


Notas e noticias 

EDUCA(:AO E EMERGENCIA DE UMA NOVA ETICA AMBIENTAL. 

0 caso do ensino da geografia em Portugal* 

No contexto do fen6meno de globalizac;ao dos pro
blemas ambienta is e da emergencia de uma nova etica 
ambiental, o enfoque no sistema educativo afigura-se 
importante pe lo facto de haver cada vez mais consenso 
em torno da ideia de que urge "formar uma populac;ao 
mundial consciente e preocupada com o ambiente", como 
se pode ler na Carta de Belgrado relativa a educac;ao 
ambiental, ass inada em 1975. Esta questao sera tao mais 
pertinente quanta puder ser abordada no ambito de uma 
tentativa de articular a globalizac;ao dos problemas 
ambientais e o subsequente desenvolvimento da educac;ao 
ambiental a escala global com o que acontece em 
Portugal. 

Aquila que hoje se designa como "crise ecol6gica glo
bal" diz respe ito a existencia de graves disfunc;5es no 
funcionamento do ecossistema-Terra. A sua maior ou 
menor gravidade e discutfveJ, 110 entanto, OS s inais dessa 
crise sao evidentes e estao na origem de reacc;oes e inicia
tivas que redundarao na emergencia de uma nova et ica 
ambiental, fen6meno passive! de ser enquadrado naquilo 
que Sousa Santos designa por transic;ao paradigmatica, 
uma vez que a emergencia .de uma nova etica ambiental 
ten\ de se traduzir numa nova relac;ao paradigmatica entre 
os homens e a natureza. 0 conceito de etica ambiental 
deve ser entendido, no sentido proximo do de "Etica 
Soc ia l", como o conjunto de nonnas e valores que regem 
a conduta dos homens na sua relac;ao com o ambiente e 
tambem no sentido de compromisso social, ou seja, como 
referencia a defesa e intervenc;ao em favor da preservac;ao 
da qualidade ambienta l. 

A origem e institucionalizac;ao das preocupac;oes 
ambientais, atingiu o seu auge na Conferencia das Nac;5es 
Uni das sobre Ambiente e Desenvolvimento, realizada no 
Rio de Janeiro em 1992 e que foi o acontecimento mais 
mediatico e mais marcante, ate a data, no panorama 
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da politica ambiental global. Segundo Mario Ruivo, 
"Proceder a um balanc;o da ECO 92 e a uma reflexao 
sobre os problemas do ambiente que !he estao subjacentes 
e, de certo modo, proceder a uma anal ise do 
func ionamento das sociedades, incluindo os respectivos 
sistemas econom1cos, niveis de desenvolvimento, 
objectivos sociais, normas e valores, ass im como das 
relac;oes destas com a natureza". 

Verifica-se ter havido ao Iongo dos anos urn progres
sive "alargamento", quer do numero de pafses participan
tes nos principais f6runs de debate sobre os problemas do 
ambiente, quer da abrangencia desse debate, que comec;ou 
por g irar em torno de questoes tecnicas relacionadas com 
a conservac;ao da flora e da fauna para se transformar num 
debate em torno do bin6mio ambiente/desenvolvimento. E 
e importante realc;ar que 0 facto de a elevac;ao do nivel de 
vida e a melhoria das condic;oes de trabalho da generali
dade da populac;ao, atraves da erradicac;ao da miseria e da 
acc;ao contra a deteriorac;ao do ambiente, ter sido proposto 
como tema de discussao na Cimeira do Rio, a par dos 
temas relacionados directamente com a protecc;ao da natu
reza, e um sinal clara de que algo mudou na forma de 
abordagem das questoes ambientais . 

A par da Conferencia do Rio, reuniram-se cerca de 
sete mil ONG's representativas da sociedade c ivil no 
chamado Forum Global, que contou com a participac;ao 
nao s6 de grupos ecologistas, mas tambem com a de gru
pos com os mais variados interesses e objectivos. A com
plexidade do debate em torno da definic;ao de uma politica 
ambiental global e da conciliac;ao desta diversidade de 
interesses resulta evidente. Alguns autores consideram 
que as organizac;oes nao governamentais e os grupos 
dedicados a protecc;ao ambienta] SaO patte de Ulll movi
mento mais amplo, que reflecte a emergencia de valores 
p6s-materialistas. Outros, no entanto, como Bayliss-Smith 
e Owens, por exemplo, afirmam que "a teoria da mudanc;a 
de valor p6s-materialista nao oferece uma base inteira
mente satisfat6ria para a sociologia ambiental". Tambem 
Martinez-Aiier desvaloriza as explicac;oes baseadas na 
premissa do p6s-materialismo, argumentando que a hist6-
ri a esta recheada de exemplos de movimentos ecologistas 
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protagonizados pelos pobres, ou seja, de confl itos sociais 
com contet1do ecologico e cujos actores manifestam per
cept;;ao eco16gica. 0 autor justifica a sua posiyao lem
brando o facto de a ecologia nao ser referente aos luxes 
esteticos da vida, mas sim, aos tluxos de energia e de 
materiais, a diversidade biol6gica e ao uso agro-ecol6gico 
do solo. Sera par isso, desde este ponto de vista, absurdo 
pensar que a consciencia eco16gica e uma novidade nas
c ida em circulos ricos dos paises ricos. Urn dos pontes de 
maior interesse da Conferencia do Rio foi precisamente a 
tomada de consciencia da responsabilidade dos paises do 
Norte na degradat;;iio ambiental planetaria. 

Sousa Santos aftrmou a este prop6sito que, "de todos 
os problemas enfrentados pelo sistema mundial, a degra
da~iio ambiental e talvez 0 mais intrinsecamente transna
cional e, portanto, aquele que, consoante o modo como for 
enfrentado, tanto pode redundar num conflito global entre 
o Norte e o Sui , como pode ser a plataforma para um 
exercicio de sol idariedade transnacional e intergera
cional" . 

Parece entao 6bvio que a solidariedade e a noyaO 
nuclear em torno da qual se podera fundamentar a cons
trut;;iio de urn paradigma etico-ambiental alternative, uma 
vez que a chave de novas relac;;oes entre o homem e o 
ambiente s6 pode ser encontrada em novas rela96es entre 
os pr6prios homens. Os Novos Movimentos Sociais, 
enquanto portadores de projectos societais alternatives, 
assumem urn papel fulcra! na construyiio desse paradigma. 
No contexte te6rico sumariamente delineado parece 
fundamental, a escala nacional, abordar algumas questoes. 
A primeira dessas questoes diz respeito a politica de 
ambiente do Estado portugues . A prop6sito do "ciclo de 
vida" das politicas publicas de ambiente, Theys considera 
que estas se desenrolam em quatro tempos: 

- a externalizayiio das agressoes ambientais; 
- o reconhecimento social do problema; 
- a interven9iio politica e institucionalizar;:ao desse 

problema; 
- e a integrac;;ao e interiorizac;;ao pelos individuos, pelo 

mercado e pelas instituic;;oes publ icas das regras de 
protecr;:ao ambiental. 

A velocidade deste processo, segundo o autor, varia 
em func;;ao da gravidade das agressoes, dos conhecimentos 
cientiftcos, das tecnicas existentes e da tomada de 
consciencia do publico, o que nos permite afi rmar, que a 
velocidade deste processo varia em fum;:ao do nivel de 
desenvolvimento de cada pais. 

Se considerarmos que em alguns paises da Europa 
Ocidental e do Norte as politicas publ icas de ambiente 
atingiram o seu estado de maturidade, pois concretizaram-
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-se os quatro tempos da sua evoluc;;ao, nas sociedades de 
desenvolvimento intermedio, mesmo quando se tenham 
concretizado os tres tempos anteriores, nao tera havido 
ainda uma verdadeira integrac;;ao e interiorizac;;ao das 
regras de protecr;:ao ambiental por parte dos individuos, do 
mercado e das instituir;:oes publ icas. E a questao colocada 
a este prop6sito e, entao, se sera esta a situac;;ao 
pOiiuguesa. 

A segunda questiio deriva da anterior e diz respeito ao 
que motivou a progressiva integrac;;ao das regras de 
protecc;;ao ambiental na legislar;:ao nacional e no discurso 
politico. Tera surgid o como consequencia das in iciativas 
de organizar;:oes como as Nac;;oes Unidas e a Uniao 
Europeia ou como consequencia do reconhecimento, por 
pa11e dos portugueses, da "externalizayiio" das agressoes 
ambientais? 

Segundo Lima e Schmidt "( ... ) tudo indica que, em 
Portugal, as questoes ambientais adquiriram visibil idade, 
o associativismo ambientalista cresceu e ganhou presenr;:a 
social e a problematica ambientalista instalou-se nas preo
cupar;:oes dos politicos, dos meios de comunicac;;ao social 
e dos cientistas". No entanto, as autoras concluiram tam
bern que, apesar de a popula<;:iio demonstrar preocupac;;ao 
relativamente aos problemas ambientais, existe uma con
sideravel descontinuidade entre as representa<;:oes e as 
praticas, pois afirmam que "se os indices de preocupac;;ao 
e ate de dramatizayao ou medo dos problemas ambientais 
atingem valores elevados, as acc;;oes em prol do ambiente 
estao praticamente ausentes do quotidiano dos por
tugueses". 

Tendo em conta os quatro tempos de evolu<;:ao das 
politicas publicas de ambiente a que Theys se refere, 
parece poder afirmar-se que em Portugal nao houve ainda 
uma verdadeira integra<;:iio e interiorizar;:ao das regras de 
protecr;:ao ambiental por parte dos individuos, do mercado 
e das instituic;;oes publicas. No nosso pais quando muito, 
poderemos dizer que perante a externalizac;;ao das agres
soes ambientais houve ja o reconhecimento social do 
problema, que ocorreu paralelamente a sua institucional i
zar;:ao e a intervenc;;ao politica no sentido da sua mino
riza<;:iio. 

Se os progresses registados na politica de ambiente 
surgem sobretudo como resultado de pressoes externas 
facilmente se compreende, entao, que exista uma 
descontinuidade entre essa politica e a sua assimilar;:ao nas 
praticas sociais, uma descontinuidade que funciona como 
um indicia da distancia entre o Estado e a sociedade civi l. 
E deste pressuposto que deriva uma terceira questao, a de 
procurar saber se existira ou nao concordancia entre os 
principios orientadores da actual reforma do sistema 
educat ive portugues no ambito da educar;:ao ambiental e 



as pniticas ao nivel dos processos de ensino-apren
dizagem. 

Por necessidade de delimitar o objecto de estudo pode 
restringir-se 0 universo de analise a educa<;iio ambiental 
no dominio da educa<;iio formal, ou seja, a centrar a nossa 
atenr;ao na Escola e a, no universo que e a Escola, optar 
par uma componente especifica dos curricula - a 
Geografi a -, escolha esta relacionada sobretudo com os 
evidentes sinais de convergencia entre os objectivos 
perseguidos pela educa<;ao ambiental e pela educa<;ao 
geogratica, apesar da evidente importancia de outros 
vefculos de transmissao dos valores da defesa e 
interven<;ao em favor da qualidade ambiental. 

E passive! estabelecer um significativo paralel ismo 
entre os objectivos da educas;ao ambiental e as finalidades 
do ensino da Geografia, contemplados nos programas 
escolares. Com efeito, o cumprimento das finalidades do 
ens ino da Geografia, nomeadamente ao nivel do 3° ciclo 
do ensino basico, podera signifi car um contributo 
importante para a efectiva implementa<;ao da educa<;iio 
ambiental nas escolas portuguesas. Este paralelismo, alias, 
constitui um excelente campo de compreensao e anal ise 
nao s6 do universo educativo, como tambem da propria 
Geografia, en quanto area do conhecimento no cruzamento 
entre as ci encias fisicas/naturais e as ciencias 
humanas/sociais. 

Neste ambito, foi realizado em 1997 um inquerito aos 
professores de Geografia em exercicio no ensino basico e 
secundario, por forma a procurar saber: 

- como e que OS professores de Geografia definem 
"Ambiente"; 

- como definem "Educa<;ao Ambiental"; 
- que conceitos associam a nos;ao de educa<;ao 

ambiental; 
- como perspectivam a implementas;ao curricular da 

educa<;ao ambiental; 
- se participam em ac<;oes de forma<;ao dedicadas a 

esta tematica; 
- que causas e solw;:oes preconizam para os problemas 

ambientais; 
- e o que pensam sobre os objectivos dos programas de 

Geografi a. 

0 universo da amostra foi estimado em cerca de 2000 
ind ividuos e o total de inqueritos recolhidos correspondeu 
a uma amostra de 6,6% do universo estimado. Neste 
inquerito, a maioria dos inquiridos optou por detinir o 
ambiente como o conjunto dos sistemas fisicos, quimicos 
e biol6gicos e suas relas;oes e dos factores econ6micos, 
sociais e culturais com efeito sabre os seres vivos e a 
qua lidade de vida do homem. Ou seja, a defini<;ao de 
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ambiente que os docentes consideraram mais correcta 
coincide com a que se institucionalizou, quer dizer, com a 
que consta da Lei de Bases do Ambiente e que esta 
implicita nos programas de Geografia. 

Relativamente as causas e soluryoes dos problemas 
ambientais, as mais valorizadas pelos docentes dizem 
respeito a questoes de ordem societal. Sobretudo no que 
se refere as soluc,:oes para os problemas ambientais, parece 
relevante que as mais valorizadas pelos professores 
tenham sido a tomada de consciencia destes probl emas 
por parte dos cidadaos e dos governantes e o maior inves
timento na educar;ao ambiental, em detrimento de op<;oes 
como, por exemplo, a procura de solu<;oes tecnicas e 
cientificas, ou a realiza<;ao de campanhas de despolui<;ao e 
limpeza. Foram menos valorizadas solu<;oes como o 
abrandar do ritmo de crescimento demografico e a melho
ria da qualidade de vida dos povos do Sui, o que pode ser 
interpretado como um indicia do predominio de uma 
visao eurocentrista, e pouco solidaria, dos fen6menos em 
questao. 

Entendendo que a educa<;ao ambiental deve ser, antes 
de mais, uma "educac,:ao para a so lidariedade" e consta
tando que essa ideia esta patente nos documentos interna
cionais que consagram a educa<;iio ambiental, bem como 
nos principios orientadores dos programas, verifica-se, no 
entanto, que o conceito de solidariedade apenas foi esco
lhido por 12% dos professores. Tambem apenas 19% 
concordaram que a educas;ao ambiental, tendo em vista a 
sua implementas;ao curricular, deve ser considerada uma 
perspectiva que impregne todas as formas de estudo, a ser 
implementada em todo o curriculum, mais eficazmente 
assegurada por uma estrategia geral de "ambientalizac,:ao" 
dos processes de ensino/aprendizagem e dos conteudos, e 
que sera mais efectivamente conseguida num contexto de 
envolvimento directo com os ambientes particulares que 
estao a ser considerados. 

A defini<;ao de educa<;ao ambiental que recolheu maior 
concordancia, entre as duas propostas que expressam seu 
o real alcance, foi aquela em que a enfase e pasta no con
ceito de desenvolvimento sustentavel, conceito que parece 
cada vez mais questionavel, mas ainda incondicional
mente aceite na maioria dos discursos e documentos ofi
ciais, nos manuais escolares e, aparentemente, pela maio
ria dos professores de Geografia. 

Os resultados apontam para que possamos considerar 
que a maioria dos professores de Geografia possui uma 
visao da problematica ambiental muito proxima da consa
grada nos programas da disciplina, mas a sua participa9ao 
em acs;oes de forma<;ao dedicadas a educa<;ao ambiental e 
incipiente, tal como parece ser incipiente o conhecimento 
das tinalidades e objectivos gerais dos novos programas. 
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Estes sao aspectos que condicionarao certamente as pniti
cas pedag6gicas. 

Apenas 17% dos docentes inquiridos considerou que 
OS objectives dos programas de Geografia sao passiveis de 
ser cumpridos. Facto que e tambem indicia do desfasa
mento entre as finalidades da reforma curricular e as pni
ticas ao nivel dos processes de ensino-aprendizagem. 

Uma outra questao tambem considerada importante e a 
de procurar saber ate que ponto se pretende que os jovens 
questionem o modelo de desenvolvimento dominante au, 
noutros termos, que valores e que etica ambiental e 
suposto incutir-lhes. A analise dos programas de ensino 
da Geografia em vigor, nomeadamente ao nfvel do 9° ano 
de escolaridade, evidencia uma concepr,:ao relativamente 
avanr,:ada das questoes ambientais. 

l\1as, a consciencia ambiental dos docentes sera um 
factor determinante do cumprimento dos obj ectivos pro
gramaticos, sobretudo no domfnio das atitudes.'valores, au 
seja, no cumprimento de objectivos como o desenvolvi
mento de atitudes que proporcionem a compreensao da 
relar,:ao do homem com a natureza eo valor das diferentes 
culturas e sociedades, ou o interesse pela cooperar,:ao com 
outros individuos ou grupos e pela conciliar,:ao entre o 
crescimento econ6mico, a melhoria da qualidade de vida 
das popular,:oes e a preservar,:ao do patrim6nio natural e 
cu ltural. 

Pa1tindo do pressuposto que as docentes que demons
tram ter uma concepr,:ao mais global, quer das causas, 
quer das solur,:oes dos problemas ambientais e cujas res
pastas apontam para um novo modelo de sociedade, au 
seja, que tern leituras paradigmaticas destes problemas, 
estarao mais aptos a proporcionar aos alunos urn quadro 
conceptual em que os objectives referidos possam ser 
atingidos, poder-se-ia tentar definir o "perfi l do professor 
paradigmatico". Foram par isso agrupadas as causas e 
so lur,:oes dos problemas ambientais consoante estas sejam 
ou niio passiveis de ser pastas em pratica no contexto do 
modelo de desenvolvimento dominante, quer dizer, con
soante impliquem ou nao mudanr,:as sociais significativas. 

Considerar que a degradar,:iio ambiental e uma conse
quencia sobretudo da explorar,:ao da natureza pelo homem, 
do modelo de desenvolvimento econ6mico dominante, do 
modo de produr,:ao capitalista e.'ou do pressuposto do 
crescimento infinito da econom ia; e, preconizar solur,:oes 
como a melhoria das relar,:oes dos homens entre si e com a 
natureza, a alterac,:ao dos padroes de consumo, sobretudo 
nos pafses do Norte, ou a melhoria da qualidade de vida 
dos povos do Sui, correspondeni a uma leitura paradig
matica dos problemas ambientais. Em func,:ao deste pres
suposto e da anal ise dos resultados do questionario, pode 
concluir-se que as respostas da larga maioria dos docentes 
vem ao encontro do que esta consagrado nos programas 
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em vigor e que ha uma consciencia relativamente avan
c,:ada da origem dos problemas ambientais - uma vez que 
algumas das causas mais valorizadas pelos docentes 
foram as que podemos considerar paradigmaticas - mas 
que, as soluc,:oes preconizadas tern um caracter sub-para
digmatico - uma vez que foi manifestada uma maior con
cordancia com solur,:oes que nao implicam mudanc,:as 
significativas no actual modelo de desenvolvimcnto. 

Perante a hip6tese de que os professores mais jovens 
teriam menos dificu ldades em conceber um modelo de 
desenvolvimento alternativo, correlacionou-se o tipo de 
resposta com a idade dos inquiridos tendo-se verificado, 
no entanto, que os dados obtidos nao s6 niio permitem 
confirmar esta hip6tese como, nos casas em que se detec
taram diferenr,:as significativas em func,:ao desta variavel, 
que foram as inquiridos de idade mais avanc,:ada que 
manifestaram maior concordancia com questoes ditas 
paradigmaticas. Por exemplo, 79% dos inquiridos com 
idades compreendidas entre os 30 e os 39 anos e 80% com 
40 ou mais anos, concordou que a degrada~ao ambiental 
possa ser considerada uma consequencia do modelo de 
desenvolvimento economico dorninante. Este valor desce 
para 50% quando consideramos as respostas dos inquiri
dos com idades compreendidas entre os 20 e os 29 anos. 
0 mesmo se pode verificar relativamente a afi rrnac,:ao de 
que a degradar,:ao ambiental seja uma consequencia do 
modo de produc,:iio capitalista, pais, 80% dos inquiridos 
com 40 ou mais anos de idade concordou com esta afir
rnac,:ao e este valor e de apenas 57% entre os professores 
com menos de 30 anos. Esta relac,:ao s6 se inverte quando 
a causa dos problemas apontada e a explorar,:ao da natu
reza pelo homem, registando-se uma maior percentagem 
de professores mais jovens que concordou com esta hip6-
tese. No que respeita ao pressuposto do crescimento infi
nito da economia ou ao processo de industrializac;ao, nao 
se verificaram variar,:oes sign i ticativas em funr,:ao da 
idade. 

Quanta as solu~oes preconizadas, a relac,:ao encontrada 
e muito semelhante a verificada relativamente as causas. 
Foram sobretudo os inquiridos corn 30 ou mais anos de 
idade que manifestaram concordancia com solur,:oes que 
passam pela alterac,:ao dos padroes de consumo ou pela 
melhoria da qualidade de vida dos povos do Sui e das 
relac,:oes dos homens entre si. Al ias estas duas tlltimas 
solur,:oes, nao tendo sido das mais valorizadas pelos 
docentes, acolheram a concordiincia da maioria dos pro
fessores com 30 ou mais anos de idade, mas niio da maio
ria dos professores mais jovens. 

As conclusoes enunciadas confirmam-se ainda quando 
a variavel em questao e o tempo de servir,:o docente ja 
que, quase sempre este difere ern funr,:ao da idade. Yerifi
cou-se que, sao as docentes de idade mais avanc,:ada e com 



mais anos de servi<;:o que mais relacionaram os problemas 
ambientais com o modelo de desenvolvimento capitalista. 
lsto poden\. ser indicador de urn maior cepticismo quanta 
a possibil idade de os referidos problemas serem passiveis 
de resoh·er no contexto desse modelo ou, estar relacio
nado com o facto de estes terem vivenciado um periodo 
da hist6ria politica do nosso pais em que se debateram 
alternat ivas ao modelo de desenvolvimento capitalista, 
hoje talvez mais dificeis de conceber pelos professores 
mais jovens. Esta explicar;:ao afigura-se tao mais perti
nente quanta verificarmos que se a so lu<;:ao em causa fo r a 
melhoria das rela<;:oes do homem com a natureza, tambem 
passive! de ser considerada uma soluc;:ao parad igmatica, 
nao ocorre varia<;:ao das respostas em fun<;:ao da idade e/ou 
do tempo de servi<;:o. Conclui-se que urna abordagern 
paradigmarica ou sub-paradigmatica dos conteudos pro
gramaticos por parte dos docentes e independente das 
variaveis testadas. 

Em jeito de conclusao, resulta importante fri sar que a 
educa<;:ao ambiental deve ser entendida como o processo 
de reconhecimento de valores e de clarificar;:ao de con
ceitos, atraves dos quais os individuos adquirem as capa
cidades e os comportamentos que lhe permitem abarcar e 
apreciar as rela<;:5es de interdependencia entre o homem, 
a cultura e o meio bioffsico. Tal como no ensino da Ceo
gratia, a promor;:ao de atitudes e valores assume urn papel 
nuclear, nomeadamente de atitudes que se fundamentem 
na compreensao da rela<;:ao do homem com a natureza e 
no valor da solidariedade entre diferentes culturas e socie
dades. 0 cumprimento dos objectivos do ensino da Geo
grafia, podera por isso, significar um contributo impor
tante para a efectiva implementa<;:ao da educa<;:ao 
ambiental nas escolas portuguesas. A Escola pode desem
penhar uma fun<;:ao decisiva enquanto protagonista da 
defesa e intervenr;:ao em favor da preserva<;:ao da quali
dade ambiental a escala local. Quem !ida com jovens em 
idade escolar facilmente se apercebe da apetencia e do 
interesse que a maioria demonstra por esta materia. Se 
podemos dizer que esta apetencia constitui por si s6 11111 

sinal da emergencia de uma nova etica ambiental, ela 
encerra um potencial de mudan<;:a, que deve obrigatoria
mente ser explorado, pois representa uma via de constru
r;:ao de um paradigma etico-ambiental alternativo que 
permita ultrapassar a crescente contradi<;:ao entre a dina
mica de funcionamento do ecossistema-Terra e a dina
mica de funcionamento do modelo de desenvolvimento 
econ6mico dominante. 
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