamado Ruther Ford que, em 1913, analiaou umas 

experiencias de espalhamento' de particulas — • 

Alpha, em torno de um atomo, Acho que os pesqui- 

sadorea da Comissao sao pessoaa que mer-ecem uma 

certa consideraqao? nao e todo mes ou quinze diaa 

eu chegar aqui e, aimpleamente, dizer que nao ea- 

ta pronto, quando tudo estava aprovado", Era, a- 

penaa, prohlema hurocratico, 

A Comiasao de Energia Nuclear sempre teve uma a- 

titude hurocratizada, nao e ? 

Naquela epo'ca, parecia-me, enormemente, hurocra- 

tizada. Nao era na aede atual, perto do CBPP; 

era ua Esplanada do Castelo. Era, extremamente, 

hurocratizada; pelo menoa, pareeia-me, na epoca. 

0 sr. falou que e muito difercnte ciencia de 

tecnologia. Poderia explorer, um pouco, o as- 

sunto ? 

R.G. - 

R.m - 

R.G-. - 
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- Eu quio exagerar, um pouco, propoaitadamente. Na 

realidade, nao acho que .a ciencia esta acima da 

tecnologia; ao duao coiono sao extremrjEente im - 

portantes. Todo mando sabe quanto a ciencia do- 

ve a tecnologia, em- nmitos casoa, A ciencia da 

"cermodinamica deve mais a maquina a vapor do que 

a maquina a vapor a ciencia da termodinamica. 

Digo tamtem que, toda a ciencia oletronica deve 

maia a tecnologia de vacuo do que a tecnologia de 

vacuo a ciencia eletronica. Poi devido aos eons 

vacuos quo se descobriu raios catodicos e, even- 

tualmenue, toda essa ciencia eletronica no vacuo, 

Pe maneira que, existe uma relagao clara entre 

tecnologia e ciencia. Defino ciencia como o em- 

preendimentb humano para cxitender a natureza; e a 

tecnologia como empreendimento humano para contro- 

lar a natureza. Anxeio Teixeira dizia a mesma 

coioa, na eua famosa definigao do rolncionamento 

do ciencia e artet ciencia e uma compreeneao da 

natureza; o arte e sentir a natureza. Atravea da 

arte a geniie sente, e, atravee, da ciencia, a 

gente compreende. Pefino assim a ciencia como um 

empreendimento humano, portanto, social. Hada e 

mais social do que o empreendimento cientifico, 

pprque.depende-se, fundamentalmente, das pessoaa 

que vieram"antes, isto -e, em cada coisa feita 

• depende-oe do que foi feito atras, £ um empreen- 

dimento jara entender como a natureza funciona. 

A tecnologia e vim empreendimento que, entendida a 

natureza, quer controla-la. Nesse oentido, acho 

hem classicamen-ce, hem cor.servadoramente, que a- 

•,cienica e neutra politicamente; enquanto que a 

tecnologia nao. Pode-se trahalhar para a produ- 

qao de um antihiotico que snlva milhoes de vidao. 
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como pode-sc tratalhar numa tiom'ba que ae divide 

em fragmontoe de plastico ao invea de metal, e 

que, portanto, torna dificil localizar onde o 

metal esta aietando o corpo da peesoa, atingida 

per meio de raio X, ja que e transparente; e ou- 

tras coieae diatolicas. Isso e tecnoiogia; nao 

e neutra. 

0 sr. deu exemplo da termodinamiea que depends 

mais da maquina a vapor do que ao contrario," TS- 

xietem exemplos opostos a esses, ou seja, da tec- 

nologia depender da ciencia ? 

Eu diria ser mais comum, A grande revolugao dos 

dispositivos de Estado Solido, a descoberta do- 

transistor, so ocorreu na Bell, quando se compre- 

endeu bem a teoria dos solidos semi-condutoreo, 

a questao de bandas, quer dizer, sem uma teoria 

bem fina, bem razoavel a respeito da propriedade 

de semi-condutores de materiais, nao se teria che- 

gado aos transfstores, esses dispositivos do Esta- 

do Solido, Isso,' em geral, e o que ocorre;- Por 

outro lado, de vez em quando, a investigaqao, 

mais ou menos, empirica, mais ou menos, tecnol<5- 

gica, vai na frente, pelo menos, jda teoria. 3? 

o caso tipico da maquina a vapor que muito an- 

tigo. oames Watt construiu a primeira maquina a 

vapor eficiente, em torno de 1775, auxiliado por 

uma informagao cientifica basica, a descoberta do 

calor especxfico pelo Joseph Black, que tinha si- 

do quase seu professor. Black era professor em 

Glasgow, enquanto Watt era urn fazedor de instru- 

mentos, na Universidade. Ele conhecia as ideias 

do Joseph Black sobre capacidade calorffera ou 
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calor especifico,.' Ibbo o levou a lazer a agua 

do piotao condencar fora do cilindro. .Con inoo 

o cilindro ee mantinha oempre quunte, e nao havia 

necesaidade de gaatar calor para reaquece-lo. 

]5 a famosa deecoberta do condensador separado de 

James Wait: que fezt entao, a sua maquina scr mui— 

to mais eficiente do que as maquinas a vapor que 

■ja existirm, anues. A segunda lei da termodina- 

mica com a eficiencia das maquinas a vapor foi 

descoberta por Carnot, em 1932, portanto pessen- 

ta anos dopois da descoberta da maquina. Com a 

intengao de compreender melhor o funcionamento 

das maquinas a vapor foi quo Carnot escrpveu o 

famoEO tratado sobre Potencia Fotriz do Pogo - 

Sur la Potenci Uotriz de Paim. A segunda lei 

aa termodinamica, conceito de antropia, eficien- 

cia termica, como sendo a diferenga entre as tem- 

peraturas de fonte quente e fria dividida pela 

•texnyeratura da fonte quente, escas equagoes basi- 

cas foram criadas por Carnot, quaxido'ja havia ma- 

quinas e, ate, maquinas puxando trens. Entao, 

quando ja havia miquinas a vapor a vontade,. 4 

que se deocobriram as leis basicas do funciona- 

mento das maquinas a vapor. Ibbo nao ha duvida; 

a tecnologia foi na frente. 

fi.C. - E a Fisica newtoniana vem na frente ou atras da 

. tecnologia ? 

R.P. - 0 intereBse. dos fisicos, no tempo de Newton, o 

problema como trajotorid de projeteis o, claramente 

ligado a necessidadee tecnologicas, da epoca. 

Tinha sido introduziao o canheo, a polvpra, e os 

navios inglcses e holendeses quo lutavam, duran- 
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te todo o seculo ZVII -peia supremecia das rotas 

comerciais, lutavam com "bombardes e canhoes. En- 

tao, a mecancia da trajet<5ria de partfculas... 

Mas isso, penso, houve vma especie de inter-rela- 

cionamento que e dificil dizer. Galileu, por exem- 

plo, fez muita coiaa a pedido dos duques de Floren- , 

qa. Teve a parte mais fertil de sua vida, quando 

eatava em Padua, que e jvmto de Veneza, Mas, de- 

pois, foi para Firenze. Tanto na Republica de Ve- 

neza como em Firenze, trabalhou em problemas de 

fortificaqoes e, inclusive, problems do porque as 

bombas nao pvixavam agua acima de dez metros. Ss- 

sas bombas de puxar agua nao conseguem puxa-la se 

o nivel da agua do poqo estiver dez metros abaixo 

do da bomba. Isso foi resolvido, na realidade, 

pelo discfpulo de Galileu,. Torricelli, com a ideia 

da pressao atmosferica. ' Tanto como Galileu como 

Newton houve uma relaqao ciencia- tecnologia, o tem- 

' po todo. 0 Gulileu, inclusive, fez pequenos apare- 

Ihos para medir angulos, nao somente para uso da 

Astronomia, como para artilharia naval; para de - 

terminar o angijlo que deveria ser colocada a bom- 

bar da. 

* ' . . 

E.G. - S- a Fxsica de Partxculas ? 

B F. - i muxto dificil ver.de que maneira certos avanqos 

mais recentes, pelo menos de Fxsica de Partxculas.. 

possam afetar a ndssa... t um granae estimulo eo 

trabalho da Fisica de altas energies; e a possi - 

bilidade de se controlar a fusao, nao a fissao, mas 

a obtenqao de energia, a partir de elementos leves 

como o hidrogeneo, com a produqao de elementos mais 

pesados, chamado fusao. Seria o controle de pe — 
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quonas eourelaB queimahdo eBoencialmente hldroge- 

noo quo tem em atundancia na agua doe oceanoe. 

Entao, a tecnologia da fueao que,ainda,nao con - 

Deguiu um grando avongo, tem estimulado investi- 

mentos de qualidades giganteacas, de dinheiro do 

gente e, portanto, toda eeaa Eisica de Particu - 

las de altas energias e aceleradores gigantescos 

e ligada com esee prOblema, de certa maneira. 

Claro quo o peGSOal esta trabalhando la; nao.ee- 

ta, propriamente, interessado no problema de fu- 

sao, mas existe uma relagao clara. "Nao tem ca 

bimento, no Brasil, fazermos Tim grupo de fusao. 

Ibbo sao coisas gigantescas que, no momento, nao , 

temos a menor poesibilidade de suceder, g-cho. 

R.Cr. - 0 sr. acha que o cientista puro deve fazer tambem 

a aplicagao, ou .deve haver uma divisao nitida de 

trabalho ? 

R.E, - Acho que, no fundo, o cientista aplicado, que te- 

ve urn treino de Fioica basica, Quxmica basica e 

que, ee possivel, trabalhou criativamente, num 

problema de FiGica bacica, acho que esse tern 

maior poseibilidade de suceseo em eua pesquisa 

• aplicada do que a pessoa que nao teve treino ba- 

sico, Ibbo, estou, inteiromente, convencido, a 

medida que aumentam os detalhes com que compre- 

endemos o funcionamento da natureza. Afinal do 

• contae, existe um remedio chamado digitalina, 

ainda hoje utilizado em certap doengas cardfacas, 

descoberto pelas curandeiras da Inglaterra, no secu- 

lo XYIII. i uma planta que se -extrai da flor u- 

ma Bubotancia, a digitalina.' Haquela epoca, uma 

peBsoa trabalhando de maneira empfrica c ate mn- 
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sao, mas exiete uma relagao clara. "Nao tem ca 

bimento, no Brasil, fazermoa Tim grupo de fusao. 

Ibbo sao coisas gigantescas que, no momento, nao , 

temos a menor poBBibilidade de suceder, gaho. 

R.Cr. - 0 sr. acha que o cientista puro deve fazer tambem 

a aplicagao, ou .deve haver uma divisao nitida de 

trabalho ? 

R.E, - Acho que, no fundo, o cientista aplicado, que te- 

ve um treino de Fioica basica, Quxmica basica e 

que, ee posaivel, trabalhou criativamente, num 

problema de FiBica basica, acho que esse tern 

maior poseibilidade de suceseo em eua pesquisa 

• aplicada do que a pessoa que nao teve treino ba- 

sico, Ibbo, estou, inteiromente, convencido, a 

medida que aumentam os detalhes com que compre- ' 

endemos o funcionamento da natureza. Afinal do 

• contas, existe um remedio chamado digitalina, 

ainda hoje utilizado em certap doengao cardfacas, 

descoberto pelas curandeiras da Inglaterra, no Becu- 

lo XYIII. i ximai planta que se -extrai da flor u- 

ma Bubotancia, a digitalina.' Haquela epoca, uma 

peBBOa trabalhando de maneira empfrica c ate mn- 
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gica, obteve um reinoaio que e de granae valia pa- 

ra certos tipoa de inauflciexicia cardiaca. _ Hoje, 

os novos remedios, chamados farmacos, sao oTatidoo 

com "base na anallse da estrutura da mol^cula com- 

parada com a estrutura de moleculas que tern efei- ' 

to conhecido e desejado, em relaqao a interagao 

com o organismo h\iii«ino. Faz-se uma escrinagem de 

grande numero de moleculas, e para isso usa-se 

programas de computador, Entap, quern tera a maior 

chance de sucesao, uma pessoa que nao tern nenhum 

treino nesses aspectos "basicos de farmacologia, de 

Quimica, ou nma peesoa que tem "bom treinb nisso ? 

Eao e que o cientista puro va, tamhem fazer cien- 

cia aplicada, mas acho que os cientistas aplica - 

dos deverao ter uma "base em ciencia fundamental, 

se possxvel, A diferenqa e que na tecnologia os 

prohlpmas deverao estar identificados para resol- 

ve-los; enquanto na ciencia pura primeiro tem que 

identificar o prohlema; tem-se que resolver o pro- 

hlema, ueando tecnicas, }5, nessa fase, que exis- 

ts, realmente, uma interfase entre a ciencia pura 

e a aplicada, porque, afinal, usamos o mesmo es- 

tectrometro de massa ou de ultra-violeta, e, assim 

por diante, 

E.G. - A impressao que tenho e que a termodinamica e uma 

macro-teoria de transfere'ncia e conservaqao de 

calor, mas que nao leva em consideragao o tempo, 

A macro-teoria seria a Ffsica Atomica. Eu gosta- 

xia de saler se uma ja foi reduzida a outra, 

♦ 

R.F. - A termodinamica claesica trata propriedades 

da matena e energia em quantidade macroscopica. 

A ponte que existe entre a termodinrmica e as teo- 
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xIbb a respeito das eatruturaB doe atdmos e das 

moleculas e a mecanica eata'tistica, que e "Ulna 

parte da F^sica, com taoe no conhecimento dos n£- 

veio 06 energia das prolia'bilidades da ■transiqao 

dos atomos, ou.do cristal» ou das moleculas qu.e 

fazem parte de Mm sistema, em princfpio, pode,. ou 

eventualmente poderia calcular propriedades,'como 

seja, o calor especifico, a densidade otica; en- 

fim, propriedades macroscopicas de um gas de um 

liquido, £ uma ciencia, eztramamente, diffcil. 

Foi criada por Kaxwell e "Helmholtz, ha muitos a- 

nos. Para sistemas nao interagentes e muito sim- 

plesi mas para sistemas reais e, extremamente, 

dificil, porque o numero de partxculas em escala 

atomica e enorme, comparada com as propriedades 

macroscopicas. Isso tern tecnicas especiais. Sao 

muito complexas. A parte de computaqaoj mais u— 

ma vez, entra em aqao, a£.- Hoje faz-se teorias 

• onde se faz apenas o modelo e procura-se, entao, 

reproduzir pelo computador o comportamento do mate 

rial, Sena a mecanica estatistica, liga atomis- . 

tica a termodinamica, 'Isso sao as grandee meca- 

nicas estatxsticas. Essa e..a ponte. Em princ£— 

pio, conhecendo nfveis atomicos, nxveis molecula- 

r.es, etc, as funqoes de ondae, calcula-se coisas . 

como. a viscosldado de gas, a capacidade calorffe— 

• ra do gas, propriedades macroacdpicas, Entao, ee 

sahe a capacidade calorxfera, se sahe como e que 

pode ahsorver calor, qual a quantidade de calor 

tem-se que fornecer para fazer a sua temperature , 

suhir a tantos graus, e' aesim por diamie. Entao, 

a£, voce tern o controls, realmente. 

( Fim da Fita 4- B ) 

133 
•r 

riae a respeito das eatruturaB dos atdmos e das 

moleculas e a mecanica eata'tistica, que e "Ulna 

parte da F^sica, com taoe no conhecimento dos n£- 

veio de energia das prolia'bilidades da ■transiqao 

dos atomos, ou.do cristal» ou das moleculas quo1 

fazem parte de Mm sistema, em princfpio, pode,. ou 

eventualmente poderia calcular propriedades,'como 

seja, o calor especifico, a densidade otica; en- 

fim, propriedades macroscopicas de um gas de um 

liquido, £ uma ciencia, extrcmamentc, diffcil. 

Foi criada por IfisLXwell e "Helmholtz, ha muitos a- 

nos. Para sistemas nao interagentes e muito sim- 

plesi mas para sistemas reais e, extremamente, 

dificil, porque o numero de partxculas em escala 

atomica e enorme, comparada com as propriedades 

macroscopicas. Isso tern tecnicas especiais. Sao 

muito complexas. A parte de computaqaoj mais u— 

ma vez, entra em aqao, a£.- Hoje faz-se teorias 

• onde se faz apenas o modelo e procura-se, entao, 

reproduzir pelo computador o comportamento do mate 

rial, Seria a mecanica estatistica, liga atomis-. 

tica a termodinamica, 'Isso sao as grandee meca- 

nicas estatxsticas. Essa e_a ponte. Em princ£— 

pio, conhecendo nfveis atomicos, nxveis molecula- 

r.es, etc, as ftuujoes de ondae, calcula-se coisas . 

como. a viscosldado de gas, a capacidade calorffe— 

• ra do gas, propriedades macroacdpicas, Entao, se 

sahe a capacidade calorxfera, se sahe como e que 

pode ahsorver calor, qual a quantidade de calor 

tem-se que fornecer para fazer a sua temperatura , 

suhir a tantos graus, e' aesim por diante. Entao, 

a£, voce tern o controls, realmente. 

( Fim da Fita 4- B ) 


