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EDITORIAL

O papel do ensino e da ciência na nossa sociedade é inegável. Mesmo quando olhamos sociedades
antigas, o conhecimento em áreas como matemática, astronomia, medicina, engenharia, filosofia, entre outras
cátedras fizeram civilizações primitivas se destacar em relação a outras ditas “bárbaras” simplesmente por não
serem detentoras desses diferenciais. Entretanto, o conhecimento não é constante numa sociedade. Sua
manutenção é custosa e sua deterioração fácil. Isso é atestado com eventos históricos como a destruição da
biblioteca de Alexandria, dita uma dos maiores centros de produção do conhecimento na Antiguidade,
do século III a.C. na cidade de Alexandria, no Reino Ptolemaico do Antigo Egito. Destruída. De forma análoga os
milhares de documentos queimados pela invasão dos espanhóis no Império Maia, na Mesoamérica pré-
colombiana, que teve sua arte, arquitetura, matemática, calendário e sistema astronômico praticamente
apagados dos registros históricos de forma intencional pelos invasores ditos colonizadores. Destruídos. No
nosso próprio exemplo, tivemos diversos povos colonizadores dizimando registros culturais dos moradores
nativos das terras das índias ocidentais. Línguas perdidas, arte, religiões, cultura. Destruídas. As guerras, nem
se fala, o quanto perdemos. Desde os saques dos invasores como ingleses, franceses, alemães a outras culturas
derrotadas, quanto na destruição em si de documentos, registros históricos, cultura e conhecimento
armazenado por milênios em museus, universidades, centros de pesquisa por bombardeios, queimados
deliberadamente, pilhados. Destruídos, enfim. O conhecimento demora séculos para ser construído, mas
segundos para tornar-se pó. É o que percebemos, em menor escala, em nossa situação atual. Perdas,
estagnação e a inércia do retorno. Um certo renascimento lento à luz de novas tentativas de reverter as perdas
de um período tão curto e difícil, mas que teve impacto tão incisivo. Em vez de alimentar, matar de fome; de
incentivar, criticar. Por em dúvida o papel da ciência e sua contribuição à sociedade é uma visão
aterradoramente medieval. Na contramão, a ciência mostra seu poder, fornecendo em tempo a sociedade
respostas as suas questões mais urgentes quando necessário. Vimos isso em tantos momentos da história e
mais recentemente na pandemia do Covid-19, apesar de ainda estamos na luta de entender seus
desdobramentos e consequências neste século. Manter a ciência por si só já exige uma energia de milhões de
pesquisadores, estudantes, professores, técnicos, cientistas e centenas de profissionais de áreas colaboradoras
diuturnamente. Silenciosos, pacientes e obstinado este exército segue. Não precisamos só manter, mas
incentivar estas pessoas dando visibilidade as suas pesquisas, publicações, tornando-as mais próximas da
sociedade. Dando acessibilidade a novos pesquisadores, novos bolsistas, novos programas inclusivos e de
amplo impacto para os que mais estão ávidos do conhecimento, muitas vezes historicamente negado. Recursos
financeiros para pesquisa de base e avançada, para mantermos e criarmos mais laboratórios de excelência de
forma que essas produções tenham impacto mais objetivo também na sociedade e não sejam apenas
publicações em periódicos. Os desafios desse novo momento atual em termos das mudanças climáticas,
notáveis e cada vez mais impactantes, deverão nos impor novos desafios científicos, técnicos, de engenharia,
de gestão, sociais, econômicos e políticos. A luta é de todos portanto, pois a causa é pela manutenção de nosso
planeta-lar e da própria existência humana.
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