
Triennium Bioclimaticum Tropicale 

O aumento atual da população do nmn
do, que de acôrdo com a expectativa será 
ainda maior no futmo, impôs o devet de nos 
preocuparmos com o pwvimento dos meios 
para a sua subsistência Junte-se a isto a 
tendência gewl, cada vez mais acentuada, 
pma o melh01amento 'dêstes meios de subsis
tência A solução do problema depende ex
clusivamente do aproveitamento de tôdas as 
possibilidades oferecidas pela teua, as quais 
são, evidentemente, limitadas em seu con
junto As paltes densamente povoadas dos 
continentes devem ser desde já considetadas 
insuficientes pma tais propósitos, mesmo que 
o progtesso técnico ainda lhes pennita aten
dm por algum tempo as necessidades cres
centes. 

É inevitàvelmente necessálio, p01tanto, 
flue smjam pwvidências e para a tealização 
destas sàmente podemos contar com as pm
tes atualmente menos populosas do globo 
Das regiões polmes, só uma faixa esheita ao 
tedor da calota setenhional enhmia futura
mente em cogitações pata colonização adicio
nal, produção de mantimentos e apwveita
mento de matélias-plimas Restm11, portanto, 
as zonas quentes (tropicais e subtlapicais), as 
quais, pot divetsas razões geofísicas e bioló
gicas, têm sido até agota muito fracamente 
povoadas e só testiitamente aproveitadas pata 
a pwdução de vitualhas e matérias-piimas 
Nessas regiões o clima e o solo mosham-se 
desfavoráveis, em vastíssimas extensões, à 
civilização modetna Apesm disto, não testa 
o uh a altemativa 

A primeüa condição pata essa tentativa 
é um conhecimento muito mais exato do 
mundo inorgânico e 01gânico dos ttópicos e 
subtrópicos, em suas telações mútuas, do que 
aquêle qué possuímos atualmente De fato, 
até agora só dispomos substancialmente de 
conhecimentos isolados sôbre o efeito dileto 
e indireto daqueles climas nos ptocessos vi
tais das plantas e animais e do homem 
Também os nossos conhecimentos sôbte as 
peculiaiidades globais e tegionais do am
biente geofísico (clima e solo) são de certo 
modo insuficientes, e muito mais precáiios 
em compatação com as zonas tempetadas. 

São necessálias investigações compata
das e sistemáticas em equipe, das quais deve
vemos esperar os melhores tesultados, como 
aconteceu há algum tempo em telação a 
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uh1a tmefa análoga, no "segundo ano polar" 
dos mete01ologistas ( 1932-33) . Tendo em 
vista, porém, a grande multiplicidade dos 
pwblemas, não podemos esperat semelhante 
êxito nas zonas quentes da terra, no do
mínio da bioclimática, dent10 do prazo de 
apenas um ano , Os fenômenos biológicos, e 
seus enhelaçamentos com os fatôres geofi
sicos, exigem de modo absoluto um pe!Íodo 
de investigações mais ptolongado Sàmente 
um "Triennium Bioclimaticum Twpicale" 
( TBT) podelia ofetecer possibilidades de 
êxito 

Pata isto, cettamente, gtandes dificul
dades tetão de ser vencidas quanto aos as
pectos econômicos e de 01ganização Consi
derando, porém, as conseqüências científicas 
e ptáticas que daí sem dúvida tesultarão, 
não devemos desanimar petante tais dificul
dades, e muito menos diante de obstáculos 
teais que possam sobtevü 

A idéia do TBT foi aptesentada pela 
plimeüa vez em 1939, na discussão de uma 
palesha do autot sôbre a significação biocli
nlática das medidas de tadiações na União 
Sul-Afticana petante a Univetsidade de Pre
tOlia, pela Dta GERTRUD RIEMERSCHMID 
Discípula de DoRNO (Da vos) e de LINKE 
(Frankfmt S o Meno), colaboradora duran
te muitos anos do Instituto Fisioterapêutico 
da Univetsidade de Jena, ela realizara pes
quisas bioclimáticas nas Ilhas Canárias, no 
Brasil, no Alto-Egito, no Quênia e em Tan
ganica, continuando-as na União Sul-Afti
cana a serviço do govêmo tespectivo. Fale
ceu na Aftica em 1946, em conseqüência de 
uma doença hepática hopical O plano do 
TBT devia, lealmente, levm por direito o 
seu nome Sàmente devido à genetalidade 
de tal empreendimento científico adotamos 
o nome neutro latino 

Em grande númeiO de países tropicais 
já existem institutos científicos dedicados à 
pesquisa dos fatôres natmais e à sua valo
lização Muitos dêles ofetecetam ao autor 
a sua hospitalidade, gtatamente teconhecida 
Atualmente essas instituições vêm desenvol-

N R - Título do original: "Triennium Biocli
m .. tticutn T1opicalc" Puhlicado nn Fmsclutn~en 
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vendo tJabalhos que sem dúvida muitas vê
zes se tevestem de altíssimo valm Êstes, 
pmém, como é óbvio, são olientados segun
do os inte1 êsses dos países 1 espectivos e de 
sua economia nacional, ou segundo os inte
rêsses da chamada "mãe-pátlia" Enhetan
to o aumento da população mundial e de 
suas crescentes necessidades exige, além 
disso, habalhos de pesquisa abwngendo tô
das as zonas hopicais e subtropicais, tefeten
tes a determinados problemas impm tantes e 
inevitáveis futmamente pa1a todos Não é 
suficiente h abalhat em um setm de pes
quisa sugelido po1 mgentes necessidades lo
cais. É necessátio mientar os temas de ha
balho pata uma detenninada dileção, em se
guida possivelmente pma ouhas mais, e pw
mover a possibilidade de compmação da 
qual tesultará a certeza dos 1esultados 

Em suas linhas getais eleve o TBT se1 
pwposto ao mundo científico pma discus
são.0 

De início develiam tomm pm te nas pes
quisas, sob a dileção de um geógtafo inte
ressado, o mais possível em ptoblemas ge
tais e com mientação especialmente geomm
fológica, representantes elos seguintes ramos 
da ciência: 

1 ) Meteowlogistas (plincipalmente cli
matologistas, mas também micwclimatologis
tas e micrometemologistas); 

2 ) Geologistas com expeliência edafo
lógica; 

3 ) Botânicos; 

4 ) Zoologistas (pmticulmmente inte
tessados em ecologia); 

5 ) Fisiologistas (biologia humana e 
compmada); 

6 ) Médicos hopicalistas 

Em cada especialidade develiam se1 
constituídas tmmas de trabalho, que fica
liam situadas em tegiões apwpliadas das 
zonas quentes, com os necessátios requisitos 
científicos (pessoal auxilim, laboratólios, 
etc ), dmante o petíodo de hês anos Po
cleliam talvez ficar adidos a uma dessas 
tmmas um psicólogo, um sociólogo que tam
bém podetia com vantagem se1 etnógrafo, e 
um técnico em economia política (ecologia 
humana) 

'(!: Submetendo a discussão o plano nqni apre
sentado pelo l)Tof GnonEn, os editôres ao n1es

mo tempo solicitmn aos interessados, reptesentan
tes das ciências naturais, agronôrnicas e 1nédicas, 
que apresentmn a respeito os seus pontos de vista 
científicos e práticos e propostas especiais 

A cada colabm adot se liam confiadas, 
denho de um plano comum à tegião escolhi
ela pata as obsetvações e seus arredotes (e 
também às tegiões vizinhas), detenninadas 
tm e f as de sua especialidade: 

P1imeito: Um inventátio dos assuntos, 
fenômenos e processos telativos à sua espe
cialidade, e o seu estudo ahavés dos três 
anos de obse1 vação. Aplicai-se-ia aqui a co
leção de todos os dados refmentes aos fenô
menos fotmais ( valmes médicos e limites), 
nos domínios tanto físicos quanto biológicos. 
Neste pmticulm podet-se-ia seguü de mo
do getal, plimehamente nos seus aspec
tos desclitivo e quantitativo, as 1elações en
he os fatô1es geofísicos e os fenômenos e 
pwcessos biológicos em vegetais, animais e 
no homem, na tegião tespectiva Êstes tra
balhos amplimiam de modo mgentemente 
desejável os nossos conhecimentos sôbte os 
fatos bioclimáticos, e também sôbte muitos 
ouhos ptocessos que ptecisam se1 compte
endidos cientificamente 

Segundo: A cada colabmadot selia dis
tlibuída uma tarefa científica 7n incipal, en
quadtada no plano gewl e na mganização 
científica elo mesmo Essa tmefa, escolhida 
de acôtdo com as condições peculiares à es
tação tespectiva e com a expeliência indivi
dual do colaborador, seda executada parale
lamente nas diversas estações Estas tmefas 
plincipais, tanto elas tmmas quanto elos seus 
membws individualmente, deve1iam consis
tir plincipalmente na pesquisa dos efeitos do 
clima local e geral da teua e do ar sôb1e o 
mundo vivo Tais pesquisas vismiam, p ex , 
da pmte do geólogos c edafólogos, às mo
dificações das camadas supetimes do solo, 
importantes pma as plantas, os animais e o 
homem, ptocluzidas pelo clima especial; da 
pm te dos botânicos, as peculialidades e adap
tações, dependentes do clima, nas fonnas e 
nos pwcessos vitais da vegetação, nas suas 
telações, no seu apmelhamento ptotetor de 
defensiva, ptincipalmente àquelas que pode
tão vil a sc1 importantes pma a civilização 
humana O mesmo selia aplicável aos zoó
logos, fisiólogos e médicos hopicalistas To
dos o~ temas tefmü-se-iam, segundo ptévios 
entendimentos, aos pwblemas metodologi
camente independentes, potém 1elacionados 
entre si, de cuja solução depende a amplia
ção das bases geogtáficas da civilização Im
mana O têuno "geogtafia deve ser aqui 
compteendido no seu sentido mais amplo 

Tetceito: Recomendm-se-ia aos colabo
radotes individualmente a escolha de um 
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tema especial resultante de suas próprias 
observações na região, o qual também faria 
parte do conjunto de trabalhos a serem obli
gatoriamente executados. 

Inicialmente bastada um pequeno nú
mero de tais estações TBT; cêrca de oito, lo
calizadas respectivamente na flmesta pluvial 
tropical, na estepe e no deserto tropicais e 
subtropicais, na savana tropical, em 1egião 
costeira e em 1egião montanhosa É possível, 
porém, que em vista de um emp1eendimento 
conjunto de todos os países palticipantes, 
muitos dêstes revelassem o desejo de ver 
atuar, nas dive1sas regiões oitadas, maim 
númew de estações distribuídas por tôda a 
faixa quente da teua. Não havelia wzão 
para contrariar tais desejos, que conduzi
liam somente ao apwfundamento e à am
pliação dos nossos conhecimentos 

Na organização do TBT deve ser asse
gmada a maior libmdade possível É abso
lutamente necessário que as estações indi
viduais sejam independentes na marcha de 
seus trabalhos e possam funcionar objetiva
mente; por isso elas podeüam ficar em li
gação, mas sem inte1dependência, com ins
tituições científicas (institutos, museus, aca
demias) eventualmente existentes nos divel
sos países. 

Sem dúvida os institutos de pesquisa 
acima refelidos, já existentes nos países 
quentes, sem prejuízo de suas 1elações na
cionais e de modo adequado aos interêsses 
de seu pessoal e aos problemas de que se 
ocupam, poderiam conttibuir no domínio das 
investigações das estações TBT. 

Pensamos que à UNESCO, p ex , po
delia cabe1 o papel de ó1gão cenhal dos 
trabalhos do TBT entre todos os povos per
tencentes às Nações Unidas. Mas nenhuma 
nação (sem 1eshições devidas à forma de 
govêmo, raça ou côr) deve ser excluída da 
colaboração no TBT; tampouco aquelas que 
não pertencem p1opliamente às pattes quen
tes da terra. 

Estamos infounados de que, do ponto 
de vista geofísico-metemológico, está sendo 
planejado um "Ano Geofísico lntemacional" 
(1957 -58), semelhante aos antigos "Anos Po
lares", no qual são também previstas obser
vações nos trópicos Selia muito desejável 
um entrosamento de ambos os planos, do 
que decorreriam efeitos proveitosos A im
pmtância geral do TBT e dos pwblemas 
que lhe servem de fundamento pode se1 
compreendida ahavés de planos de trabalho 
desenvolvidos sôbre bases semelhantes Refe-
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limo-nos aos planos, se bem que de âmbito 
regional, de exploração científico-natural da 
bacia amazônica/ da ewsão do solo em di
v_eisas grandes zonas áridas," etc 

Um trabalho conjunto das nações nos 
moldes pwpostos poderá contribuir - provà
velmente até de fonna decisiva - para su
pelar por longo tempo as dificuldades acima 
enume1adas, que ameaçam a humanidade 

No presente artigo fazemos apenas uma 
exposição inicial das bases dêste plano e o 
submetemos à crítica Esforça1-nos-emos por 
ofe1ecer ao público cientista, em forma de 
proposta, numa exposição mais pormenmiza
da, a 1ep1esentação prática das tarefas, tanto 
globais quanto isoladas, a serem realizadas 
neste empreendimento pelos grupos de tra
balho e pelos colabmadores das secções par
ticulaies Antes de tudo ttata-se de dar a 
conhecei aos especialistas a idéia do TBT e 
de apresentá-la para exame Só depois seria 
conveniente incluir chculos mais amplos. 

Permanecendo como principal objeto de 
consideração o aspecto positivo das pesquisas 
planejadas no sentido da ampliação das 
á1eas utilizáveis para alimentação e a civili
zação da população da terra, e até hoje ain
da não colonizadas, ao lado dêle devem se1 
também considerados aspectos de certo 
modo negativos Na penetração técnica de 
1egiões anteriormente não desenvolvidas fo
ram cometidos muitos erros graves, como p. 
ex. no domínio da economia da água, das 
monocultmas, das densas aglomerações hu
manas ( Verstiidterung) . Todos êles devem 
ser examinados, sob muitos aspectos, em re
lação às zonas quentes, antes de serem ini
ciados novos pwjetos 

Condição essencial para isso é o estudo 
p1évio do equilíbrio biológico sob o contrôle 
dos fatôres climáticos - inclusive microcli
máticos - e da influência de medidas de 
ordem técnica sôbre êsse equilíbrio. Serão 
assim evitados euos ineparáveis ou, pelo 
menos, de Ieparação dispendiosa 

1 Ver HARALD Swu, Betrachtungen über den 
Begriff der "Fruchtbarkeit" eines Gebietes anhand 
der Verhaltnisse in Bõden und Gewassern Amazo
niens, Forsch und Fortschr 28 1954, pp 65-72 

2 Ver, p. e i J H ScuuLTZE, Neuere theo
retische und praktische Ergebnisse der Bodenero
sions-Forschung in Deutschland Forsch. und 
Fortschr 27, 1953, pp 12-18 
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