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como nao se perguntar qual e a idade e qual e 0 nivel de cultura dos 
contestatarios? Quem guardou a lembran<ra da epidemia de gripe 
espanhola em 1918-1919, e das centenas de cadaveres inumados 
sem caixao num tal departamento do sul da Fran<ra, que leu que essa 
epidemia fez 20 milh6es de mortos no mundo, pode dificilmentc 
admitir que o isolamento do virus A por Wilson Smith (1933) e do 
virus B por Thomas Francis (1940) contribuiu, pelas tecnicas de pre
venc;:ao tornadas possiveis, com a expropria<rao da saude individual. 

* * * 

Esperamos, na falta de convencimento sabre o rigor de nos
sa analise, ter demonstrado nossa preocupa<rao em nao depreciar 
0 valor da racionalidade medica, tentando situar seu ponto de 
conversao que nao e um ponto de recuo. Esperamos tambem nao 
ter atentado contra a gloria de um mestre da fisiologia, hesitando 
em admitir, depois dele e com ele, que sua ideia da racionalidad c 
medica era o modelo da racionalidade. De 1878 a 1978, a racio
nalidade medica se manifestou pela invenc;:ao de novas modelos. 
0 teto do anfiteatro do College de France, onde Claude Bernard 
clava suas aulas, evocava Hipocrates e Aristoteles. Um dia do ano 
universitario 1859-1860, numa das conferencias que foram publi 
cadas em 1871, sob o titulo de Let;:ons de pathologie experimentalc, 
ele disse aos seus ouvintes: 

"Aqui mesmo, nas pinturas que ornam o forro desse anfitcat ro, 
voces veem Aristoteles e Hipocrates curvados, por assim dizcr. 
sob o peso dos anos e da ciencia. Se e urn emblema da Cienci;J 
que se quis representar, teria sido necessario tomar o contrap<· 
do que se fez, e, em vez de velhos, pintar crian<;as que estivessem 
apenas nos seus primeiros balbucios:'35 

Sem duvida, o discurso cientifico comec;:ou por balbucios de 
crian<ra, mas que adulto · aplicado em racionalizar esse discurso 
pode gabar-se de ter chegado ao estagio de articulac;:ao sintatic 1 
das frases? 

35 Op. cit. p. 437. 

3. 0 ESTATUTO EPISTEMOLOGICO 
DAMEDICINA1 

No prefacio as suas Observationes medicae (1666) , Sydenham 
escreveu: 

"Como nao e facil saber quem, em primeiro Iugar, inventou OS 

edificios e as roupas para se garantir contra os estragos do ar, as
sim tam bern niio se poderia mostrar os primeiros tra<;os da medi
cina: ainda mais que essa arte, assim que algumas outras, sempre 
esteve em uso, embora ela tenha sido mais ou menos cultivada 
conforme a diferen<;a dos tempos e dos paises:'2 

Ha poucas Historias da Medicina que nao come<ram por uma 
declarac;:ao desse genera, bastante frequentemente ilustrada por 
recaidas de literatura etnografica. A arte de contrariar a doenc;:a e a 
dor se ornamentou, e se ornamenta ainda, em diversas regi6es do 
globo, como prestigio da magia. Quale a historia da antiga medi
cina egipcia que poderia abster-se de evocar exorcismos, amuletos, 
cosmeticos etc. 

E a razao pela qual se interrogar sabre o estatuto epistemolo
gico da medicina e, antes de tudo, situar-se na area geografica de 
civiliza<rao e de cultura em que a palavra episteme, ou qualquer ou-

Conferencia internacional: Medicina e Epistemologia: saude, doen<;a 
e transforma<;iio do conhecimento (em Perusia, I tali a, 17-20 de abril de 
1985). Publicada em Histo ry and philosophy of life sciences, 10, sup. (1988). 

2 SYDENHAM, Th. Euvres de medecirze pratique. Tradu<;iio francesa de A. F. 
Jault, nova edi<;iio por J. B. Baumes, Montpellier, 1816. t. l, p. CXVIL 
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tro equivalente semantico, foi o veiculo de urn conceito que sc rvl' 
para formar urn julgamento de identifica<;:ao e, ao mesmo temp11, 
de valor. Inicialmente, essa area geografica e reconhecida por s itio ~ 
que tern como nome Cos,3 Cnido,4 Alexandria, Roma, e, ulterim 
mente, Salerno, Cordoba, Montpellier. 

Sem ceder a ilusao de retroatividade que consistiria em acn· 
ditar que nossa questao de hoje atravessou as idades sob a mes n1 01 
forma e pe[as mesmas razoes, e for<;:OSO convir que OS medicos gn· 
gos se preocuparam em justificar os pressupostos teoricos de su;1s 
praticas emprestando desta ou daquela filosofia da epoca sua leo 

ria do conhecime-nto. Nao se esperou, entao, o anode 1798 depoi .' 
de Cfisto, e o fil6sofo-medico Cabanis para se perguntar sobrl' , • 
grau de certeza da medicina. Estavamos interessados em dist i 11 
guir, entre OS mediCOS, empiricos, dogmaticos, metodicos, bc 111 
antes que Galeno se interessasse, mais especialmente em dois dv 
seus tratados, pela exposi<;:ao critica dos sistemas concorrentes cn1 
medicina. Trata-se: 1) Das seitas, aos estudantes; 2) Da melhor St'i 

ta, a Trasibulo .5 As duas seitas mais estaveis e mais conhecidas .\i ll •. 
segundo Galeno, os empiricos confiantes nos poderes da obs <.:r v;~ 

<;:ao e da memoria; os racionais ou dogmaticos confiantes no podn 
do "analogismo': aplicados na pesquisa das causas ocultas, o qul', ~ -~ 

distingue dos metodicos que, sem que por isso sejam empiricos, s,· 
satisfazem com as aparencias. Nao se poderia recusar a Galeno , • 
merito deter subordinado 0 valor das asser<;:oes de ordem mcdi ( ;l 
a normas de ordem 16gica. "Cada teorema em medicina, e em gcra l 
todo teorema, deve ser verdadeiro; em segundo Iugar, util ; enlin1 . 
em rela<;:ao com os principios estabelecidos, porque e confornJ<' 
essas tres condi<;:oes que se julga a legitimidade de urn teorema _ .. ,. 

3 N.T.: Cos era a cidade natal de Hip6crates. Trata-se de urn import a nil' " '" 
tro de estudos medicos, no seculo V a. C., cuja concepc;iio tc6rica dl' " '·' 
cscola era vitalista e totalista. 

4 N.T.: Cnido era famosa pelas correntes mecanicista e organist a. 
5 GALENO, Euvres. Traduc;iio francesa de Charles Daremberg. Pari~. 1 X'•<• 

tomo II , a) p. 376; b) p. 398. 
6 Ibidem, p. 398. 
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Lembremos simplesmente que Galeno, como mais tarde Averrois, 
esfor<;:ou-se para inserir o saber medico no Organon aristotelico. 

Esse quadro das diferentes legitima<;:oes do saber medico se 
conservou muito tempo entre os historiadores da medicina. E en
contrado, em particular, em Daniel Le Clerc, em sua Histoire de 
la Medecine (1696; 2. ed., 1729). 0 proprio Daremberg o explora 
amplamente, em uma obra cujo titulo inclui uma especie de alusao 
a uma reavalia<;:ao epistemologica de seu objeto, Histoire des scien
ces medicales (1870). Mas, em tudo isso, trata-se somente de urn 
modo tradicional de classifica<;:ao. 

Por outro !ado, ha um momenta em que o quadro em questao 
foi chamado a uma fun<;:ao heuristica. Uma inova<;:ao na cura ou na 
preven<;:ao de uma doen<;:a coloca, ao mesmo tempo, a inteligencia 
e a pratica do medico, uma questao de sua al<;:ada de efidcia. A 
inven<;:ao da inocula<;:ao vari6lica forneceu a Theophile de Bordeu 
a ocasiao de utilizar, remanejando-o, o quadro tradicional para 
confrontar as diferentes maneiras de justificar uma pratica revo
lucionaria. Em suas Recherches sur l'histoire de la medecine (1768) , 
Bordeu distingue oito classes de medicos. As tres primeiras sao: 
os empiristas que so seguem a experiencia; os dogmaticos e espe
cialmente os mecanicistas e os fisicos modernos; os observadores 
que tomam a natureza como guia. As classes seguintes nao tem 
aqui interesse para nos.7 No que diz respeito aos dogmaticos de 
sua epoca, convencidos de possuir os metodos de conhecimento 
verdadeiro das fun<;:oes da vida e das causas de suas desregula<;:oes, 
Bordeu escreve: "Urn medico dogmatico se encontra no mesmo 
caso que urn astronomo certo da verdade de seus calculos:' E mais 
adiante: "Urn exemplo tornado na ciencia das maquinas, das born
bas e das medidas, convem mais ao nosso tema do que o extraido 
da astronomia:' Entre esses medicos mecanicos, existe urn, pelo 
menos, que entra com certeza no quadro do nosso exame, em ra
zao de sua rete rencia explicita a uma logica entao julgada inova-

7 BORDEU. Obras completas. Paris, 1818. tomo II. Trata-se de medicos mili 
tares, te6logos, fi l6sofos, legisladores ou juristas. 
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dora, a do Novum organum (1620). Em sua Praxis medica (1696), 
Baglivi cita nomeadamente Bacon (Livro I, Cap. II, § II), utiliza o 
termo baconiano de idolo (jalsa medicorum idola, Cap. III, § I), e, 
enfim, declara (Cap. VI,§ V): 

"Tudo o que a filosofia natural, experimental, e a propria medicina 
descobriram neste seculo, e por analogismo e induc;:ao que elas () 
descobriram: nao por essa induc;:ao que condenamos nos exemplos 
anteriores, mas pela indw;:ao feita segundo a enumerac;:ao completa 
das partes, confirmada por longos e pacientes percursos de expe
riencias, e a partir do que axiomas gerais, conclufdos como a tota
lidade de todas as partes, confirmam perpetuamente a verdade da 
ciencia, nos dirigem para a pnitica por urn caminho seguro, e nos 
deixam seguros na instituic;:ao dos tratan1entos das doenc;:as:' 

0 recurso a Bordeu para levar a alusao a uma epistemologia 
medica de obediencia baconiana pode aparecer como urn artifkio. 
De fato, esse recurso pareceu justificar-se pelo fato de que seu qua 
dro dos tipos de valida<;:ao do julgamento medico ignora ou subes
tima o aparecimento recente, relativamente a valoriza<;:ao, de urn 
tipo inedito, antmcio de uma medicina matematica nao cartesia 
na. Em 1768, Bordeu podia ter tornado conhecimento da Disser
ta<;:ao de Daniel Bernoulli, publicada em 1760: Essai d'une nouvelle 
analyse de la mortalite causee par Ia petite verole et des avantages de 
!'inoculation pour Ia prevenir. 

Estamos aqui em presen<;:a dos primeiros sinais precursores 
de urn sismo epistemologico em medicina. Quando em 1798, Jen 
ner publica os resultados de suas experiencias de substitui<;:ao pela 
vacina<;:ao em vez da varioliza<;:ao, ele fortifica para certos medicos 
a exigencia e a esperan<;:a de urn modo de calculo da esperan<;:a e 
do risco que desvalorizaria, em materia de decisao terapeutica, a 
simples sagacidade do pratico experimentado. Em 1814, o Essai 
philosophique sur les probabilites de Laplace comenta os calculos de 
Duvillard sabre o crescimento de dura<;:ao media da vida devido 
a inocula<;:ao da vacina. A disserta<;:ao de Duvillard, em 1806, tem 
como titulo: Analyse et tableaux de ['influence de la petite verole sur 
Ia mortalite a chaque age et de celle qu'un preservatif tel que Ia vacci
ne peut avoir sur la population et Ia longevit{ Por outro !ado, Lap !a-
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ce posiciona a medicina na classe das "ciencias conjecturais'; onde o 
calculo das probabilidades fornece uma aprecia<;:ao das vantagens e 
inconvenientes dos metodos, por exemplo, quando se trata de reco
nhecer o melhor dos tratamentos em uso na cura de uma doen<;:a.8 

Num periodo de efervescencia ideologica, no sentido nativo 
da palavra "Ideologia'; enquanto Cabanis, filosofo e medico, exerce 
urn papel politico e pedagogico de instrutor formado pela L6gica 
de Condillac, Paris e o Iugar onde diferentes programas tendendo 
a elevar a medicina ao status de ciencia, por exemplo, a semelhan
<;:a da quimica lavoisieriana, confundem-se sob a denomina<;:ao de 
Analise. Nesse ponto, precisemos que, situando em Paris, onde a 
revolu<;:ao politica se sufoca, o Iugar onde uma revolu<;:ao medica 
se esbo<;:a, nao se esquece que Pinel instruiu-se nos trabalhos da 
Escola de Edimburgo, e que ele traduziu Cullen, que OS medicos 
militares franceses se instruiram na Italia com aplica<;:oes do brow
nismo, que Corvisart traduziu o tratado de Auenbrugger sobre a 
percussao (1808) que ele conheceu atraves de Stoll, da Escola de 
Viena, divida importante de que Paris se livrou quando Skoda im
portou para Viena o metodo de ausculta<;:ao de Laennec. Historia
dores tao dife rentes como Shryock e Ackerknecht concordam em 
fazer do periodo de 1800-1850 para urn, 1794-1848 para o outro, 
a epoca em que a medicina muda de pretensao, de objeto e de me
toda. Ora, curiosamente, esse mesmo intervalo de datas foi indi
cado, na mesma epoca, por urn autor inesperado na historia da 
medicina, o romancista Honore de Balzac. Em A casa Nuncingen 
(1838), urn personagem declara: "A medicina moderna, cujo mais 
bela titulo de gloria e de ter, de 1799 a 183 7' pass ado do estado 
conjectural ao estado de ciencia positiva, e isso pela influencia da 
grande Escola analista de Paris, demonstrou que, num certo peri
ado, o homem se renovou completamente:' 

Pouco importa aqui o que Balzac quis dizer por essas ultimas 
palavras. 0 importante a reter esta em duas datas, 1799 e 1837, e 
uma denomina<;:ao: ciencia positiva. 

8 LAPLACE, Essai philosophique sur les probabilites. 5. ed. Paris, 1825: apli
ca<;:ao do calculo das probabilidades a filosofia natural. 
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Se 1799 evoca o Golpe de Estado de 18 do brumario mais do 
que urn acontecimento medico, foi urn ano antes que Pinel publicou 
a Nosographie philosophique ou Ia methode de /'analyse appliquee a Ia 
medecine. Se, ao contrario, 1837 nao evoca acontecimento politico 
not6rio, e o ana em que sao publicados o terceiro volume das Le~ons 

sur les phenomenes physiques de Ia vie, por Magendie, e a quarta 
edi<;:ao do Traite d'auscultation mediate, de Laennec, aumentado por 
Andral. Enquanto isso, tomaram posi<;:ao, para a posteridade, Bi
chat, inventor da anatomia geral, Louis e as estima<;:6es numericas 
concernentes a tisica (1825), a tifoide (1829) e aos efeitos da sangria 
(1835), mas tambem Comte, fil6sofo que publicou em julho de 1830 
o primeiro volume do Curso de .filoso.fia positiva, e que fixou em sua 
acep<;:ao positivista o sentido da palavra "positive': 

Aqui vern colocar-se, enfim, nossa interroga<;:ao. Entre os 
mestres da Escola de Paris, qual fez mais para orientar a medicina 
na via em que ela podia pretender o estatuto epistemol6gico de 
ciencia positiva, em uma epoca em que fil6sofos e eruditos eram 
apaixonados por classifica<;:oes de ciencias, como o tinham sido 
anteriormente Bacon e os Enciclopedistas? Desde 1826, um dis 
dpulo siciliano de Laennec, Michele Fodera, se tinha perguntado 
isso num Discours sur Ia Biologie ou Science de Ia Vie. 9 

No meio do seculo XX, muitos medicos e epistem6logos te
riam ainda respondido a essa pergunta, nomeando Magendie, fi 
siologista farmacologista, descobridor de Claude Bernard, pioneiro 
da "medicina experimental", de que ele ate pensava ter inventado a 
denomina<;:ao, ignorando, sem duvida, que Malebranche, Mariette 
e Pinel o tinham usado antes dele, embora sem programa operan 
te. Mas, hoje, parece que se possa hesitar entre Laennec e Louis. 

Que seja primeiramente Laennec. Magendie zombou dele, 
apresentando-o como um simples anotador de sinais. Ora, a in 
ven<;:ao do estetosc6pio e a pratica da ausculta<;:ao mediata codifi 
cada pelo Tratado de 1819 provocaram o eclipse do sintoma pelo 

9 Sobre FODERA, cf. HUARD, P.; GRMEK, M.D. Os alunos estrangeiros de 
Laennec. Revis fa de histbria das ciencias, XXVI , p. 316-317, 1973. 
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sinal. 0 sintoma e apresentado, oferecido, pelo doente. 0 sinal e 
procurado e obtido por artificio medico. A partir de entao, o do
ente, como portador e frequentemente comentador de sin to mas, e 
colocado entre parenteses. Acontece que o sinal revela o mal an
tes que urn sintoma leve a suspeita-lo. Laennec (§ 86) da como 
exemplo a pectoriloquia como sinal de uma tisica pulmonar pro
visoriamente sem sintomas. 10 Aqui come<;:a uma medicina nao pia
tonica. A realidade sabre a qual o medico exerce seu julgamento 
e reduzida ao conjunto de sinais que ele faz aparecer. 11 Aqui come
<;:a o artificialismo na detec<;:ao das altera<;:oes, dos acidentes, das 
anomalias, que vai enriquecer-se progressivamente com todos os 
estratagemas tecnicos dos aparelhos de exame e de medida, assim 
como das sutilezas na elabora<;:ao dos protocolos de testes. Desde 
o velho estetosc6pio ate o jovem aparelho com ressonancia mag
netica nuclear, passando pela radiografia , pela escanografia, pela 
ecografia, a cientificidade do ato medico manifesta-se na substitui
<;:ao simb61ica do gabinete de consulta pelo laborat6rio de exames. 
Paralelamente, a escala do plano de representa<;:ao dos fen6menos 
patol6gicos se transforma, do 6rgao a celula, da celula a molecula. 

Mas a tarefa do medico consiste em interpretar a informa
<;:ao obtida pelo emprego combinado de diferentes reveladores. Ao 
mesmo tempo em que soube colocar o doente entre parenteses, a 
medicina tern por finalidade a luta contra a doen<;:a. Nada de me
dicina sem diagn6stico, sem progn6stico, sem tratamento. 0 estu
do 16gico-espistemol6gico da constru<;:ao e da prova das hip6teses 
encontra aqui um de seus objetos. Eis que estamos na alvorada da 
matematica medica. Os medicos come<;:am a tamar consciencia de 
uma obriga<;:ao de ordem epistemol6gica ja reconhecida em cos
mologia e em fisica: nao ha previsao seria possivel sem tratamento 
quantitativa dos dados iniciais. Mas de que tipo a medida pode 
estar na medicina? Pode-se medir as varia<;:oes no exercicio de 

10 LAENNEC. De /'auscultation mediate. Paris, 1819. p. 57. 
11 Fran<;ois Dagognet sustenta essa tese de maneira brilhante e convincente 

em A Jilosofia da imagem. Paris: Vrin , 1984. p. 98-114. 
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fun~oes fisiologicas . E nesse caminho que aparecerao aparelhos de 
medida tais como o hemodinam6metro de Poiseuille (1828) e o 
quimografo de Ludwig. Pode-se calcular a frequencia de apari<;:ao 
e de propaga<;:iio de doen~as contagiosas, e na ausencia de etiologia 
verificada, estabelecer correla~oes com outros fen6menos de or
dem natural a social. E sob essa segunda forma que a quantifica<;:ao 
se introduz inicialmente em medicina. 

0 metodo estatistico de avalia<;:ao dos atos medicos em mate
ria de diagnostico etiologico, assim como de conduta terapeutica, 
remonta a primeira Memoire de Pierre Louis sobre a tisica (1825), 
quatro anos antes da obra de Hawkins, Elements of medical statis
tics, (1829), publicado em Londres, e cujo ponto de vista e tanto 
social quanto propriamente medico. Quando se celebram as ori
gens, costuma-se esquecer Pinel. Ora, Pinel, desde 1802, na Mede
cine clinique, tinha estudado estatisticamente a rela~ao entre certas 
doen<;:as e as varia<;:6es climaticas. Ele tinha introduzido considera 
<;:6es estatisticas na reedi<;:ao de seu Traite medico-philosophique sur 
!'alienation mentale. Ackerknecht diz dele que foi "o verdadeiro pai 
do metodo numerico': Nao parece sem interesse relatar aqui urn 
julgamento pouco conhecido que diz respeito a ele. Em sua Histoi 
re des sciences de !organisation (1845), De Blainville escreveu: 

"Matematico, Pinel come~ou pela aplica«yiio da matematica a me
dnica animal; fil6sofo, ele continuou pelo estudo aprofundado 
das doen«;as mentais; naturalista e observador, ele se adiantou no 
metoda natural aplicado a medic ina; e, no fim, ele voltou aos seus 
primeiros gostos, abra~ando essa tese quimerica da aplica«;iio do 
calculo das probabilidades a medicina, ou a estatistica medica; 
como se o numero das doen«;as pudesse fazer algo as variantes 
infinitas de temperamento, alimenta«;ao, localidade etc., que in
fluenciam em suas afec«;6es e as tornam tao diversas de um indi 
viduo a outro'~ '2 

Se esse julgamento pareceu digno de ser lembrado, e na me
dida em que ele remete as rela<;:6es, no entanto tempestuosas, entre 

12 DE BLAINVILLE. Histoire des Scierzces de l'Organisalion. Paris, 1847. tomo 
Ill ,p. l45. 
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De Blainville e Auguste Comte e em que ele traduz a hostilidade da 
filosofia positivista ao calculo das probabilidades. A 40• Li<;:iio do 
Curso de .filoso.fia positiva diz da estatistica medica que e "o empi
rismo absoluto disfar<;:ado sob frivolas aparencias matematicas", e 
que nada e mais irracional em terapeutica que se remeter a "iluso
ria teoria das chances". Hostilidade que se reencontrara em Claude 
Bernard, apesar de suas reservas em rela~ao a filosofia de Comte. 

De fato, Louis recorre a estatistica com urn espirito diferente 
de Pinel. Trata-se, em primeiro Iugar, de substituir por urn indice 
quantitativa a estima~ao pessoal do clinico, de numerar a presen<;:a 
ou a ausencia de sinais bern definidos na inspe~ao dos doentes, de 
comparar os resultados de urn periodo com os que outros medicos 
estabeleceram em outros periodos segundo os mesmos caminhos 
e meios. Em medicina, a experiencia so pode instruir por contabi
lidade dos casos. A tabela ou o quadro destitui a memoria, a apre
cia<;:ao, a intui<;:ao. E precisamente a razao da hostilidade declarada 
de Littre e Robin, positivistas urn e outro, no artigo Numerico de 
seu Dictionnaire de Medecine, Chirurgie, Pharmacie (13. ed. 1873). 
Segundo eles, o calculo nao poderia substituir "os conhecimentos 
anat6micos e fisiologicos que permitem, somente eles, pesar ova
lor dos sintomas': e o recurso a esse metodo tern por consequencia 
que "os doentes sao observados, de alguma maneira, passivamen
te': Como se viu antes, a proposito de Laennec, encontramo-nos 
em presen<;:a de urn metodo que colocou entre parenteses 0 doen
te, entendido como solicitante de uma aten~ao eletiva a sua pro
pria situa<;:ao patologica. 

Sera necessario mais de urn seculo para que "a ilusoria teoria 
das chances': como dizia Auguste Comte, seja incorporada eficaz
mente no diagnostico e na decisao terapeuticas, pela inven~ao dos 
metodos mais eficazes para minimizar os erros de julgamento e os 
riscos de interven<;:ao, ate a explora<;:ao por computador dos da
dos biomedicos e clinicos. A chegada mais recente dessa evolu<;:iio 
tecnica tanto quanto epistemologica e a constru<;:ao de "sistemas
peritos" operando segundo diversos modos de inferencia, e que 
levam a enumera<;:ao de objetivos eventuais a partir de urn registro 
de dados confrontados com os sinais observados sobre o doente 
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que apresenta o problema. Esse percurso epistemol6gico conhe
ceu, no inicio, e na Fran<;:a, em especial, as reservas e, as vezes, a 
hostilidade de uma classe de bi6logos e de medicos que se opuse
ram a opera<;:ao empirico-indutiva da estatistica. 0 representante 
mais eminente dessa tendencia e Claude Bernard, te6rico e pnitico 
da medicina experimental, entendida como metodo dedutivo de 
exame de hip6teses por inven<;:ao de dispositivos eficientes, a fim 
de chegar a formula<;:ao de leis, express6es de um determinismo ri
goroso na produ<;:ao dos fenomenos. "Confesso nao compreender': 
diz ele, "que chamem leis os resultados que se pode tirar da esta
tistica': Deve-se reconhecer que Claude Bernard nao esta jamais a 
. vontade nas questoes colocadas pelos metodos de quantifica<;:ao. 
Se ele professa, em geral, que "a expressao da lei dos fenomenos 
deve sempre ser matematica': 13 ele declara, em particular, que "o 
fanatismo da exatidao se torna inexatidao em biologia". 14 Donde 
suas reservas repetidas em rela<;:ao a metodos de pesquisa pelos 
fi siologistas alemaes das Escolas de Berlim e de Leipzig. 

Nao se atenta contra a gloria de um grande homem consta
tando que, forte pelos seus pr6prios sucessos, ele construiu para si 
caminhos e meios da cientificidade, uma ideia que !he mascarou 
as origens de um tipo diferente de cientificidade medica. E dificil 
nao estabelecer uma rela<;:ao entre a hostilidade de Claude Bernard 
ao metodo estatistico e sua falta de interesse, sem falar de seus 
desprezos, pela etiologia e pela terapeutica das doen<;:as infecciosas 
aoestudo das quais 0 metodo numerico se mostrou propicio, e isto 
no mesmo momento dos primeiros sucessos de Pasteur no estudo 
das fermenta<;:6es e das leveduras. 15 

13 Essa citac;:ao de Claude Bernard, como a anterior, e tirada da Introdupio ao es

tudo da medicina expe1·imental, segunda parte, capitulo 11 , 9: do emprego do 
calculo no estudo dos fenomenos dos seres vivos; das medias e da estatistica. 

14 Principios de medicina experimental. Lausanne: Alianc;:a Cultural do Livro, 
1962. p. 341. 

IS Deve-se reter, a esse respei to uma observac;:ao de Claude Bernard: "0 que 
e a predisposic;:ao preservadora de urn virus, como ada vacina, por exem 
plo? E hem surpreendente, os contagios! " Cahier de Notes, apresentadn e 
comentado por M.D. Grmek, Paris: Gallimard, 1965. p. 80. 
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Uma renova<;:ao epistemol6gica profunda da medicina foi o 
efeito relativamente rapido das pesquisas e das descobertas de Pas
teur, de Koch e de seus alunos, que, paradoxalmente, fizeram mais 
pela medicina clinica que OS clinicos de sua epoca. Pasteur, qui
mico, sem forma<;:ao medica, e 0 iniciador de uma nova medicina, 
livre do seu antropocentrismo tradicional, cuja ocasiao e o destino 
nao englobam a clinica humana senao como caso singular, visto 
que elas concernem igualmente aos bichos-da-seda, aos carneiros 
e as galinhas. Descobrindo uma forma de etiologia nao funcional, 
expondo em plena luz do dia o papel das bacterias e dos virus, 
Pasteur impos a medicina uma mudan<;:a de destina<;:ao e uma mu
dan<;:a dos seus lugares de exerdcio. Tratar com vistas a curar se 
fazia em casa ou no hospital. Vacinar para prevenir ia fazer-se no 
dispensario, no quartel, na escola. 0 objeto da revolu<;:ao medica 
e doravante menos a doen<;:a do que a saude. Donde o desenvolvi
mento de uma disciplina medica apreciada desde 0 fim do seculo 
XVIII na lnglaterra, assim como na Fran<;:a: a higiene. Pelo vies 
da higiene publica, institucionalizada nas sociedades europeias do 
ultimo ter<;:o do seculo XIX, a epidemiologia leva a medicina ao 
campo das ciencias sociais, e ate das ciencias economicas. Nao e 
mais possivel de agora em diante considerar a medicina como a 
ciencia das anomalias ou altera<;:6es exclusivamente organicas. A 
situa<;:ao socioeconomica de um doente singular e sua repercussao 
vivida entram no quadro dos dados que 0 medico deve levar em 
conta. A medicina, pelo vies das exigencias politicas da higiene 
publica, vai conhecer uma altera<;:ao lenta do sentido de seus obje
tivos e de seus comportamentos originarios. Do conceito de saude 
ao de salubridade, depois ao de seguridade, a deriva semantica re
cobre uma transforma<;:ao do ato medico. De resposta a uma cha
mada, tornou-se obediencia a uma exigencia. A saude e o poder 
de resistir a doen<;:a eventual, ela comporta, para quem dela goza, a 
consciencia da doenc;:a como possivel. A seguridade e a negac;:ao da 
doen<;:a, a exigencia de nao ter de conhece-la. Sob o efeito das de
mandas da politica, a medicina foi chamada a adotar o comporta
mento e os procedimentos de uma tecnologia biol6gica. E deve-se 
constatar aqui, uma terceira vez, a coloca<;:ao entre parenteses do 
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doente individual, objeto singular, eletivo, da aten<rao e da inter
ven<rao do medico clinico. Pode-se dizer que a individualidade e, 
apesar de tudo, reconhecida pelo fato de que se teve de inventar a 
no<rao de terreno para explicar a relatividade do poder dos germes 
e, por exemplo, a resistencia de organismo ao bacilo da c6lera? E 
isso urn conceito artificial, destinado a desculpar de laxismo o de
terminismo bacteriol6gico? Ou, entao, e a indica<rao de urn Iugar 
de espera para urn conceito mais bern averiguado por uma teoria 
que a microbiologia preparou sem ainda anuncia-la? 

Se se pode afirmar que a medicina chegou ao estado de ci
encia, e na epoca da bacteriologia. A prova da cientificidade de 
urfla pratica e que ela fornece urn modelo de solu<r6es, e que ela 
desencadeia urn contagio de eficacia. Foi o caso da multiplica<rao 
dos soros e das vacina<r6es. Uma segunda prova de cientificidade 
e a autossupera<rao da teoria para alguma outra que da conta das 
restri<r6es de validade da precedente. E provocando a constitui<rao 
da imunologia que a bacteriologia forneceu a prova de sua cientifi
cidade militante, na medida em que a imunologia se apresenta nao 
somente como a amplia<rao e o afinamento das praticas medicas 
pasteurianas, mas como uma ciencia biol6gica autonoma. A imu
nologia incorporou a rela<rao do tipo pasteuriano entre organismo 
vacinado e virus na rela<rao mais geral anticorpo-antigeno. 0 an
ticorpo engloba e generaliza a rea<rao de resistencia a agressao. 0 
antigeno engloba e generaliza o micr6bio, o agressor. A hist6ria da 
imunologia consistiu na pesquisa do verdadeiro senti do do prefixo 
anti. Anti e semanticamente o equivalente de contra, mas nao e 
tambem o equivalente de antes? Ou, entao, nao seria o indice de 
uma correla<rao de complemento a ler nos dois sentidos, uma rela
<rao do tipo chave-fechadura? 

Para a imunologia que chegou a consciencia de seu projeto es
pedfico, o que marcou e garantiu sua cientificidade foi, primeiro, 
sua capacidade de progresso por descobertas nao premeditadas e 
retomadas conceituais de integra<rao, da qual urn exemplo muito 
notavel foi , em 1901, a descoberta por Landsteiner dos grupos san
guineas no homem. Urn outro criterio foi a coerencia dos resultados 
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da pesquisa. A imunologia a realizou tao bern que ela pode dar o 
nome de sistema a seu objeto, isto e, a urn aparelho estruturado, no 
nivel celular e molecular, de respostas positivas de estimula<rao ou 
negativas de recusa. Esse conceito apresenta a vantagem de melhor 
"salvar as aparencias", no caso de uma previsao fracassada, que nao 
o fazia antes o conceito de terreno. Numa estrutura sistemica efeitos 
de natureza dclica podem contradizer uma causalidade concebida 
como linear. Alem disso, o sistema imunitario apresenta uma pro
priedade bern notavel, chamada idiotipia, que faz de urn anticorpo 
o especifico nao somente de seu antigeno visado, mas tambem do 
individuo interessado. 0 idiotipo e a capacidade do sistema imuni
tario de marcar a identidade da individualidade organica. 

E preciso se defender aqui de uma tenta<riio: a de acreditar 
ter encontrado, gra<ras aos progressos da cientificidade medica, o 
doente individual concreto, que esses pr6prios progressos coloca
ram entre parenteses. A identidade imunitaria, apesar do laxismo 
semantico que a apresenta, algumas vezes, como a oposi<rao do si e 
do niio si, continua urn fato estritamente objetivo. Sao somente as 
rela<r6es de origem e de destina<rao entre biologia e medicina, na 
constitui<rao da imunologia, que permitem a primeira imitar, de 
alguma maneira, o aspecto subjetivo do vivente humano singular, 
em proveito do qual a segunda procura converter em aplica<r6es 
o saber adquirido da primeira. Parece ter chegado o momento de 
tratar, fora de qualquer evoca<riio hist6rica, do estatuto epistemo-
16gico da medicina e de determinar em que, aos olhos da imunolo
gia, assim como da genetica ou da biologia molecular, sem falar da 
radioatividade ou da quimica dos colorantes em uma epoca ante
rior, ela pode ser dita uma ciencia aplicada ou uma soma evolutiva 
das ciencias aplicadas. 

Na !uta pelo prestigio cultural que conhecem as sociedades 
ditas desenvolvidas, uma ciencia aplicada figura como o paren
te pobre ou a crian<ra desassistida, ao !ado das ciencias puras ou 
fundamentais . E o efeito de uma confusao frequente entre a ci
encia aplicada e as aplica<r6es da ciencia. As aplica<r6es da ciencia 
sao consideradas como uma importa<rao de conhecimentos para 
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urn solo menos nobre que o de sua elabora~ao. 0 uti! e julgado 
como subordinado ao verdadeiro. Por exemplo, a teoria quimica 
da respira~ao animal, elaborada por Lavoisier, foi convertida por 
ele mesmo em tecnica da ventila<;:ao nos locais coletivos, como 
hospitais ou prisoes. Uma ciencia aplicada, como se pode dizer 
da medicina sob certos aspectos, conserva o rigor te6rico dos co
nhecimentos que ela empresta para uma melhor realiza<;:ao de seu 
projeto terapeutico, tao originario quanta o projeto de saber, ao 
qual, alias, ela propria trouxe seu concurso. Quando, por exem
plo, ela pode aplicar as primeiras aquisi<;:oes da ciencia quimica, 
fazia muito tempo que ela se tinha comportado como uma den
cia, sob o nome de Harvey ou de Malpighi, e nao somente como 
uma pratica tradicional e livresca, ou como uma leitura esoterica, 
a maneira de Paracelso, de males e de remedios inscritos por Deus 
na natureza. Deve-se, alias, reconhecer que as pesquisas de Harvey 
poderiam, a rigor, ter encontrado na heran~a galenica exemplos de 
procedimentos experimentais dos quais a antiguidade nao tirava 
nada de sua engenhosidade. Foi assim que, para refutar a teoria de 
Asclepiades, que nao atribuia ao rim nenhuma fun<;:ao na forma
<;:ao da urina, Galena procedeu por experiencias. E para refutar a 
opiniao de Lycos, o Macedonia, que considerava a urina como o 
resto inutilizado da alimenta~ao recebida pelos rins, ele procedeu 
por calculo. Ele concluiu de experiencias de ligaduras praticadas 
no animal vivo que a urina e secretada pelo rim. Ele mostrou por 
medida e compara~ao de quantidades que a urina e a elimina<;:ao 
da bebida.' 6 Owsei Ternkin pode aproximar este ultimo argumen
to daquele pelo qual Harvey justificou a teoria da circula~ao, invo 
cando a massa de sangue mobilizada em urn tempo dadoY 

Soma de ciencias aplicadas e uma qualifica<;:ao de estatuto que 
parece convir a medicina na medida em que seu proprio proje-

16 GALENO. Das faculdades naturais. In : Euvres. Tradu<;ao de Daremberg. 
tomo II, p. 246-249. 

17 A galenic model for quantitative physiological reasoning. Bulletin of th e 

history of medicine, 25 (1961), 470. 
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to comporta, para realizar-se, o recurso arrazoado em aquisi~oes 
cientificas por elas mesmas estranhas ao seu projeto proprio. Nao 
ha nessa denomina<;:ao nenhuma deprecia<;:ao hoje. A fisica mate
matica nao e depreciada pela denomina<;:ao de matematica aplica
da. Nao e o caso na epistemologia positivista. Auguste Comte dis
tinguiu as ciencias e suas aplica<;:oes, antes de distinguir as ciencias 
abstratas ou fundamentais e as ciencias concretas ou secundarias. 18 

Por exemplo, a quimica e abstrata-fundamental, a mineralogia e 
concreta-secundaria. A classifica<;:ao do Curso de filosofia positi
va e uma classifica<;:ao hierarquica, ao mesmo tempo, na ordem 
hist6rica de acesso das ciencias a positividade e na ordem de dig
nidade de seu objeto. As duas ordens sao inversas. Ha poucos es
tudiosos, no seculo XIX, que nao tenham defendido urn ponto de 
vista semelhante. Claude Bernard escreveu em seu Cahier de No
tes: "Utilidade da fisica e da quimica. Sao instrumentos, nem mais 
nem menos:' 19 Ainda uma vez Pasteur incomodou, buscando no 
mineral cristalino o esclarecimento sobre a estrutura do vivente, 
contradizendo, de fato, a concep<;:ao de uma escala hierarquica das 
ciencias. 20 A epistem ologia nao positivista substituiu pela imagem 
do plano ada escala. As rela<;:oes entre ciencias se tornaram rela
<;:oes de interconexao reticular. 

Por isso, na denomina<;:ao "ciencia aplicada" o acento me 
parece clever ser colocado em "ciencia': em resposta aqueles que 
veem nas aplica<;:oes do saber uma perda de dignidade te6rica, e 
aos que acreditam poder defender a especificidade da medicina 
chamando-a de arte de tratar. A aplica<;:ao medica das aquisi<;:oes 
cientificas, convertidas em remedios, isto e, em media~oes restau
radoras de uma ordem organica perturbada, nao e inferior em dig
nidade epistemologica as disciplinas de emprestimo. Ela e uma ex
perimenta~ao autentica, uma pesquisa critica de instru<;:oes sobre 
a eficacia terapeutica de suas importa<;:oes. A medicina e a ciencia 

18 Curso de jilosojia positiva . 2> li<;ao: exposi<;ao do plano desse curso. 
19 Caderno de Notas, 1850-1860, apresentado e comentado por M. D. Grmek, 

Pari s: Gallimard, 1965. p. 40. 

20 DAGOGN ET, F. Metodos e doutrina na obra de Pasteur. Paris: PVF, 1967. 
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dos limites dos poderes que as outras ciencias pretendem conferir
lhe. A lingua francesa nos oferece aqui o recurso de uma polisse
mia. No Dictionnaire de Ia langue franraise, Emile Littn! distingue, 
no artigo Tratamento, por urn !ado, "a maneira de conduzir uma 
doen<;:a", por outro, "a opera<;:ao pela qual se faz passar uma subs
tancia para urn fim industrial ou cientifico': Nao se trata uma 
doen<;:a como urn minerio. Urn medico escritor, bastante esquecido 
hoje, Georges Duhamel, disse que a maior parte das pessoas que 
conduzem urn autom6vel seria incapaz de conduzir urn cavalo. 0 
que e, entao, conduzir uma doen<;:a? E estar atento, como por duvi
da met6dica, aos efeitos as vezes capazes de ser transformados em 
. causas de sintomas inesperados; e estar atento a conversao passi
ve! de urn gesto de apaziguamento, estimulando rea<;:6es violentas. 
Essa incorpora<;:ao pela medicina, como objeto de seu estudo e de 
sua interven<;:ao das resistencias que essa propria interven<;:ao pode 
suscitar, fazem do diagn6stico, do progn6stico e da decisao de tra 
tamento julgamentos nao categ6ricos. Aqui reaparece a l6gica do 
provavel que o estatuto da medicina deve levar em conta, porque 
ela e uma ciencia da esperan<;:a e do risco. Em rela<;:ao a isso, nao 
seria ela autenticamente uma ciencia da vida? 

Justificamos sem artificio, parece, o breve hist6rico inicial em 
que acreditamos poder detectar no esfor<;:o para "probabilizar" o 
julgamento medico urn dos verdadeiros come<;:os de sua cientifi
cidade. Se e verdade que os progressos de uma ciencia se medem, 
em urn dado momenta, pelo esquecimento de seus come<;:os, reco
nhe<;:amos que 0 medico hospitalar que, tendo de praticar hoje uma 
transfusao de sangue, se assegura da compatibilidade dos grupos 
sanguineos do doador e do receptor, ignora a maior parte do tempo 
que sua opera<;:ao recebe a garantia cientifica de uma hist6ria que, 
alem da imunologia e da bacteriologia, remonta a Lady Montague a 
Jenner, e a uma pratica medica, heretica aos olhos dos doutrinarios, 
que engajou a medicina no caminho da matematica da incerteza. 
Incerteza calculada nao e exclusiva de racionalidade na constru<;:ao 
de hip6teses etiol6gicas e diagn6sticas a partir de informa<;:6es se
miol6gicas registradas pelos aparelhos apropriados. 
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No que diz respeito ao estatuto epistemol6gico da medicina, 
qual e 0 especialista qualificado para decidir isso? 0 fil6sofo nao 
pode investir-se da competencia para inscrever disciplinas nao fi
los6ficas num registro de estado-axiol6gico, como se inscrevem 
os nascimentos de crian<;:as num registro de estado-civil. "Epis
temologia" designa hoje a heran<;:a, para nao dizer o resto, desse 
ramo tradicional da filosofia que era a teoria do conhecimento. 
Pelo fato de as rela<;:6es do conhecimento com seus objetos terem 
sido progressivamente produzidos as claras pelos metodos cienti
ficos, a epistemologia se definiu em ruptura com os pressupostos 
filos6ficos, ela deixou de deduzir os criterios da cientificidade das 
categorias a priori do entendimento, para empresta-la da hist6ria 
da racionalidade conquistadora. Nessas condi<;:6es a medicina nao 
poderia ser, ao mesmo tempo, juiz e parte na questao que a con
cerne? Por que precisa ela de uma consagra<;:ao estatutaria na ci
dade cientifica? Nao seria por que ela conserva de suas origens o 
sentido de uma originalidade de fun<;:ao de que !he importa saber 
se se trata de uma sobrevivencia predria ou de uma destina<;:ao 
essencial? Ou seja, diagnosticar, decidir, tratar podem deixar de 
ser atos para tornar-se papeis na execu<;:ao de um programa infor
matizado? Se a medicina nao pode desistir do dever de assisten
cia a vida precaria dos individuos humanos, com 0 que isso pode 
eventualmente comportar de transgressao das exigencias pr6prias 
do saber argumentado e critico, a medicina pode pretender ser re
conhecida como ciencia? 

Urn historiador da medicina, ao mesmo tempo, engenhoso e 
erudito, Karl Rothschuh, interessou-se por nosso problema, refe
rindo-se aos conceitos-chave de uma epistemologia hist6rica, a de 
Thomas Kuhn. Ele se perguntou (1977) se os modelos explicativos 
propostos por Kuhn para julgar o valor das revolu<;:6es cientificas, 
"ciencia normal': "paradigma", "grupo cientifico", sao aplicaveis 
as aquisi<;:6es conceituais da medicina clinica. Ele conclui que os 
esquemas de Kuhn sao utilizados para o que concerne a integra
<;:ao pela medicina dos resultados das ciencias fundamentais des
de o inicio do seculo XIX, mas que eles sao inadequados para dar 
conta das dificuldades dos progressos encontrados pela medicina 
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clinica devido a complexidade e a variabilidade de seu objeto. Ele 
termina seu artigo citando uma palavra de Leibiniz "Eu gostaria 
que em medicina a certeza fosse tao grande quanto a dificuldade:'21 

No decorrer de sua analise, Rothschuh relata que Kuhn qualificou, 
urn dia, a medicina de "protociencia': Quanto a ele, ele preferiria 
chama-la de ciencia operacional (operationale wissenschaft). Essas 
duas denominay6es merecem alguma atenyii.O. Protociencia e enge
nhoso, talvez, porque ambiguo. Proto e polissemico. Ele sugere tan
to a anterioridade quanta o rudimento. Mas tambem a prioridade 
hierarquica. Protociencia pode ser dito da medicina anterior ao pe
riodo hist6rico que evocamos anteriormente, mas poderia parecer 
ironico conserva-la num tempo em que certos medicos pedem ao 
computador que ele permita, sem eles, dirigir, em certos hospitais, 
os cuidados dados aos doentes, e ate que ele permita aos doentes 
consulta-lo diretamente. Quanta a ciencia operacional, essa deno
minayii.o nao parece mais pertinente que a de ciencia aplicada, de 
que nao e indiferente saber que ela foi reivindicada pelos pr6prios 
medicos, no seculo XIX, quando eles importaram em terapeutica 
determinismos fis icos ou quimicos retomados por sua conta pelos 
fisiologistas. Por exemplo, os trabalhos de Mateucci, Du Bois-Rey
mond, Helmholtz sobre os fenomenos de eletricidade animal inci
taram Duchenne de Boulogne a invenyao de terapias instrumentais 
diante das afecyoes musculares. Suas obras principais, publicadas 
em 1855 e 1867, levam titulos onde figura a palavra aplicayao. 

E de prop6sito que e escolhido o exemplo da eletroterapia. 
Ele indica, com efeito, que a primeira ambiyii.o que leva a medicina 
a tornar-se ciencia aplicada concerne a pesquisa de eficacia em te
rapeutica, como por obediencia ao seu imperativo originario. Ora, 
sabe-se que a ciencia da eletricidade tornou-se, depois, e ate nos
sos dias, uma fonte de inveny6es de aparelhos de detecyao. 0 ele
trodiagn6stico sucedeu a eletroterapia. Basta lembrar a invenyii.O 

21 ROTHSCHUH , K. E. Ist das Kunsche Erklarungsmodell Wissenschaft 
li cher Wandlugen mit Gewinn auf d ie Konzepte der klinischen Medicin 
anwendbar?. In: Die Struktur Wissenschaftlicher Revolutionen zmd die Ge
schichte der Wissenschaften, von Alwin Diemer, Verlag A. Hain, 1977. 
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da eletrocardiografia (1903, Einthoven), da eletroencefalografia 
(1924, Berger), da endoscopia. Ja se disse o que e a colocayii.o entre 
parenteses do doente tornado como alva de cuidados que permite 
a medicina sua conversao em ciencia aplicada, onde o acento e 
colocado doravante sobre ciencia. Como toda ciencia, a medicina 
teve de passar pelo estagio de eliminayao provis6ria de seu objeto 
inicial concreto. 

Falta justificar na denominac;:ao proposta: soma evolutiva de 
ciencias aplicadas, os termos evolutiva e soma. Concordar-se-a fa
cilmente, sem duvida, que, pura ou aplicada, uma ciencia justifica 
pela renovayii.o dos metodos e pelo progresso de suas descobertas, 
seu estatuto epistemol6gico. Nao poderia ser diferente em medi
cina. Seu interesse por todo novo metoda de abordagem de seus 
problemas a torna evolutiva. Quando ela admitiu, nao sem reser
vas, sobretudo na Franya, a existencia de transmissores quimicos 
garantindo a passagem do influxo nervoso de urn neuronio a outro 
ou a urn a celula muscular ,au glandular, e porque os trabalhos de 
Sir Henry Dale e Otto Loewi vinham preencher as insuficiencias 
das explicay6es obtidas, no seculo anterior, pelos metodos eletri
cos de estudos das funy6es do sistema nervoso. 

Que seja assim para evolutiva, dirao. Mas por que soma? E 
que, em nossa opiniao, o termo soma nao induz somente a imagem 
de urn produto de adic;:ao, mas tambem a de uma unidade de opera
yiio. Nao se pode falar da fisica ou da quimica como de somas. Po
de-se da medicina, na medida em que o objeto de que ela suspende, 
por escolha metodol6gica, a presenya interrogativa, e, no entanto, 
sempre presente, desde que ele tomou forma humana, individuo 
vivo de uma vida da qual ele nao e nem o autor nem o mestre, e que 
deve, algumas vezes, confiar em urn mediador, para viver. Qual
quer que seja a complexidade e a artificialidade da mediayao, tec
nica, cientifica, economica e social, da medicina contemporanea, 
qualquer que seja a durayii.O da suspensao do dialogo entre medico 
e doente, a resoluyii.O de eficacidade que legitima a pratica medica e 
baseada nessa modalidade da vida, que e a individualidade do ho
mem. No subconsciente epistemol6gico do medico, e a fragil uni-
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dade do vivente humano que faz das aplica<;:oes cientificas, sempre 
mais mobilizadas para o servir, uma verdadeira soma. E quando 
o estatuto epistemol6gico da medicina advem a consciencia como 
questao, ve-se bern que a pesquisa de uma resposta levanta ques
toes em lugares diferentes, alem da epistemologia da medicina. 
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