


Xotas e not icias 

ACOLHIMENTO AOS NOVOS ALUNOS DE GEOGRAFIA 
ANO LECTO DE 2000/2001 

Mais uma vez - quase ja uma tradic;:ao - os meus 
Colegas me convidam para me juntar a eles nesta despre
tensiosa mas muito significativa sessao de acolhimento 
dos novos Alunos de Geografia. 

Antes de mais quero dizer-vos que esta sessao desti
nada a marcar o vosso acolhimento, no meu entender, e 
uma especie de reuniao de Famil ia, na qual o mais velho 
e os menos velhos vern acolher os rebentos novos. como 
os jardineiros vao olhar aos seus jardins os botoes, que 
serao, como diz o Poeta, "um antemanha, confuso nada" 
(passe o exagero que nao pretende ofender ninguem) ou, 
talvez melhor, parafraseando um outro Poeta nao menos 
conhecido, essa sempre pensada e desejada colheita dos 
"geografos haver''. 

So este senti do de reuniao fami liar de uns tantos que 
tem vindo a ser, primeiro uma grande esperanc;:a, depois 
se fizeram uma segura certeza, e agora sob esse condao 
dos lac;:os de amizade, camaradagem e sentido das respon
sabilidades continuamente acrescidas, se aprestam a 
renovar o labor na esperanc;:a acrescida, eta tambem, na 
futura colheita de geografos que todos vos sem excepc;:ao, 
a partida, representais. 

Eu sou so o mais velho de todos. Especie de avo ja um 
tanto cansado mas sempre feliz quando ve a Escola que 
me fez. ter perspectivas de continuar a sua luta, sobretudo 
a renovar-se, a expandir-se no respeito pelo rigor que a 
Ciencia que cultiva impoe e na persecuc;:ao desse munzts 
muito pm1icular que e o ajudar cada um a levantar-se da 
espcranc;:a que hoje e, na justeza e na forc;:a do cidadao e 
do profissional que desejani ser. 

Era suposto, creio, que vos dissesse algo alem do cir
cunsrancial. lsso impos-me alguma reflexiio, ate porque 
devo ser breve. 

Poderia tentar fazer-vos o ponte de situac;:ao de qual
quer das problematicas do conjunto de saberes que e ima
ginavel terem sido os das minhas preocupac;:oes docentes 
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que, como presume devem saber, acabaram ha dois 
anos. 

A segunda, seria escolher dentre algumas das minhas 
preocupac;:oes actuais, uma que pudesse, pela sua impor
tancia - talvez mais correctamente - despertar o vosso 
interesse. 

Na verdade, foi por esta segunda hipotese que optei. 
0 que e verdade e que ul timamente, mesmo antes do 

referido abandono das actividades doccntes fo rc;:ado pela 
lei. ja eu vinha a cncaminhar as minhas reflexoes no sen
tido de um esforc;:o epistemol6gico, isto e, um esforc;:o 
de analise crft ica das preocupac;:oes cientificas em si 
mesmas, embora numa perspectiva concernente a sua 
crescente aplicabilidade. A Epistemologia, de resto, 
constituindo-se como uma doutrina dos fundamentos e 
metodos do conhecimento cientlfico, distingue-se mais 
facilmente da L6gica e da Psicologia porque visa o valor 
eo significado da rea/idade e dos problemas da verdade e 
da validade. 

Mas, porque? Mas qual a raziio desta atitude? 
Nao ha dLIVida que 0 progresso do Saber, 0 mesmo e 

dizer, do mais inestimf1vel, mais especifico dos patrimo
nios da Humanidade, se deve essencialmente a duas linhas 
condutoras de todo o esforc;:o teoretico ou de explicac;:ao 
vivido. 

Como lapidarmentc o exprimiu Camoes, uma dessas 
duas linhas e a que resulta do "saber de experiencia fei to" 
que directamente e em imediato ex iste em todos os ani
mais, embora em graus de diferente profundidade: a 
segunda e a que provem da capacidade complernentar, s6 
propria dos humanos, chamada criatividade inovadora e 
de critica da propria racionalidade diferenciadora, parti
cularmente temperada pela vertente de natureza afectiva 
que sublima e transforma os instintos puramente animais 
que em todos nos existem. 

Naturalmente este considerando e proprio de um Iongo 
e irreprimlvel progresso, tanto material como mental, em 
contraponto continuo, feito ao Iongo dos tempos de escala 
geologica, numa confrontac;:ao irredutivel, marcando esta
dios e perlodos na evoluc;:iio historica e civi lizacional da 
Humanidade. 
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0 Ramapitecu.1· e possivelmente o mais antigo dos 
hominideos e os paleontologos adm item ja com alguma 
seguranc;:a tecnica que tera vivido ha 12 ou 13 milhoes de 
anos. Um recente achado coloca um exemplar de um 
A ustrolopitecus entre os 2,5 a 3,5 mil hoes de anos e, ate 
ao Homo sapiens sapiens dos nossos dias e todo um Iongo 
e qui~a penoso caminho. 

Encurtando, creio que pode dizer-se sem grande atre
vi mento, que as guardias e as mentoras da evoluc,:ao dos 
saberes que ao Iongo dos tempos se foram caldeando ate 
chegannos aos nossos dias a um conceito intrinsecamente 
mais abrangente, mas nao menos absorvente, foram as 
Escolas e particularmente ja nos alvores do 2° mih~n io, as 
U niversidades, no seu munus de investigac;:ao e progresso 
dos saberes e na vertente nao menos importante de os 
suscitar e os transmitir criticamente. lsto, porem, sem 
menosprezar as capacidades exteriores as Escolas, nem 
outorgar privih~gios a estas. Pelo contnirio, foi- lhes sem
pre acrescentando sim, as responsabilidades. 

Nao resisto a ler-vos um pequeno acervo de frases de 
profundo significado, que se devem a A I bert Einste in. 
recentementc considerado o Homem que mais profunda
mente marcou o seculo passado. 

Dizem assim: 
Ncio hasta preparar o homem para o domfnio de !IIIla 

especia/idade qualquer. Passara a ser entifo uma especie 
de maquina uti/izave/, mas niio uma per.wnalidade per
f eita. 0 que importa e que tenha l/111 sentido a/e/110 para() 
que for digno de esforqo, e que for he/o e mora/mente 
hom (. .. ) 

lsto quer dizer que o verdadeiro fim de uma aprendi
:zagem especializada nao e aceder a uma cultura, que. por 
definic;:ao, com maior o menor profundidade, e integra
dora. Uma especialidade, normalmente tende a ser 
redutora. 

Mas continua o sab io fisico: 
Estes valores scio transmitidos a jovem gerar;cio pelo 

con/acto pessoal com os projessore.1·, e ncio - ou pelo 
menos nao primordialme111e - pe/o.1· /ivro.1· de ensino. Sao 
os professores, antes de mais nada, que desenvolvem e 
conservam a cultura, (..) 

Quer dizer, o ensino livresco muitas vezes debitado 
por memoria e sem comentarios criticos da propria refle
xao, sobre a experienc ia viv ida, a experienciac,:ao - Ia 
onde cia e possivel - e ainda do autodidatismo, s6 em 
casos muito raros conduz a uma cultura equi librada. 

E continua: 
A importtincia dada ao sistema de competir;ifo e a 

especiali:ar;iio precoce, soh pretexto da utilidade ime
diala. e (}que mala () espfrito de que depende !Oda a acti
l'idode ,;u/tural e ate me.1·mo do pn)prio .florescimento da.1· 
ciencia.1· da espec:ializaqcio. (. .. ) 
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E que a Cultura pressupoe uma continua reflexao que 
nasce de uma insatisfac;:ao pessoal que ela propria suscita 
e pede. 

Enfim: 

0 ensino deve ser de modo a fazer sentir aos a/unos 
que aquila que se lhes ensina e 111/10 dadiva preciosa e 
nifo uma amarga ohrigar;ifo. 

Uma dadiva preciosa - escreveu Einstein - como um 
patrim6nio que e uma heranc,:a recebida, que devemos 
acrescentar e repartir pelos outros no sentido mais nobrc 
de uma continuada doa~ao, tal como os Pais devem fazer 
com os proprios fil hos. 

Como e obvio, e precise dar as sabias palavras de 
Einstein a latitude da sfntese, pois nao podem compreen
der-se perfeitamente fora do seu contexto, das circunstan
cias condicionantes ou mesmo fora do espfrito da lingua 
em que as pensou e escreveu. Mas sem duvida serao a 
sintese perfeita do aviso que eu aqui hoje muito singela
mente gostaria de poder deixar-vos sem os mac,:ar. 

As palavras que escrevi e agora vos lcio levam-me a 
pensar em finalidades, riscos e desenvolvimento. Porque a 
ciencia que se estuda e faz progredir nao e uma torre de 
marfim. Embora seja tllll bem em si proprio, c evidente 
que normalmente e passive! de uma certa ap licabi lidade. 

Antes de mais, tudo quanto se faz durante a nossa vida 
pressupoe uma finalidade. E um axioma basico, tal como 
o axioma da nao contradic;:ao da 16gica aristote lica, uma 
coisa niio podc ser e niio ser ao mesmo tempo, ou ainda 
outro, qualqu.Jr coisa tera sempre wna ra: iio ou uma 
causa, como ensinou o matematico Leibnizt. 

E incontornavel este facto mas, aparentemente, nem 
sempre se tem plena consciencia disso. 

Ha tinalidades que nem a nos pr6prios gostamos de 
confessar. Quer dizer que, se ha sempre uma finalidade no 
que se faz, nem sempre essa final idade e indiscutivel ou 
ace itave l. Todav ia, a perspectiva teleo16gica, isto e das 
finalidades, e imprescin divel para a indispensavel com
preensao global dos factos que registamos. Estes, entre
tanto, resu ltam de um todo complexo de ''actores" - ele
mentos e factores - que normalmente formam redes que se 
intcractivam e das quais ocorrem "espac;:os'' especiticos de 
consequencia. 

0 amago da questao reside na circunstancia de que ha 
no genero humano, pelo menos, duas especies de cons
ciencia. 

Uma delas e a que nos pennite "conhecer" o mundo 
exterior a nos pr6prios e o que nele, todos, fazemos. 

Ainda que de forma mitigada - introspectivamente -
tambem nos permite conhecer quem somos e o que 
somos. 



A outra "preocupa-se" com uma especie de "julga
mento" do que conhecemos e do que todos fazemos e, 
tambem em parte, do que somas. 

Quer dizer, situa-nos numa perspectiva de valores e 
princfpios adquiridos e reconhecidos como padroes de 
civil izat;ao que a Humanidade foi vivencialmente preser
vando, afinando, acrescentando e transmitindo de gerat;ao 
em gerat;ao, embora sempre num contexto que Ortega y 
Gasset sintetizou ao considerar a realidade concreta do 
Homem, sempre como "el hombre y sus circunstanc ias", 
isto e, a inseparabilidade do Homem dos condicionalis
mos naturais, temporo-espaciais e mentais - racionalidade 
e afectividade. 

Se dormimos ou desmaiamos, perdemos a consciencia 
e nada podemos conhecer ou reconhecer durante esse 
tempo em que donn imos ou desmaiamos; se nao "usa
mas" a outra especie de consciencia dita moral, negamos 
a possibilidade de "j ulgar" segundo os valores-padrao 
tudo aqui la que fazemos ou simplesmente conhecemos. 

Ao contrario dos an imais nao racionais, o Homem e 
dotado da capacidade desse " instrumento" crit ico q ue nao 
tem caracter biol6gico, como se fora mais um dos instin
tos naturais, porque radica na racionalidade ou seja na 
capacidade - que s6 o hom em tem - de razao. 

Por defini9ao, os instintos sao amorais e mesmo certas 
atitudes e modos de viver e conYiver entre os irracionais 
formas que por vezes classificamos em jeito antropom6r
fico de "sentimentos" - nao passam de puros ditames 
geneticos. 

Ora, se os saberes a final tem a sua raiz na consciencia 
que adquirimos dos factos a que damos origem ou dos 
fe n6menos que observamos, e que atraves de um esfort;o 
metodol6g ico, tentamos explicar fazendo aumentar o 
conhecimento que de tudo vamos tendo, esses mecan is
mos que diriamos ser de teorizat;ao, em face da conscien
cia moral que os julga, nao sao normalmente rejeitados 
em si mesmos, na perspectiva do "saber pelo saber", mas 
podem ser rejeitados ou nao, no plano da consciencia 
moral que decorre da analise das suas outras potenciais 
final idades, quando estas se manifestam. 

Entre tantos outros, um exemplo e ja hoje classico. 
Para o proprio Einste in - que em carta escrita ao entao 

Presidente Roosevelt dos EUA !he solicitou o apoio para a 
entao nascente investiga9ao nuclear e cujas teorias permi
tiram que outros Colegas conseguissem tecnicamente 
dominar a capacidade de liberta9a0 artificia l da energ ia 
daquela origem - quando se apercebeu do que poderia 
suceder, quando a sua consciencia moral j ulgou o risco 
potencial de destruit;ao cega que nascera dos saberes que 
ele proprio criara, tentou dissuadir o Pres idente Truman a 
parar o processo e, sobretudo, a nao utilizar a primeira 
bomba at6mica. 

l\'otas e naticias 

Truman, no entanto, entendeu que a finalidade pri
mordial era acabar com a guerra mundia l em que o seu 
Pais estava, com outros, terrivelmente envolvido e nao 
atendeu ao pedido. 

A questao reside pois no problema da natureza das 
proprias finalidades, sendo cetto que - como se disse -
nao ha nada que se fa t;a - no sentido mais amp lo que se 
possa dar ao fazer, ao realizar, ao pensar - sem fi nalidade 
e a dest rinc;:a entre as diferentes finalidades que possam 
assacar-se a qualquer facto e particularmente a qualquer 
saber, depende sempre do j ulgamento dos valores em 
confronto. 

Quando Einstein - como acima dissemos - se viu 
perante os resultados potencia is dos saberes que propor
cionou, agiu, nao no sentido de negar as teorias que c ienti
ficamente lhe de ram origem, mas sim reag iu no sentido do 
imoral aproveitamento a varios nfveis que delas poderiam 
vir a tirar-se e, infelizmente, vieram, inacreditavelmente, a 
concretizar-se. 

Os riscos consequentes a sua uti lizac;:ao que Einstein 
previra, acabaram por ter um pret;o terrive lmente al to 
para o fim da guerra. 

Este exemplo e sufic iente para que se possa pensar 
que, em sim mesmo, nas terriveis consequencias do suce
dido se espera que haja a memoria eterna tanto das viti
mas que ocasionou quanto das potencia is vitimas de toda 
a ordem que poderao criar-se por, num momenta, num 
instante de inconsciencia de um outro qualquer homem, 
ou numa qualquer outra c ircunstancia extreme, as paginas 
da Hist6ria da Humanidade possam novamente vir a abrir
se para registar semelhante facto, se houver q uem reste 
para que possa vir a escreve-las. 

Mas, se estes exemplos de extremos, sao perigosa
mente a larmantes e do lorosos, ha, a outras escalas e situa
t;oes menos pateticas, exemplos nao menos perigosos, 
quit;a mais insidiosos. 

Sao tao complexas, tao variadas, as potencia is situa
c;:oes de confronto entre o progresso dos saberes e a cons
ciencia moral sobre o seu grau de aplicabilidade, que se 
impoe considerar com serena mas fi rme reso luc;:ao, conti 
nuadamente, o nao menos complexo problema das fin al i
dades desse progresso, sobretudo face aos riscos pre,·isf
veis quando o seu mobil for afinal o da sua utiliza9ao pre
defin ida. 

C laro que e evidente - ta l como se afirma no velho 
d itame Iatino - que en·are humanum est . Mas, se e ver
dade isto, nao menos o e dizer que so o Homem tem livre 
arb itrio, s6 ele e dotado de capacidade de rac iocinio, s6 
ele pode escolher os passos que da e, sobretudo, so ele e 
dotado de consciencia moral, so ele pode escolher, criar, 
sublimar, abandonar ou refazer, os valores-padrao com 
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que pauta a sua capacidade de auto-julgar-se e julgar os 
seus semelhantes nos seus actos e no proprio pensamento, 
s6 ele e urn ente de civilizac;ao. 

Por outro !ado cada homem situado em sociedade, tem 
como continuo referente uma convivencia com os outros, 
com maior ou menor intimidade, sendo certo que os meios 
de comunicac;:iio alargaram ja quase ate ao nivel do global 
essa convivencia. Quer dizer. todos somos hoje ·'part ic i
pantes" passivos ou intervenientes. na glohalidade da 
sociedade dos homens. Opinamos com espantosa facil i
dade sobre o que se passa no mundo e por todos os !ados a 
avidez de informac;:ao e evidente. 

Naturalmente, nada Jisto e anormal. E mesmo muito 
desejavel que o acesso a correcta informar,;iio seja niio s6 
ampliado como se torne comum a todos. 

A diferenr,;a reside simplesmente no facto de que o 
grau de conhecimento que se ohtem dessa informar,;iio 
global deve ser ele proprio julgado pcla consciencia moral 
de cada um. Em duas palavras. o sentido real do progresso 
do conhecimento resultante da crescente informac;:ao e que 
ele e directamente proporcional ao grau de consciencia da 
responsabi lidade de cada urn perante os outros. 

Socrates, filosofo e pedagogo. da Grecia Classica. 
atraves dos escritos de Platao e Xenofontes, seus discipu
los, legou a Humanidadc alguns dos pensamentos mais 
profundos sobre o significado e finalidade essencial da 
vida humana e a forma de vive-la dignamente. 

Autores ha que referem dar ele pouca importancia a 
Ciencia, pois afirmara, a prop6sito, que s6 sei que nada 
sei. Mas, pedagogo profundo e inovador metodologico, 
era no con/acto discursivo dos dialogos que estabelecia 
com os seus discipulos, usando norma/mente a ironia e 
par vezes a maieutica, a/raves de questtJes que lhes pro
pzmha ou exemplos intuitivos. /evava-os a pensarem por 
si proprios, ajudando-os a de.1·envoh·er as .mas capacida-
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des intelectuais, lihertando-os do juga de uma informar,:iio 
e de saheres que lhes poderiam ser transmitidos, sem que 
eles pr6prios os jizessem passar pelos crivos da sua 
rejlexiio critica. 

Aqui atrevemo-nos aver urn certo paralelismo no sen
tido pedag6gico do fil6sofo grego com o do fisico alemao. 

Poderemos sem duvida e sem grande arrojo, uni-los 
sobre a compreensao basilar de todo o esforc;:o que a 
Humanidade tern vindo paulatinamente a fazer para o seu 
progresso, isto e, para o seu desenvolvimento integral. De 
facto o que ambos propugnavam era um ensino-aprendi
zagem completo, sobretudo no sentido etico, que deveria 
concretizar-se num todo - personalidade e caracter - onde 
os saberes fossem adquiridos por cada individuo atraves 
de uma participac;:ao activa e interessada, conduzindo-o a 
ele proprio a construir a sua distinc;:ao individual por uma 
formac;:iio pautada pela consciencia moral que haveria de 
configurar a sua realidade social integrada de cidadao. 

Segundo a sua maneira de encarar o conhecimento, 
dizia que seriam precisas mais escolas do que prisoes. 

Acho que abusei urn pouco da vossa paciencia mas 
nesta abertura de ano eu nao deveria, nem ir mais Ionge, 
nem desviar-me daqui lo que 37 anos de ensino me 
deixaram de mais valido: uma conscienc ia mais tranquila 
de ter feito o melhor que pude e o reconhecimento muito 
grato daquilo que me foi dado conhecer e aprender no 
convivio e na amizade com toda a sempre crescente e 
renovada Familia dos Geografos Portugueses e 
Estrangeiros. 

Agora ao olhar-vos tenho tambem a certeza que essa 
Familia continuara crescendo. 

Sejam muito felizes! 

16 de Outubro de 2000 




