
maci®nai
SAO PAULO  0 debate descontraido de ciencia  brasileira
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rando  as  atividades  do  primeiro  dia,
foi  transferida  para  o  grande  audit6-
rio.  Urn ptibljco numeroso ouviu  Gol-
denberg falar sobre o Acordo Nuclear

Na in.8a qu® pr®Ofdlu i ab®rtura dce trabalho®, ®ntr® os cl®ntletae, dues pr®sen€as ®xpres8lvas: Montoro a Arns.

H01 com a sensacao de quem ar-
ranca a vit6ria no tiltimo minu-
to de jogo - e os demorados

aplausos  de  quatro  nil  espectadores
confirmavam essa impressao - que o
fisico  `Oscar   Sala,   o   farmac6logo
M'aun'cio   da   Rocha   e   Silva   e   o
cardeal-arcebispo de Sao Paulo,  Don
Paulo   Evaristo    Ams, I  subiram   ao
palco do anfiteatro da  Pontifecia  Uni-
versidade  Cat6ljca  de  Sao  Paulo  no
riltimo  dia  6  de juIAo.  Eles  abriam  a
29.a   Reuniao   Anual   da   Sociedade
Brasileira  para  o  Progresso  da  Cien-
cia, depois de haverem superado uma
s6rie de obstaculos aparentemente in-
contomiveis.    "Sentimo-mos   recom-
pensados  por  essa  manifestacao   de
apoio  e  respeito.   Aos  descrentes,  a
resposta  sera a quaHdade,  a 6tica e a
liberdade   que   predominario   neste
congresso",  comentou,  emocionado,
o habitualmente tranqtiilo Oscar Sala,
presidente da SBPC, enquanto Rocha
e   Silva,   presidente   de   honra,   afir-
mava:  "Esperavamos  realizar  a  reu-
riao  em   Fortaleza,   urn  palco  mats
calmo,   onde   poderfamos   meditar
sobre os  vinte e  oito  anos  da  SBPC.
Quis o destino,  por6m, que a reuniao
se  transferisse  para  Sao  Paulo,  urn
cenario  mais adtado." E  Ams, grao-
chanceler  da  PUC-SP,  fez  votos  no
sentido  de  que  os  cientistas  tivessem
liberdade  para pubticar tudo que  ela-
borassem  e  que  soubessem  captar  o
espirito  profundo  do  povo,   a  quem
deveriam, de resto, dedicar seus estu-
dos e pesquisas.

Ae  roetrty6®s.  0  clima  de  inquie-
tapao que marcou a abertura dos tra-
balhos   acabaria   vigorando   mos   dias
seguintes  pela  mesma  razao:  a  len-
bran§a  ainda  quente  das  dificuldades
encontradas  para  a  concretizapao  do
encontro.  A comecar pela retirada do
apoio  oficial  as  v6speras  da  reuniao,
surpreendendo  a  diretoria  da  socie-
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adiamento  da reuniao para  setembro.

com o que a  SBPC  nao poderia con-
cordar,  porque  a eficiencia do  simp6-
sio  dependia  em  grande  parte  do  re-
cesso escolar de julho.  .`Como o  Mi-
nist€rio  da  Educacao  si  manteve  in-
flexivel,   preferimos   cancelar  o   pro-
jeto",   explicou  Sala.   No  momento,
por6m,  em  que  ele  anunciava  prbli-
camente essa decisao, come§ou a brcr
tar  de  diversas  areas  urn  irresistivel
movimento de  soljdariedade  a  SBPC.
0 conselho de entidade, surpreendido
pelo volume do apoio, reviu  sua deci-
sao  e  aceitou  o  desafio  das  circuns-
tancias.   A  reuniao   se  realizaria  em
Sao  Paulo,  nun camp~£ universitario
consegtlido  rapidamente  e  com  o  di-
nheiro  coletado  em  campanhas popu-
tares, lejldes e promapdes artisticas e

culturais.  Animada  por- essa  perspec-
tiva  e  com  o  respaldo  da  opiniao  pd-
blica,   a   SBPC   sobreviveria,   enfim,
aos  tiltimos contratempos  - como  a
recusa  da  cessho  do campws  da  Uni-
versidade de  Sao  Paulo,  as  restric6es
a  urn  espeticulo  beneficente  de  mri~
sica popular brasileira e a ausencia de
tecnicos do aparelho estatal ~ e insta-
Iaria a reuniao na data prevista. Todos
os assuntos foram mantidos (cerca de
dois  mil  e  setecentos  trabalhos,   en-
volvendo quarenta e seis areas de co-
nhecimento),   embora   uns   e   outros
acabassem revestindo-se de importan-
cia  major  diante  das  pr6prias  condi-
c6es em que se realizava o congresso.
Assim,  a  esperada  conferencia  do  fi-
sico Jos6  Goldenberg, da USP, encer-

Mllllar.a d® p.eeoas prestlglaram ae se8e6®e da SBPC na PuC d® S€o Peulo.
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Gas  se  sucederam.  sob a effgie de  Ga-
li]eu   Galilei,  escolhida  como  sfmbolo
do  congresso.   Analisando  o   Acordo
Nuclear  com  a  Alemanha  Ocidental.
o  fisico  Goldenberg  lamentou.  a  falta
de  consultas  a  comunidade  cientffiGa
nacional,  enqlianto  em  diversas  salas
e  horarios  se  criticava  a  poli'tica  eco-
n6mica  de  Brasi'Iia,  as  prioridades  es-
tabelecidas  no  campo  educaci6nal,  a
falta  de  planejamento  urbano  e  as  fa-
lhas   no   setor   da   sadde   priblica.   E
mesmo   nas   sucintas   exposi€6es   de
trabalhos  menores,  com  dura€ao  ma-
xima   de   quinze   minutos,   ouviam-se
protestos sobre a carencia de recursos
para   as   pesquisas.    Essa   djsposi€ao

CPIME

para  a  crl'tica,   beirando  o  desabafo,
explica  igualmente  o  destaque  alcan-
cado   pelos  temas   politicos  e   sociais
que,   embora  rfepresentassem   impres-
sionante    minoria    de    trabalhos    (79
contra o total de 2.700).  polarizaram a
atencao  dos  congressistas  e  fornece-
ram   as   manchetes   dos  jornais.   Por
mais   de   lima   vez,   dada   a   macica
afluencia de ptiblico, as palestras polf-
ticas  foram  transferidas  para  o  anfi-
teatro.  Se ja  havia  uma  tendencia  de
intensificacao   do   debate   politico   na
SBPC  desta  vez  ela  transbordou  Sem
constrangimentos  no c#mpws  superlo-
tado    da    PUC-SP.    (Luls    Maciel
Filho/Sao Paulo)

A tranquila volta de Bob

DIPLOMACIA

0 dialogo Brasilluruguai
visita   do   Presidente   Apan'cio
M6ndez,  do  Uruguai,  a  Brasi-

semana  passada,  reves-
tiu-se  de  particular  importancia,  nao
se  limitando  aos  aspectos  formais  da
simples  assinatiira  de  L]m  tratado  de
cooperacao  para  o  desenvolvimento
da  regiao  da  lagoa  Mirim  e  de  uma
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mandatario  uruguaio  e  sua  comitiva,
formada por tres ministros, o chefe da
Casa  Militar e  outros  funcionarios  da
Presidencia,  permaneceram em Brasi-
lia,  houve  duas  recepe6es  oficiais  e
duas  entrevistas  reservadas  reunindo

§|   M6ndez  e  o  General  Ernesto  Geisel.

Mack®nz]e (s®m pal®t6) r®c®b®u vfrias vl8Jtas anl®s de r®9r®8car a ®®u pete.

ill
UEM  visse  o  primeiro-secreta-
rio  da  Embaixada  do  Haiti  no
Brasil,  Louis-Robert   Macken-

zie,   26  anos,   embarcar  domingo   dl-
timo no  Rio de Janeiro, com destino a
Porto Principe, nao poderia supor qiie
aquele  homem  sorridente  e  elegante-
mente vestido, que elogiava as mulhe-
res  a  sua  passagem,  retornava  a  seu
pai's   para   responder  a   urn   processo
in6dito   na   hist6ria   da   representa€ao
diplomatica estrangeira acreditada em
Brasilia,  sob  a  acusacho  de  ter  man-
dado matar o embaixador haitiano  De-
Iorme  Mehu, crime verificado no dia 3
dejulho em Salvador.  Mackenzie. que
estava  virtualmente  detido  em  sua  re-
sidencia de  Brasilia desde  que  se avo-
lumaram   os   indicios   quanto   a   sua
participacao  no  crime,  nao  aceita  os
resultados  a  que  vai  chegando  o  in-
qu6rito  policial  instaurado  na  capital
baiana.    Foi   o   que   ele   disse   a   im-
prensa.  moment`os  antes  de  entrar no
aviao,  no  Aeroporto  lntemacional  do
Galeao,  com  urn  sorriso  interpretado
por  alguns  como   uma  seguranca  de
impunidade:    "Acreditem    na   minha
inocencia.   Nao   sou   o   culpado."   A
consulesa do  Haiti  no  Rio de Janeiro,
Jeanne  D.Arc  Sampaio,  parecia  mais
agitada do que  Mackenzie:  "As inves-
tigae6es devem  prosseguir,  pois nao 6
possfvel   a   imprensa   continuar   acu-

sando    indiretamente    o    Presidente
Jean-Claude  Duvalier de ter mandado
o Secretario Mackenzie matar o nosso
embaixador."   Duva]ier  -que  tan-
b6m  6  conhecido  no  noticiario  inter-
nacional pelo curioso apelido de  Baby
Doc, assim como seu pal era chamado
Papa   Doc   -  manteve-se,  alias,   in-
formado  dos   acontecimentos   ocorri-
dos no Brasil.  Numa carta ao chefe do
governo  haitiano,  com c6pia para  sua
mulher,   Mackenzie,  que  se  assinava
Bob,   relatou-lhe  "a  morte  tragica  do
Embaixador  Mehu  durante  urn tt7€ck-
e#d  em  Salvador",  ao  mesmo  tempo
em que entregava maiores detalhes da
trag6dia:  Mehu  manteria  contatos  es-
treitos   co.in   uma  jovem   baiana   (ate
aqui  nao  identificada)  e  era  urn  fre-
qtientador   assiduo   dos   terreiros   de.
candombl6.    0    primeiro-secretario,
que costumava desfilar em Brasilia em
luxuosos   carros   importados,   reafir-
mou,  entre  outras coisas,  em  suas  ril-
timas  horas  no  Brasil,  que  nfro  tinha
dinheiro  para  pagar  pistoleiros.  Estes
o  acusavam  de  lhes  ter  prometido  5,0
nil  cruzeiros  pela  liquidacao  do  Em-
baixador  Mehu  -  quantia  que  Mac-
kenzie  negava  possuir,  embora  fosse
conhecido  na  capital  federal  por  suas
prodigalidades  `ao   longo   de   uma   in-
tensa  vida  mundana.  (Marlene  Anna
Galeazzi/Brasflia)

A  tradicional troca de presentes tam-
b6m  foi  efetuada:   Geisel  entregou  a
Mendez, numa moldura de prata, uma
fotografia   autografada,   assim   como
uma caixa para guardar charutos,  en-
quanto seu colega uruguaio retribufa a
gentileza com urn conjunto de estribos
e bainhas de prata e condecorac6es de
alto nivel.  0 aspecto mais importante
da  visita  esta,  por6m,  na  declarapao
conjunta,  atraves  da  qual  o  Uruguai
parece   aderir   a   tese   do   ltamarati
quanto   ao   "princfpio   da   soberania
permanente  e  inalienivel  dos  estados
sobre  seus  recursos  naturais  e  o  di-
reito de  dispor  hivre  e  soberanamente
dos  mesmos".   Esse   documento  era
confrontado  com  outro  assinado,  nas
riltimas semanas de junho, em  Monte-
vid6u. pelo mesmo Mendez e o Gene-
ral Jorge  Rafael  Videla,  chefe  do go-
vemo   argentino,   onde   prevalece   a
opiniao   de   Buenos   Aires   sobre   o"aproveitamento  6timo  dos  recursos
naturais   compartimados.'..   Isso   nao
impediu,   entretanto,   que   ao   deixar

Brasllia,  no  dia  9  de  julho,   M6ndez
levasse  para   Montevid6u  urn  finan-
ciamento para a construcao da  Hidre-
16trica   de   Palmar,   no  valor  de   142
milhdes de d6lares.

Bras[LArg®ntlna. No momento em
que  M6ndez  encerrava  sua  visita  a
Brasilia,  os jomais  de  Buenos  Aires
estampavam   com   destaque   declara-
§6es  do jurista  e  ex-diplomata  Hugo
Gobbi.    Em   sua   entrevista,    Gobbi
propunha  que  seu  pals denunciasse  o
Tratado  da   Bacia   do   Prata   porque"lamentavelmente  a  bacia   se  trans-
formou  numa entidade que  serve  aos
interesses  do  Brasil  e  a  algumas  de-
cisdes   integracionistas   do   Paraguai,
Bolivia  e   Uruguai,  mas  que  contra-
riam os interesses argentinos".  No ca-
lendirio  dos futuros  lances  em  tomo
da  bacia  do  Prata,  figura  a  provavel
mudanca do .Paraguai para as caracte-
n'sticas t6cnicas do sistema energ6tico
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Brasil  e  Bolivia.  Resta  esperar  a  re-
a§ao oficial  de  Buenos  Aires,  que  se
ten  notabilizado  pela  moderacao  e
tentativas   de   dialogo   com   Brasilia.
Essa   perspectiva   de   entendimento,
aprofundada mos riltimos meses, 6 que
reduziu o impacto de incidentes acor-
ridos  a  semana  passada  a  partir  de
uma   curiosa  guerra  dos  caminhdes.
Enquanto  Geisel e M6ndez conversa-
vam  em  Brasffia,  os  funcionirios  do
Itamarati  eram  chamados  a  examinar
o  novo  caso,  mas  mantinham  geral-
mente   urn   otimismo   derivado,   em
grande  parte.  dos  aspectos  positivos
do  recente  dialogo  com  Montevideu,
(Marlene Anna Gal®azzl/Brasflla)

M.nd.z ® Gel.®l flrmaram d®clara€6ee e troc®ram pr..®nt.a ®m Bra.flla.
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