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Resumo 

As rela~oes entre "Patrim6nio" e "Turismo" merecem sem duvida uma rejlexiio continua e cada 
vez mais aprofundada. 

0 pensamento cientifico ava~a cada vez mais no sentido de analisar correctamente as causas e as 
consequencias dessas rela~oes. 

Por outro /ado, a importiincia econ6mica crescente dos factos de turismo, fazem passar muitas 
vezes para segundo plano, quer as elucida~oes resullantes das referidas analises cientificas, quer os 
pariimetros antropol6gicos do pr6prio fen6meno tur{stico. 0 crescimento econ6mico "a outrance", 
sobrepoe.se ao desenvolvimento. 

A/em de outros aspectos, o patrim6nio - especialmente o patrim6nio hist6rico-cultural - aparece 
neste contexto como um objecto de consumo gratuito, pelo menos nem sempre considerado como digno 
de auferir benej{cios, para a sua salvaguarda, preserva~O.o, conserva~O.o ou restauro, provenientes do 
rendimento do turismo. 

0 problema, porem, s6 podera ter solu~ao atraves da Educ~iio. 

Palavras Chave: Patrim6nio. Turismo. Crescimento econ6mico. Desenvolvimento. 

Resume 

Les raports entre "patrimoine" et "tourisme" meritent sans doute une rejlexion continuelle et 
chaque fois plus aprofondie. 

La pensee scientifique avance de plus en plus dans le sense de /'analyse correcte des causes et des 
consequences de ces raports. 

Cependant, !'importance economique croissante des faits du tourisme font passer souvent pour un 
deuxieme rang, soit les eclaircissements que resultent des susdites analyses scientijiques, soit les 
parametres anthropologiques fondamentaux du phenomene touristique en soi meme. En depit de tout, 
l'accroissement economique a outrance, se superpose au developpement. 

Au-deJa d'outres aspects, le patrimoine - particulierement le patrimoine historique-culturel - se 
montre dans ce contexte comme un object de consumation gratuite, du moins pas toujours consideree 
comme digne de retirer des profits pour sa sauvegard, preservation, maintien ou reparation, des revenus 
du tourisme. 

Le probleme, toutefois, ne pourra pas avoir solution que par /'Education. 

Mots-cles: Patrimoine. Tourisme. Accroissement economique. Developpement. 

Abstract 

The relations between "cultural inheritance" and "tourism", with any dought, deserve a 
continuous reflection and a more deepen effort. 

The scientific thought advance more and more on the sense of the correct analysis of the causes 
and the consequences of those relations. 

On another hand, the growing economical importance of the facts of tourism often relegate to a 
second rank, the explanations resulted of the mentioned above scientific analysis, or the 
anthropological parameters of the tourist phenomenon itself The economical growth "a outrance" go 
on top of the development. 

* lnstituto de Estudos Geognificos, Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra. 
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Beyond other aspects, the "cultural inheritance", appear on this context as free consumer f!Oods, 
at least not always respected as worthy to benefit, for it safeguard, preservation, conservatiOn or 
restoration, of the tourist profits. 

The problem, however, could not have a solution than by the education. 

KeyWords: Cultural inheritage. Tourism. Economical growth. Development. 

Sem qualquer sombra de duvida, o turismo 
tern hoje em dia, e mais que nunca, uma 
importiincia fundame~tal nc: plano ~ nas 
perspectivas da economta de multtplos Patses do 
mundo inteiro. 

Nao e mesmo raro que, para alguns deles, o 
desequilfbrio das rcspectivas balanps de 
pagamentos externos scja fortemente atenuado 
pelo menos, pelos resultados da 
significativamentc chamada "industria do 
turismo". 

Isto e mesmo urn argumcnto que, mais ou 
menos habilmente aprescntado tern por vezes 
dado origem a excessos, pois que aparece aos 
olhos de muitos como panaccia quasc absoluta 
para resolver as conscqucncias de problem~s 
estruturais de base, fazendo confundu 
crescimento econ6mico com descnvolvimento. 

Norrnalmente, nestcs casos, melhor, em muitos 
desses casos em que esse tipo de argumenta~ao 
prevalece, pouco mais se faz do que adiar 
solu~oes e, qui~a, diferi-las acrescentadas e, 
quantas vezes, irremediaveis, para as gera~oes 
seguintes. 

Ja em outras ocaswes nos dcbru~amos sobre 
urn que outro aspecto desta m~sma prob~emat~.ca, 
como foi o caso no III Col6qu10 de Tunsmo 75 
Anos de Turismo em Portugal", realizado na 
P6voa de Varzim em 1986 e, mais recentemente, 
no Seminario Internacional "Servi~os e 
Desenvolvimento numa Regiao em Mudan~a", 
realizado no princfpio de 1992 pela C~missao de 
Coordena~ao da Regiao Centro, em Cotmbra .. 

No primeiro, foram as perspectivas 
antropol6gicas do turismo qu~ nos intcressar~m .. -
"0 Turismo sob uma pcrspectiva Antropol6gtca ; 
no segundo, de forma in~erro~ativ~, 9.uestiona~a
-se nao a totalidade dos patnm6mos ao servt~o 
do turismo mas tao somente a compreensao do 
"patrim6nio cultural ao servi~o do turismo" no 
confronto do que pode chamar-se a componente 
muito esquecida do "turismo ao servi~o do 
patrim6nio cultural". ~ . _ 

Naturalmente o nosso ambtto nao pode 
considerar nenhuma outra asserc;ao de 
"patrim6no" que nao seja o conjunto de valores 
que sao "dados" e nao os "equipamentos" e as 
"infra-estruturas" que, sendo tambem valores e, 
consequentemente patrim6nio, sao criadas e 
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organizadas para dar suporte as multiplas 
actividades que interactivamente e em cadeias de 
solidariedade e diniimica econ6mica usufruem 
daqueles. . 

Na realidade o que pensamos trazer aqm 

novamente a esta reuniao1 nao e mais nem menos 
que uma reflexao sobre urn aspecto .que 
frequentcmente e pouco focado e que contmua 
sempre injustamente esquecido. 

Trata-se simplesmente de trazer a luz das 
discussoes, numa perspectiva pedag6gica, a 
conveniencia de se real~ar e sublinhar a 
importiincia que tern para urn desenvolvimento 
equilibrado e justo da "industria do turismo" - tal 
como sucede, alias, em qualquer tipo de 
empreendimento produtivo - a necessidade de 
or~amentar todas as despesas, incluindo as dos 
custos de manuten~ao e preserva~ao contra o 
desgaste que o pr6prio usufruir do patrim6nio 
ambiental sofre com essas actividades lucrativas. 

De facto, nao e correcto que parte do lucro 
dos empreendimentos seja contabilizado a custa 
de uma nula, ou quase, participa~ao especlfica nas 
despesas com a salvaguarda - preservac;ao, 
conserva~ao e restauro - dos "dados", isto e, dos 
valores que, muitas vezes , e em larga 
percentagem, constituem o "capital" de atraq:ao 
que suporta e ju~tifica os empree~dim~r:tos. 

Impoe-se ensmar nao s6 a nao uttllzar esses 
valores para alem dos limites do razoavel, pa~a 
alem do nfvel de risco relativamente a sua pr6pna 
existencia. E necessaria continuar a ensinar 
tambcm a preserva-los, a reabilita-los, a restaura
los. E fundamental ainda, que para alcm disso as 
decisoes "econ6micas" das actividades de· turismo 
considerem inequivocamente a necessidade de 
reservar uma percentagem do lucro que auferem 
para atribui~ao especffica as medidas atinentes as 
ac~oes de salvaguarda, para nao dizer mesmo, da 
pr6pria cria~ao desse tipo de patrim6nio. Neste 

1 Com algumas ligeiras adaptayoes, o texto recentemente 
apresentado no III Forum de Turismo, organizado pela 
Profitecla, Ld1, a 1/Julho/92, em Coimbra - Comissao de 
Coordenayiio da Regiao Centro, foi tambem apresentado na 61 

Conferencia Intemacional de Educayiio Ambiental - Ambiente 
e Turismo, realizada em Troia, 15-17/Junho/92, no quadro da 
"Intemacional Caretakers of the Environment". 



particular, e nonnalmente o paLrim6nio cultural, 
hist6rico e ambiental, que mais e dcsprczado. 

-oOo-

Nao creio que seja neste momenta necessaria 
historiar o fen6meno do turismo que, em boa 
verdade, se pode rastrear desde muito ccdo no 
ambito da hist6ri a das socicdadcs humanas. 

Desse facto dei algumas desprctenciosas notas 
em trabalho anterior, fcito para o acima referido 
III Col6quio de Turismo "75 Anos de Turismo 
em Portugal", realizado em 1986 na P6voa de 
Varzim2. 

Af procurei rcflecti r principalmente sabre o 
eminentc caracter antropol6gico do turismo e, 
consequentemente, sabre as implica96es que tal 
cunho basilar impoe. 

Escrevi entao que "o turi smo, antes de mais, 
deve ser encarado, por quem quiser compreende
-lo globalmcnte, so b uma perspec tiva 
antropol6gica, is to e, sob o denominador comum 
da res humanitas. 

Mas, esse cntendimento necessaria e 
fundam ental e dcsejavcl que scja tambem 
equacionado sob 0 angulo dos problemas que 
cria, "de nao menor dclicadeza mctodol6gica" e 
"que se impoe considerar cuidadosamente para 
nao distorcer cssa compreensao". 

Por outras palavras, o turi smo, como facto 
antropol6gico, te rn de scr integrado numa 
dinilmica pr6pria, cujas vertcntes maiores e 
cssenciais, serao: 

"1 Q - Como res humanitas tern urn 
entend imcnto fundamental , isto e, 0 das 
motiva9oes primordiais da sua razao de 
existir em todos os aspectos, modalidades, 
fonnas, enfim, em todos os sentidos que 
enfonnam as suas mulliplas expressoes de 
procura; 

2Q - como oferta, intcgrado num sistema 
mais gcral e nas suas dinamicas, tern todas as 
complexidades que resultam da natural 
in teract i vi d ade e nao m c n o r 
interdependcncia das varias concep96es de 
valor dos dado s c das frontciras do seu 
aproveitamento num a pc rspectiva de 
economia." 

Afirmei ainda que "Este e (mclhor talvez, direi 
agora, deve se r) o binario fundamental da 

2 "0 turismo segundo uma pcrspcctiva antropol6gica", in 
"Miscelanea em honra do DoULor Amorim Giriio", "Biblos" 
Vol. LXV (1989), Coimbra, Faculdadc de Letras. 
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realidadc do turi smo e do equilfbrio das for9as 
inerentes em presen9a, do jogo das quais resultara 
a correspondencia, positiva ou nao, com os 
fundamcntos antropol6gicos do fen6meno". 

Daqui resulta, creio, nao ser diffcil aceitar que 
importa reter, antes de tudo o mais, dois tipos de 
parametros basicos, isto e, as motiva9oes 
primordiais eo valor dos dados. 

Na sequencia de urn recente trabalho para 
avalia9ao academica, urn jovem finalista do 
Seminario que dirijo sabre a Geografia da 
Comunidade Europeia3 notava com descerni
mento uma diferen9a essencial entre os "guias 
verdes" e os "guias vermelhos" da Michelin. 

Os primeiros "essencialmente, dedicados a 
desc ri9ao das curiosidades turfsticas em 
pormenor, incluindo fotografias, imagens e 
detalhes hist6ricos , geograficos e econ6micos ... ", 
ou ainda " .. . curiosidades ... ", pretendem ser, de 
certo modo, suscitadores e mesmo criadores
orientadores de motivay5es primordiais. atraves 
da maior ou menor expressao qualitativa dos 
dados, isto e, do seu valor atractivo como tal. 

0 nfvel do tratamento que a estas informa9oes 
pode ser dedicado, por exemplo, o rigor 
cientffico, a qualidade e probidade intelectual do 
texto , a aprcsenta9ao, enfim, a validade da sua 
fundamenta9ao e a dos documentos utilizados, 
podem muito bern ser, sem excessiva erudi9ao, de 
uma polivalencia evidente e muito interessante. 

Em princfpio, a qualidade da "informa9ao com 
finalidade turfstica" que apresentem dar-lhes-a 
como que uma especie de valor acrescentado 
daquela outra qualidade basica. 

0 seu tratamento dir-se-a entao que nao tendo 
por fito imcdiato uma simples divulga9ao geral, 
pode assumir-se como urn correcto instrumento 
de "marketing" do turismo. 

Os segundos, os "guias vermelhos", nao 
descendo ao pormenor sabre os dados, mas sem 
deixar de referenciar os mais significativos (por 
exemplo, os valores ambivalentes da gastronomia 
local ou regional), privilegiam essencialmente os 
equipamentos-suporte (hoteis, restaurantes, etc.) 
do turismo. 

A primeira vista parece despicienda esta 
nota9ao di ferencial mas, na realidade, o seu 
aparecimento - "guias verdes", "guias vermelhos" -
tern uma explica9ao compreensfvel na dimensao 
de complementaridade do bin6mio fundamental 
dos fen6menos do turismo. Eles constituem, para 
o mercado que lhes esta subjacente, uma especie 

3 Alexandre Jose dos Reis Leitao, " Pontos de interesse 
Turfstico na Europa Ocidental com base nos Guias Michelin -
Uma perspectiva pessoal" - 1992 
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de prcssao cspecffica e qualificada que pretende, 
mais que criar, orientar a procura. 

Esta dimensao tern evidentemente urn cariz de 
"marketing" e, conscquentemente, e muitas vezes, 
de forma compreensfvel, objecto de cuidados 
particulares. 

Alguns aspectos das realidadcs motoras - as 
motiva\'5es primordiais - sao curiosamente 
corroborados pelo resultado de inqueritos 
oficiais, embora, em certos casos, sob formas 
muito curiosas e inesperadas. 

Mediante inquerito e scquentc relat6rio, 
efectuados pela Direcr;ao-Geral das Comunidades 
Econ6micas Europeias em 1988 - "Os europeus e 
as suas ferias", citado por outro dos meus 
finalistas4, como motivavoes prioriu1rias da 
escolha do local ou Iocais de fcrias dos europeus 
comunitarios, aparcce-nos em primeiro Iugar com 
56%, o interesse em visitar "zonas naturais de 
excepcional beleza", seguido de 37% que 
declaram o seu interesse por "regioes nao 
exploradas pelo homem". · 

No entanto, do mesmo relat6rio decorre uma 
interpretar;ao minimizante do significado dos 
37% de inquiridos que preferem tambem regioes 
inexploradas. Estes 37% integrarao, presumo, 
simplesmente os 3% de europeus dos cerca de 
140 milh5es que declararam ter fcito ferias fora 
da Europa. A mcnos que se trate de uma 
surpreendente e inesperada revelar;ao da 
existencia de tanto espar;o desconhecido, isto e, 
ainda inexplorado, nesta velha Europa, assim 
capaz ainda de atrair ... alpinistas, espcle6logos, 
quic;a, arque6logos e bi6logos subaquaticos. 

Entretanto, 28% dos inquiridos afirmam ter 
como motivar;oes de escolha "monumentos, 
museus e galerias de arte". 0 "custo de vida 
moderado", "sentir-sc em terra estranha", "hotcis 
confortaveis", "tempos livres (cinema, vida 
nocturna, parqucs, etc.)" e "possibilidades de 
participar em actividades desportivas" sao outras 
motivar;ocs adiantadas. 

Deve dizer-se, todavia, que as expressoes 
percentuais indicadas resultam de urn somat6rio 
segundo uma ordenar;ao de prioridades de 
escolha dos inquiridos pois que a soma das 
percentagens indicadas para cada tipo de 
motivac;ao considcrado e superior a 100%. 

Porem, o importante e referir que, depois de 
uma expressao de prioridade relativa a 
caracterfsticas, dirfamos, ambicntais num sentido 

4 Paula Nunes, 'Turismo na Comunidade Europeia", 1992 
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ampJo5 e, salvaguardada a referenda aos "custos 
de vida moderados", com 34% e com 28%, 
respcctivamente, destacam-se motivar;oes 
claramentc culturais que retem, na expressao 
usada, a importancia de outro tipo de patrim6nio 
- o patrim6nio hist6rico-cultural nas suas 
multiplas facetas, domfnios e tipos - cujo valor 
intrfnseco escapa indubitavelmente, em muitos 
casas e em certa medida, as leis do mercado. 

Naturalmente, o sentido desta afinnac;ao de 
imunidade em face das leis do mercado nao tern 
caracter absoluto e universal e carece sempre, 
portanto, de urn estatuto que lhes deve ser 
oficialmente atribufdo e reconhecido, no contexto 
de uma etica especial cuja finalidade apontara 
logicamente para a sua salvaguarda. 

Esta, por sua vez, devera passar por duas linhas 
de forr;a de natureza polftica fundamentais para 
poder travar-se a tendencia entr6pica do sentido 
da aviltar;ao do seu valor no confronto com os 
demais valores essencialmente de natureza 
econ6mica, como se se tratasse tambem de 
simples bens de consumo. 

Quanta a primeira, refiro-me naturalmente a 
todo o necessaria esfor9o concertado, 
nomeadamente o da inventariar;ao e classificac;ao, 
no sentido da preservac;ao , conservac;ao e 
restaurac;ao das varias expressoes desse tipo de 
patrim6nio; ao imprescindfvel reconhecimento 
inequfvoco das competencias para as acc;oes de 
intervenc;ao necessarias e o da responsabilizac;ao 
para a cobertura das consequentes despesas que 
tudo isso importa, pelos diferentes nfveis polftico
-administrativos: local, regional, enfim, nacional. 

Quanta a segunda, a sua natureza e de ordem 
eminentemente educacional, de fonnac;ao cfvica e 
de infonnac;ao cultural. 

Nao se ama o que nao se conhece, diz-se 
vulgannente. 

Nao se ama, particulannente, aquila de que 
simplesmente nos servimos ou consumimos. 

Amar e, sem duvida, urn criteria basilar de 
destrinc;a, mas deve ser ao mesmo tempo uma 
forma de posse desinteressada; pressupoe 
portanto uma atitude de espfrito em relac;ao ao 
objccto amado que e essencialmente empatica, 
como se se tratasse de urn-a participac;ao real no 
seu valor e, de tal fonna, que se pode considerar 
como transcendendo o sentido de posse, isto e, 
sublimando-o. 

A educac;ao-instruc;ao conducente a necessaria 
compreensao dos valores patrimoniais de caracter 

5 Repare-se que se fala de "zonas naturais" e de "regioes nao 
exploradas pelo homem", a que, no nosso entender, seria 
mais correcto chamar meios em vez de ambientes. 



hist6rico-cultural deve pois Intctar-se 
especificamente e impregnar pedag6gica e 
didacticamente as "primeiras letras" e, embora 
nao tenha limite temporal, deve ser prioritaria 
num articulado contexte formative, a pontos de 
constituir a pr6pria supcr-estrutura da chamada 
escolaridade obrigat6ria6. 

Pode certamente compreender-se por que 
razao, num complexo tematico - "Patrim6nio, 
Autarquia e Turismo" - me propus tratar de 
"Patrim6nio ao Servi<;o do Turismo" e fiz 
algumas considera<;oes aparentemente nao 
relacionadas com a tematica geral proposta. E 
que s6 poderci entendcr urn conceito liminar de 
ambiente se o ligar estreitamente ao homem. Isto 
e, qualquer que seja 0 nfvel da intcrven<;ao deste, 
naturalmente considerado como grupo e nao 
como indivfduo, urn am biente e sempre urn 
complexo de circunstancias espa<;o-temporais 
concretas, em contfnuo devir, cujos tra<;os 
distintivos maiores sao o resultado mais ou menos 
profunda, mais ou menos intensive, mais ou 
menos denso, da presenc;a do homem no seu 
continuo esfor<;o de "apropriac;ao" do espac;o 7. 

Ora, apesar das gl6rias e brilhos dos espac;os 
naturais - onde a unica razao que neles imperou e 
impera sera a das leis ffsico-naturais - e nos 
espac;os humanizados que e possfvel verem-se 
plasmadas as marcas do seu esplendor criativo 
(infelizmcnte tambcm, e certo, o ncgror das suas 
miserias), enfim, sao eles o grande livro aberto da 
pr6pria hist6ria do homem. 

0 patrim6nio cultural, c ncste contexto urn 
comp6sito testemunho do lado positive dessa 
hist6ria; sao paginas avulsas desse livro que 
nunca se repete e jamais se podeni reescrever. 
Cada atentado que se lhe fa<;a e como arrancar 
uma dessas paginas, e, portanto, truncar a pr6pria 

· mem6ria colectiva da humanidade. 
0 patrim6nio cultural e pais, como e sabido, 

urn importante mas complexo dado motivador 
que pode vir a ser e, afinal, vern sendo cada vez 
mais, suscitador de uma certa e crcscente procura 
qualificada, mas tambcm de uma procura de 
massa, que aumenta de ano para ana, como nos 
mostram as estatfsticas8. 

6 Naturalmente nao ha exclusao de qualquer tipo de valores, 
como por exemplo, os naturais. 0 que importa c consideni
-los a todos segundo uma escala onde a positividade da 
cria~ao humana marque a~ prioridades. 
7 No sentido de "tomar proprio para" e nao no de "tomar 
posse". 
8 0 aumento de interesse e sequente procura de massa pode ser 
urn born indicador de desenvolvimenlo, e niio s6 de 
crescimento econ6mico, das Sociedades. 
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Porcm, as consequencias desse facto de 
evoluc;ao sao not6rias: lembremos s6 os casas das 
Grutas de Lascaux e das suas soberbas pinturas 
rupcstres; os assustadores indfcios da chamada 
"lepra" de alguns pigmentos cromaticos das 
pinturas "afresco" ou sobre outros suportes e 
outras tecnicas; a meteoriza<;ao crescente e 
acelerada de certos materiais petreos de 
monumentos e estatuaria, expostos aos efeitos 
resultantes das intensas e acrescentadas 
circula<;oes urbanas motorizadas, a que se somam 
as consequencias de certas expressoes de 
vandalismo destrutivo, sejam elas o uso e abuso 
dos "sprays" de pigmentos tixotr6picos com que 
se maculam as superffcies de determinados 
materiais de rocha de monumentos e paredes com 
"grafitti", ou as resultantes das actuais 
ocorrencias nos Balkans ou ainda as de uma 
marginalidade social criminosa tambem na forma 
de roubo e de trafego clandestine de especimes e 
pe<;as cujo valor cultural artfstico e hist6rico e 
facilmente despertador de ganancias e egofsmos 
estereis. 

E certo que alertados, os responsaveis tentam 
definir em tratados e diplomas de base uma nova 
compreensao polftica das dimensoes deste tipo de 
patrim6nio. 

0 recente Tratado de Maastricht, par exemplo, 
reflecte ja, tam bern sintomaticamente, este facto. 

Entre os textos aditados aos anteriores Tratado 
de Roma e o chamado Acto Onico, no Titulo IX -
A Cullura, Art2 128Q, refere-se no seu ponto 1 que 
"A Comunidade contribuira para o 
desenvolvimento das culturas dos Estados
-membros, respeitando a sua diversidade nacional 
e regional, e pondo simultaneamente em 
evidencia o patrim6nio cultural comum." 

No ponto 2 le-se ainda que "A ac<;ao da 
Comunidade tern por objective incentivar a 
coopera<;ao entre Estados-membros e, se 
necessaria, apoiar e completar a sua ac<;ao nos 
seguintes domfnios: 

- melhoria do conhecimento e da 
divulga<;ao da cultura e da hist6ria dos 
povos europeus. 

- conserva<;ao e salvaguarda do patrim6-
nio cultural de importancia europeia. 

- intercambios culturais nao comerciais. 
- cria<;ao artfstica e literaria, incluindo o 

sector audivisual. 
-----------------------------------11 

Presumo que ninguem tera duvidas acerca da 
importancia do patrim6nio cultural, 
especialmente o construfdo ou de qualquer outra 
forma concretizada numa expressao ffsica perene, 
para o conjunto das motivacoes primordiais de 
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algumas crescentes linhas de procura turfstica. Por 
outro lado, creio tambcm que se nao duvidan1 do 
desgaste e de certos nfvcis de risco que impcndem 
sobre o objecto ou objectos dessas correntcs 
turfsticas. 

Todavia, esses mesmos objectos - o patrim6nio 
cultural sob multiplas das suas formas - que sao 
dados do proccsso dinamico do fcn6meno 
turfstico, sao quasc autcnticamentc explorados 
como bens de consumo scm dono, com os quais 
se conta para engrossar cada vcz mais, se possfvel, 
as "acrescentadas torrcntes" - passe a expressao -
dos avidos de convivcncia, ncm que seja fugaz, 
com esses valorcs culturais, scm que todavia se 
contabilize no orc;:amcnto dos emprccndimentos 
de prestac;:ao de scrvic;:os ao turismo - scus mais 
amplos e dircctos beneficiaries - a participac;:ao 
nos custos da suas nccessarias e mais que 
convenicntes acc;:ocs de salvaguarda, prcserva<;ao, 
conservac;:ao ou rcstauro. 

Alguns dos ambientcs mais refinados e de 
mais elevada cxprcssao patrimonial sao os que 
tern em forma de patrim6nio cultural os scus 
"ligth-motif". Nao comprcender a ncccssidade de 

92 

mcdidas de salvaguarda no scntido de evitar a sua 
irrcmediavcl degradac;:ao na sua ausencia, 
constitue de facto urn atentado tao grave aos 
"recursos" do nosso planeta como o sao o 
desbaste incontrolado e indescriminado da 
floresta amaz6nica ou a cac;:a a baleia nos 
oceanos. 

E pois ainda de educac;:ao ambiental que se 
trata afinal na minha desprctensiosa intervenc;:ao 
hojc e aqui neste Forum. 

De facto, o conceito de "protccc;:ao do 
ambiente" tern que transformar-se, nao pode e 
nao deve continuar a ser uma espccie de bandeira, 
talv9z urn sfmbolo, quase urn mito. 

E necessario que essa bandeira, esse sfmbolo, 
esse quase mito, se tome num padrao de cultura, 
num imperative etico tao natural como o ritmo 
sadio de urn corac;:ao quando pulsa e vai 
marcando em cada urn de n6s, ate ao fim, o 
tempo do nosso existir. 

Tao profunda transmutac;:ao - porque e de 
facto uma profunda transmutac;:ao de 
mentalidades - nao se impoe. 

S6 ha uma forma para a fazer: EDUCAR. 




