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DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO. ALGUMAS REFLEXOES* 

As reflexoes que hoje se apresentam aqui correspon
dem a uma versao condensada e despida de aparatos eru
ditos de um trabalho que tenho vindo a organizar e de que 
!Hi poucos meses iniciei a redacr;:ao. 

Por este motivo, naturahnente, nao seria de esperar 
que eu pretendesse agora ir mais Ionge. 

Digamos que se trata simplesmente de urn texto de 
introdw;ao que mais nao pretende senao acordar para 
outras reflexoes, para amilises mais aprofundadas, quir;:a, 
para novas aberturas consideradas no ambito da tematica 
e, na perspectiva da sua propria discussao, para um enri
quecimento que resulte da participar;:ao de outros interes
sados. 

Faremos um primeiro confronto sobre a natureza da 
cvolur;:ao sofrida num intervalo de tempo que se pode 
cifi·ar aproximadamente entre dois momentos radical
mente opostos. 

0 primeiro tera sido marcado pelo frustre engenho de 
urn hominfdio muito primitivo, designado por Ramapithe
cus que tera vivido ha cerca de 13 milh5es de anos. Sabe
se que fazia ja alguns instrumentos rudimentares de pedra 
e que, certamente, vivia de forma gregaria numa base 
instintiva familiar - no sentido das "joint families" ou 
"famflias alargadas" -, que estava ligado a um espar;:o 
limitado pela capacidade que o seu grupo teria de o 
defender de outros grupos familiares e, ao mesmo tempo, 
delimitado pelas potencialidades que ele proporcionava a 
sobrevivencia do seu ""rupo; enfim. num quase perfeito 
quadro ecologico. 

0 segundo, pode ser aquele em que, nos nossos dias, 
um :,omem pisou pela primeira vez o solo da Lua, ou, se 
quiserem, aquele em que se anuncia uma primeira ima
gem de um momento de memorizar;:ao, ou ainda, quando a 
manipular;:ao genetica, intervem no ADN do genoma 
humano a permitir a perspectiva da previsao da cura, pelo 
menos das doenr;:as hereditarias, atraves de uma alterar;:ao 
provocada na sede dessa heranr;:a. 
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0 primitivo Ramapithecus adulto, viveria num espar;:o 
limitado e dependia essencialmente de alguns, poucos, 
parceiros que, como ele, teriam que sustentar-se e susten
tar os seus em continua !uta diaria com as adversidades do 
meio fisico e tambem contra outros grupos. Eram "reco
lectores" simples e tanto se comportavam como arborico
las como se deslocavam sobre o solo como bipedes. E 
muito provavel que ainda desconhecessem o fogo e, 
sobretudo, que soubessem domina-to. 

Ao contrario, o primeiro homem que p6s os pes na 
Lua, num meio perfeitamente anecumenico, vazio pais de 
outros homens, inospito em absoluto, significava naquele 
momento o resultado de uma imensa e longa preparar;:ao 
de canicter tecnico multifacetado, incidente tanto sobre os 
problemas fisicos de ambiencia artificial, como os de 
transporte e deslocar;:ao, problemas de comunicar;:ao, de 
alimentar;:ao, de sobrevivencia fisiol6gica e psicologica, 
etc, etc, que envolveram, muitos anos antes do facto, 
centenas e centenas de homens de variada formar;:ao cien
tffica e tecnica e, no proprio momenta do complexo con
junto de actos e de riscos da partida ate ao momenta de 
voltar e amarar na Terra, espalhados por todo o globo em 
localizar;:oes previamente escolh idas, enquanto milh5es de 
outros, defronte dos seus sofisticados instrumentos ou 
simples espectadores diante dos seus televisores - tal 
como me sucedeu - ficaram maravi lhados, atentos e nao 
menos preocupados com a responsabil idade de todo 
aquele extraordinario e complexo empreendimento .. 

Seria impossivel, naturalmente, de forma sintetica e 
rapida, mas suficientemente clara, descrever o que signifi
cou de facto todo o desenvolvimento cientffico percorrido, 
como o seria tambem enumerar a imensa pleiade de 
homens e mulheres que !he deram forma. E quantas vezes 
esses homens sofi·eram as consequencias imprevisiveis da 
sua curiosidade ou, de um ponto de vista negativo, quan
tos tiraram partido desse desenvolvimento contra a pro
pria sociedade humana a que tambem pertenciam? 

Treze milhoes de anos da evolur;:ao somatica ate ao 
Homem actual, que ja hoje podemos computar com 
alguma precisao, sao afinal um nada temporal no conjunto 
da filogenese dos seres vivos sobre a Terra. E, tal como 
diz a lei fundamental da Biologia, a ontog6nese de cada 
um dos homens e mulheres como nos, e uma rapida reca-
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pitulac;:ao da filogenese de todos os seres, isto e, a forma
c;:ao somatica de cada urn e uma nlpida recapitulac;:ao da 
arvore genealogica de todos os seres que viveram desde o 
aparecimento da vida animal. E os Autores situam esse 
aparecimento de uma forma viva de materia organica ha 
cerca de 3.500 mil hoes de anos. 

Porem, a diferenc;:a da evoluc;:ao sofrida entre o Rama
pitechus e o astronauta lunar representa, do ponto de vista 
da capacidade de adaptac;:ao ao espac;:o que os cercava e 
que os ia desafiando ao mesmo tempo, e eles foram suces
sivamente "apropriando" - no sentido de tornar esse 
espac;:o adequado a sua vida - e, concomitantemente, 
"apropriando-se" - no sentido de tamar posse desse 
espac;:o, enfim, transformando-o no "seu territorio", e 
verdadeiramente quase incomensunivel. 

Todavia, se e um facto que a propria estrutura corpo
ral, entre a dos hominfdeos e a dos homens actuais, de um 
ponto de vista antropologico fisico, e tambem relativa
mente pouco diferenciada, tendo em conta a compleic;:ao, 
o porte, a adaptac;:ao as condic;:5es existenciais, fisiologicas 
ou de comportamento instintivo, os desafios que a propria 
natureza lhes fazia foi a pouco e pouco criando as diferen
c;:as anatomicas que os antropologos e os arqueologos da 
Pre-Historia registaram no grande livro da Humanidade. 

Uma excepc;:ao merece, contudo, ser retida como muito 
significante: o sucessivo aumento da capacidade craniana 
na sequencia do desenvolvimento do cerebra e, com este, 
das capacidades de escolha consciente, orientada por uma 
crescente racionalidade. Lentamente, as respostas ao ins
tinto natural foram sendo cada vez menos "cegas", cada 
vez mais complexas, naquilo que, nao sem algum atrevi
mento, poderei chamar a raiz de uma consciencia pre
moral que nenhum outro ser da "arvore" filogenetica ate 
hoje ten! conhecido. 

A !uta pela vida que ao Iongo desse percurso se man
teve - e ainda hoje e um facto - foi acompanhada por duas 
vertentes que se completavam: a observac;ao e a expe
riencia. 

A existencia - no sentido de vivencia -, foi sendo cada 
vez mais pautada pelo conhecimento empfrico que de 
ambas resul tava. 

Qualquer erro de atitude relativamente a um qualquer 
fenomeno ocorrente produziria um efeito que podia ser 
positive ou negativo, isto e, benefice ou prejudicial a 
razao existencial. 

0 observador dessa ocorrencia regista-la-ia no sentido 
do enriquecimento dos conhecimentos adquiridos e, natu
ralmente transmitiria aos membros do seu grupo esse 
saber, isto e, como escreveu o Poeta, esse "saber de expe
riencia feito", mesmo que fosse so pelo exemplo como 
mais tarde o tera sido de forma mais plausivel atraves de 
uma linguagem. 
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Por outro !ado, e como resultante dos conhecimentos 
acrescentados, a curiosidade, acicatada pela necessidade 
instintiva, impunha a necessidade de um equilibria cres
cente que era confrontado com o conhecimento dos feno
menos registados. S6 muito mais tarde a experienciac;:ao -
no sentido da recriac;:ao "in vitro" - veio dar origem a 
propriamente dita cientificac;:ao do conhecimento que, 
depois, com Bacon, criador do verdadeiro metodo cientf
fico, a escola experimentalista dos oxfordianos viria a 
difundir e finalmente a universalizar. 

Entretanto, nao se quedou por aqui a estrutura do 
desenvolvimento c ientifico. 

0 sucessivo acumular de conhecimentos empfricos, 
mais as interrogac;:5es que, legitimamente se punham aos 
primitives homens - que prevalece ate aos nossos dias -
impulsionou-os para as tentativas de expl icac;:ao-crenc;:a, 
isto e, para a atribuic;:ao dos fenomenos e factos observa
dos a uma entidade "superior" que se desconhecia mas se 
temia por isso mesmo. 

Quem dominasse os conhecimentos e particularmente 
OS mais directamente ute is a existencia do grupo, tornava
se facilmente dominante entre os membros do seu grupo. 
0 conhecimento tornou-se ass im fonte de privilegios e 
origem de hierarquias e de diferenc;:as sociais. Do feiti
ceiro ao sumo-sacerdote, ter-se-a passado ao soberano
deus. Da chefia do mais forte, como sucede ainda e 
independentemente do sexo, em muitos casos e entre 
muitas especies animais, passou-se para uma nova cate
goria de valor, a do mais "sabedor" . Com isso lanc;:avam
se as raizes da pre-consciencia polftica dos grupos, 
quando j a hierarqui camente organizados e eles trans
formaram-se em gens ou clans, deixando de ser bandos ou 
hordas. 

Esta perspectiva nao e, porem, independente dos fac
tos de evoluc;:ao pos itiva do numero dos membros dos 
grupos. 

A acumulac;:ao dos conheci.>entos e uma sequente 
melhoria das condic;oes de vida, com\, sucedeu no Neoli
t ico ou periodo dito da "pedra polida", Jevaram certa
mente aqui la que Jacques Ancel denominou como · c:~nsi

dade polftica". 
Trata-se de um conceito consagrado na literatura da 

Geografia Politica e que COtTesponde a uma nitida evolu
c;:ao positiva da populac;:ao que, entretanto, adquiriu um 
sentido politico comum que tendeu a organizar-se em 
defesa do grupo, contra outros grupos, e do seu territorio. 
Este era o seu espac;:o vital, no sentido ecologico e nao no 
ideologico "Ieben rhaum" que o Nazismo criou e tanto 
mal fez a Humanidade. Enfim, trata-se da raiz do pre
estado por oposic;:ao a outro ou outros pre-estados, isto e, a 
pre-figurar,:ao de um estado: um territorio, uma populac;:ao, 
um governo. 



Nas sociedades baseadas no dominio de urn territorio, 
com uma popular,;ao marcada por um passado comum, 
culturalmente individualizada muitas vezes atraves de urn 
antepassado mitico, urn "totem", estruturada por urn 
estatuto ou regime politico, por mais incipiente ou mais 
iniquo que este fosse, a forr,;a da curiosidade do saber, foi 
sempre continua por mais frustres que fossem as suas 
capacidades intelectuais e o entendimento da importancia 
do conhecer. Por isso foi sempre crescendo tambem e 
diversiticando-se ate hoje, como o mostra a propria H ist6-
ria da Humanidade. 

Mesmo passados os seculos, ate aos nossos dias, nao e 
dificil entender que toda esta evolur,;ao - e nao so a do 
conhecimento - se fez como que estruturada por urn con
j unto muito vasto de linhas geratrizes que podem ser 
identificadas. 

E neste sentido que iremos agora desenvolver urn 
pouco o nosso trabalho, mais uma vez sem a pretensao de 
ser exaustivo. 

Antes de mais, a linha da sobrevivencia orientou os 
homens para tudo quanto fosse possivel manter a vida 
resolvendo as questoes postas pelas exigencias do corpo. 
Por mais simples que tenham sido as formas de resolver 
esses problemas, cedo tambem terao sido registadas 
aquelas outras que tivessem criado um desequilibrio na 
fisiologia "normal", entendido este qualificativo no sen
tide de o mais comum. 

A nor,;ao de doenr,;a tera vindo muito mais tarde, mas, 
sem duvida, a relar,;ao causal entre urn qualquer desequili
brio da fisiologia "normal" e as varias situar,;oes de morte 
observadas - como, por exemplo, as resultantes da luta 
com outros homens ou com animais que lhes amear,;assem 
a vida e, inclusive, as dos pr6prios animais mottos para 
alimentar,;ao - tera despertado uma segunda linha geratriz: 
a das tentativas de preservar as fisiologias "normais", dos 
"desv ios" delas que viriam mais tarde a ser designadas 
por doenr,;as ou estados doentios. 

Mais uma vez nos surpreende a Arqueologia ao regis
tar, por exemplo entre outros, ja antes da idade do Ferro -
possivelmente ligados a situar,;oes entretanto adquiridas 
com o Neolitico claramente marcado pelo aparecimento 
da Agricultura e o sedentarismo que a acompanha - de 
exemplos de tn!panos, aparentemente bern sucedidos pelo 
aspecto de uma cicatrizar,;iio 6ssea suficientemente clara, 
tanto mais porque esse tipo de intervenr,;oes sao, mesmo 
nos nossos dias, de sofisticada tecnologia cirurgica sem
pre de prognostico delicado. 

E nao e verdade que ha todo Ulll rosario de formas de 
tratamento ou pseudo-tratamento, ditas de Medicina nao 
convencional , que chegaram ate n6s, como verdadeiras 
reliquias de tempos imemoriais, passadas de gerar,;ao em 
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gerar,;ao pelos pniticos, a par das notaveis conquistas 
cientificas nesse nobre campo do esforr,;o contra as 
doenr,;as? 

Esta geratriz - que deu origem a tantas formas e cujo 
desenvolvimento tem sido tao espantoso - por tudo isso e 
exactamente por se enquadrar no ambito basal da propria 
Humanidade - a vida humana - tern um papel relevante na 
estruturar,;ao de uma consciencia moral quase universal. 

Nao deixa de ser sintomatico, que e na Gn!cia Classica 
que vai aparecer o primeiro codigo de comportamento 
rclativamente as questoes da saude ou, melhor dizendo, a 
pnitica da Medicina. Ainda hoj e o velho "j uramenta hipo
cratico" e a base de uma deontologia da pratica da Medi
cina, precedendo com maior fundamentar,;ao os mais pri
mitives tratados de Medicina. 

Todavia, foi sem duvida atraves de certas formas a 
contragosto dos poderes, incluso os das religioes, que foi 
possivel aprofundar os conhecimentos sobre o corpo 
humano permitindo mais tarde intervir com exito em areas 
de delicadeza incontornavel. Bastaria pensar nos estudos 
de anatomia humana que durante tantos anos foram veda
dos fazer em cadaveres humanos. 

Pode pois dizer-se sem grande escandalo que o desen
volvimento cientifico se fez segundo respostas entre o 
julgado normal e os desvios do julgado normal. · 

Quer se queira quer nao, e neste facto sobcjamente 
registado da "norma e do desvio" que tudo se passa. 

lsto implica pois que para alem da fundamentar,;ao 
epistemol6gica - isto e, da critica da pr6pria ciencia em si 
- dos processes e das metodologias da investigar,;ao, 
havera que condicionar, atraves de uma tambem funda
mentada analise epistemol6gica, a finalidade da investiga
r,;ao em si e a sua legitimidade. 

Por outras palavras, para alem do registo dos resulta
dos da observar,;ao e da experiencia e da sua estatistica e 
do consequente modelo, como pre-figurar,;ao da norma, ou 
hipotese, ou lei provis6ria, algo mais se impoe. Isto e, a 
fundamentar,;ao teleol6gica ou da finalidade, a perspectiva 
deontologica ou atitude moral perante os resultados. 

Em muitos casos do ambito das ciencias de base, tam
hem por vezes ditas ciencias puras, como as Matematicas 
e a Fisica Te6rica, que sao quase linguagens universais, a 
sua apl icabi lidade nao interfere na fundamentar,;ao teleo-
16gica e na perspectiva deonto16gica, mas nas ciencias 
cujo grau de aplicabilidade e sufici entemente susceptive! 
de dar origem a tecnologias de alta capacidade de inter
venr,;ao em todos os campos, entao o que basicamente 
pode ser inadequado ou negative nao e a tecnica em si, 
que, por natureza, e amoral, mas 0 utilizador e que pode 
usa-la com ou sem uma fundamentar,;ao teleologica 
moralmente correcta, isto e, sem uma perspectiva deon
tologica respeitadora dos valores morais, de uma etica 
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existencial, que de a toda a Humanidade a dignidade e o 
resguardo absolutos. 

Na ordem da estrutura politica interna dos Estados e 
na das relat;:oes entre s i, isto s6 se podeni atingir atraves 
do Direito, como plano axiol6gico de valores inquestiomi
veis porque a norma ou le i, tambem deve caracterizar e 
designar os desvios de la como except;:oes nos casos em 
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que isso nao fira a dignidade e o resguardo absolutos dos 
valores fundamentai s da Humanidade, que resultaram de 
sucessivas conquistas civilizacionais e, consequente
mente, devem ser consciente e em absoluto respeitados. 

Janeiro de 2000 




