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DOS SABERES, DAS FINALIDADES, DOS RISCOS E DO DESENVOLVIMENTO* 

Quando no mes de Maio, em situa<;ao de franco con
vivio no ambito de uma reuniao especial organizada pelos 
!res Rotary Clubs de Coimbra, Coimbra - Olivais e Coim
bra - Santa Clara, mas destinada a todos os Clubes do 
chamado Distrito Rotario 1970 de Portugal , no intervalo 
para almo<;o, o Comp0 Sousa Fernandes - com a simpatica 
habilidade que todos lhe reconhecemos - de repente, 
sentado a minha frente na mesa, me convidou para vir 
hoje aqui falar-vos, tiquei momentaneamente surpreso -
devo confessa- lo - sem saber bem que responder-lhe. 

Ele ainda falou de - imagine-se - "ora<;ao de sapien
cia'', categoria que logo rejeitei . 

Todavia, disse-lhe que sim, que iria assumir, mas nao 
mais faria senao tentar falar, sem pretcnsoes, para todos. 
Depois, mais tarde, no s ilencio solitar io do meu gabinete, 
reflectindo calmamente, acabei por considerar duas pos
siveis hip6teses: a primeira seria tentar fazer-vos o ponto 
de situar;:ao de qualquer das problematicas do conjunto de 
saberes que e imaginavel terem s ido OS das minhas preo
cupar;:oes docentes as quais, como presumo devem saber, 
acabaram ha pouco mais de dois anos; a segunda, seria 
escolher dentre algumas das minhas preocupa<;oes 
actuais, uma que pudesse, pela sua actualidade - talvez 
mais correctamente - despertar o interesse de quem 
tivcsse a paciencia - para nao dizer a coragem - de vir 
ouvir-me. 

Na verdade, foi por esta segunda hipotese que optei e 
espero agora que me perdoem a des ilusao, qui r;:a, a frus
tra<;i!o. que poderei vir a criar-lhes relativamente a expec
tat iva que involuntariamente lhes terao criado. 

0 que e verdade e que ultimamente - mesmo antes do 
referido abandono das actividades docentes forc;:ado pela 
lei - ja eu vinha a encaminhar as minhas refl exoes no 
sentido de um esforr;:o epistemologico, isto e, um esforc;:o 
de analise critica das preocupa<;oes cientificas em si mes
mas, embora numa perspectiva concernente a sua cres
cente apl icabil idade. A Epistemologia, de resto, consti
tu indo-se como uma doutrina dos fundamentos e metodos 
do conhecimento cientffico, distingue-se mais facilmente 
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da Logica e da Psicologia porque visa o valor e o signifi
cado da realidade e dos problemas da verdade e da 
validade. 

Mas, porque? Mas qua l a razao desta atitude? 
Nao ha duvida que o progresso do Saber, o mesmo e 

dizer. do mais inestimavel, mais especifico dos patrimo
nios da Humanidade, se deve essencialmente a duas linhas 
condutoras de todo o esforc;:o teoretico ou de expl icac;:iio 
vivido. 

Como lapidarmente o exprimiu Camoes, uma dessas 
duas linhas e a que resulta do "saber de experiencia fcito" 
que directamente e em imed iato existe em todos os ani
mais, embora em graus de diferente profundidade; a 
segunda e a que provem da capacidade complementar. so 
propria dos humanos, chamada creatividade inovadora e 
de critica da propria racionalidade diferenciadora, patti
culannente temperada pela vertente de natureza afectiv.1 
que sublima e transforma os instintos puramente animais 
que em todos nos ex istem. 

Naturalmente este considerando e proprio de um 
Iongo e irreprimivel progresso, tanto materia l como men
tal, em contraponto continuo, feito ao Iongo dos tempos 
de escala geologica, numa confronta<;ao irredutivel, 'mar
cando estadios e periodos na evoluc;:ao hist6rica e civil iza
cional da Humanidade. 0 Ramapitecus e possivelmente o 
mais antigo dos hominideos e os paleontologos admitem 
ja com alguma seguran<;a tecnica que tera vivido ha 12 ou 
13 milhoes de anos. Um recente achado coloca um exem
plar de um Austrolopitecus entre os 2,5 a 3,5 mi lhoes 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
,·imento, que as guardias e as mentoras da evoluc;:ao dos 
saberes que ao Iongo dos tempos se foram caldeando ate 
chegarmos aos nossos dias a urn conceito intr insecamente 
mais abrangente, mas nao menos absorvente, foram as 
Escolas e particularmente j a nos alvores do 2° milenio, as 
Uni versidades, no seu munus de investiga<;ao e progresso 
dos saberes e na vertente nao menos importante de os 
suscitar e os transmitir criticamente. lsto, porem, sem 
menosprezar as capacidades cxteriores as Escolas, nem 
outorgar privilegios a estas. Pelo contrario, foi-lhes scm
pre acrescentando sim, as responsabil idades. 
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Nao resisto a ler-vos urn pequeno acervo de frases de 
profunda significado, que se devem a Albert Einstein, 
recentemente considerado o Homem que mais profunda
mente marcou o seculo passado. 

Dizem assim: 
"Nao basta preparar o homem para o dominic de uma 

especialidade qualquer. Passani a ser entao uma especie 
de nuiquina utilizavel, mas nao uma personalidade per
feita. 0 que importa e que tenha urn scntido atento para o 
que for digno de esfor90, e que for belo e moralmente 
born( ... )" 

Isto quer dizer que o verdadeiro tim de uma aprendi
zagem especializada nao e aceder a uma cultura, que, por 
definiyao, com maior o menor profundidade, e integra
dora. Uma especialidade, normalmente tende a ser redu
tora. 

Mas continua o sab io ffsico : 
"Estes valores sao transmitidos a jovem gerayao pelo 

contacto pessoal com os professores, e nao - ou pelo 
menos nao primordialmente - pelos livros 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 experiencia vivida, a experiencia9ao - Ia 
onde ela e possivel - e ainda do autodiatismo, s6 em casos 
muito raros conduz a uma cultura equilibrada. 

E continua: 
"A importancia dada ao sistema de competi9ao e a 

especializa9ao precoce, sob pretexto da utilidade imediata, 
e 0 que mata 0 espirito de que depende toda a actividade 
cultural e ate mesmo do proprio florescimento das cien
c ias da especializa9ao. ( ... )" 

E que a Cultura pressupoe uma continua refl exao que 
nasce de uma insatisfa9ao pessoal que ela propria suscita 
e pede. 

Enfim: 
"0 ensino deve ser de modo a fazer sentir aos alunos 

que aquila que se lhes ensina e uma dadiva preciosa e nao 
uma amarga obriga9ao" . 

Uma dadiva preciosa - escreveu Einstein - como urn 
patrim6nio que e uma heran9a recebida, que devemos 
acrescentar e repartir pelos outros no sentido mais nobre 
de uma continuada doa9ao, tal como os Pais devem fazer 
com os proprios filhos. 

Como e obvio, e preciso dar as sabias palavras de 
Einstein a latitude da sintese, pois nao podem compreen
der-se perfeitamente fora do seu contexte, das c ircunstan
cias condicionantes ou mesmo fora do espirito 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 dizer-vos sem os ma<;ar. 
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Com alguma liberdade, intitulei eu as palavras que 
escrevi e agora vos leio, Dos Saberes, das Finaliclades, dos 
Riscos e do Desenvolvimento. 

Antes de mais, tudo quanta se faz durante a nossa vida 
pressupoe uma finalidade. E urn axioma basico, tal como 
o axioma da nao contradi<;ao de logica aristotelica: uma 
coisa nao pode ser e nao ser ao mesmo tempo, ou ainda 
outro, qualquer coisa tera sempre uma razao ou uma 
causa, como ensinou o matematico Leibnizt. 

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

Ha finalidades que nem a n6s pr6prios gostamos de 
confessar. Quer dizer que, se ha sempre uma fi nalidade no 
que se faz, nem sempre essa fi nal idade e indiscutfvel ou 
aceitavel. Todavia, a perspectiva teleol6gica, isto e das 
finalidades, e imprescindivel para a indispensavel com
preensao dos factos que registamos. Estes, entretanto, 
fazem parte de um todo complexo de "actores" - ele
mentos e factores, que normalmente formam redes q ue se 
interactivam e das quais ocorrem "espa9os" especificos de 
consequencia. 

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

Uma delas e a que nos permite "conhecer" o mundo 
exterior a nos proprios 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 pa1te, do que somos. 

Quer dizer, situa-nos numa perspectiva de valores e 
principios adquiridos e reconhecidos como padroes de 
civiliza9ao que a Humanidade foi vivenciahnente preser
vando, afinando, acrescentando e transmitindo de gera9ao 
em gerayao, embora sempre num contexte que Ortega y 

Gasset sintetizou ao considerar a realidade concreta do 
Homem, sempre como "el hombre y sus ci rcunstancias", 
isto e, a inseparabi lidade do Homem dos condic iona li s
mos naturais, temporo-espaciais- e mentais, racional idade 
e afectividade. 

Se d01mimos ou desmaiamos, perdemos a consciencia 
e nada podemos conhecer ou reconhecer durante esse 
tempo em que dormimos ou desmaiamos; se nao ·'usa
mas" a outra especie de consciencia dita moral , negamos 
a possibilidade de "julgar" segundo os valores-padrao 
tudo aquila que fazemos ou simplesmente conhecemos. 

Ao contnirio dos animais nao racionais, o Homem e 
dotado da capacidade desse " instrumento" critico que nao 
tern caracter b iol6gico, como se fora mais urn dos instin-



tos naturais, porque radica na racionalidade ou seja na 
capacidade- que so o homem tern -de razao. 

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

Ora, se os saberes afinal tern a sua raiz na consciencia 
que adquirimos dos factos a que damos origem ou dos 
fen6menos que observamos, e que atraves de urn esfor9o 
metodologico, tentamos explicar fazendo aumentar o 
conhecimento que de tudo vamos tendo, esses mecanis
mos que diriamos ser de teoriza9ao, em face da conscien
cia moral que os julga, nao sao normalmente rej eitados 
em si rnesmos, na perspectiva do "saber pelo saber", mas 
podem ser rejeitados ou nao, no plano da consciencia 
moral que decorre da anal ise das suas outras potenciais 
finalidades. 

Entre tantos outros, urn exemplo e ja hoje classico. 
Para o proprio Einstein, cujas teorias permitiram que 

outros Colegas conseguissem tecnicamente dominar a 
capacidade de liberta~ao artificial da energia nuclear, 
quando se apercebeu do que poderia suceder, quando a 
sua consciencia moral julgou o risco potencial de destrui
yao cega que nascera dos saberes que e le proprio cria ra, 
tentou convencer o Pres idente dos Estados Unidos a parar 
o processo e, sobretudo, a nao uti lizar a primeira bomba 
at6mica. 

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

A questao reside no problema da natureza das proprias 
fina lidades, sendo certo que - como se disse - nao ha 
nada que se fap - no sentido mais amplo que se possa dar 
ao fazer, ao realizar, ao pensar - sem finalidade e a des
trinya entre as diferentes finalidades que se possam reco
nhecer a qualquer facto e particularmente a qualquer 
saber, depende sempre do julgamento dos valores em 
confronto. 

Quando Einste in - como acima dissemos - se viu 
perante os resu ltados potencia is dos saberes que propor
c ionou, agiu, nao no sentido de negar as teorias que cienti
ficamente !he deram origem, mas sim reagiu no sentido do 
imoral aproveitamento a varios niveis que delas poderiam 
vir a tirar-se e, infelizmente, vieram, inacreditavelmente, a 
concretizar-se. 

Os riscos consequentes a sua util iza~ao, que Einstein 
previra, acabaram por ter um preyo terrivelrnente a lto 
para o fim da guerra. 

Este exemplo e suficiente para que se possa pensar 
que, em sim mesmo, nas terriveis consequencias do suce-
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dido se espera que haja a memoria eterna tanto das viti
mas que ocasionou quanto das potenciais vitimas de toda 
a ordem que poderao criar-se por, num momento, num 
instante de inconsciencia de um outro qualquer homem, 
ou numa qualquer outra circunstancia extreme, as paginas 
da Historia 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 extremes, sao perigosa
mente a larmantes e dolorosos, a outras escalas e si tuac;:oes 
menos pateti cas, ha exemplos nao menos perigosos, qui9a 
mais ins idiosos. 

Sao tao complexas, tao variadas, as potenciais situa-
96es de confronto entre o progresso dos saberes e a cons
ciencia moral do seu grau de aplicab il idade, que se impoe 
considerar com serena mas finne reso luc;:ao, continuada
rnente, o nao menos complexo problema das fin alidades 
desse progresso, sobretudo face aos riscos prev1s1veis 
quando o seu mobil for afinal o da sua uti li zac;:ao pre
definida. 

C laro que e evidente - ta l como se afirma no velho 
ditame Iatino - que errare humanum est . Mas, se e ver
dade isto, nao menos o e dizer que so o Homem tem livre 
arb itrio, s6 ele e dorado de capacidade de raciocinio, s6 
ele pode escolher os passos que da e, sobretudo, so e le e 
dorado de consciencia moral , so ele pode escolher, criar, 
subl imar, abandonar ou refazer, os valores-padrao com 
que pauta a sua capacidade de auto-julgar-se e julgar os 
seus semelhantes nos seus actos e no proprio pensamento, 
s6 e le e um ente de civi lizac;:ao. 

Por outro !ado cada homem situado em sociedade, tem 
como continuo referente uma convivencia com os outros, 
com maior ou menor intimidade, sendo ce1to que os meios 
de comunica9ao alargaram ja quase ate ao nivel do g lobal 
essa convivencia. Quer dizer, todos somos hoje "partici
pantes" passives ou intervenientes, na globalidade da 
sociedade dos homens. Opinamos com espantosa facili
dade sobre o que se passa no mundo e por todos os lados a 
avidez de informas;ao e evidente. 

Naturalmente, nada disto e anormal. E mesmo muito 
desejavel que o acesso a correcta informa9ao seja nao s6 
ampl iado como se torne comum a todos. 

A diferen9a reside simplesmente no facto de que o 
grau de conhecimento que se obtem dessa informac;:ao 
global deve ser ele proprio julgado pe la 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 conscienc ia da 
responsabi lidade de cada um perante os outros. 

Socrates, fi losofo e pedagogo, da Grecia C lassica, 
atraves dos escritos de Platao, seu discipulo, legou a 
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Humanidade alguns dos pensamentos mais profundos 
sobre o significado e fina lidade essencial da vida humana 
e a forma de vi ve-la dignamente. 

Autores ha que referem dar ele pouca importancia a 
ciencia, pois afirmara, a prop6sito, que s6 sei que nada 
sei. Mas, pedagogo profunda e inovador metodol6gico, 
era no contacto discursive dos dialogos que estabeleceria 
com os seus discipulos, usando normalmente a ironia e 
por vezes a maieutica, atraves de quest5es que lhes 
propunha ou exemplos intuitivos, levava-os a pensarem 
por si pr6prios, ajudando-os a desenvolver as suas 
capacidades in telectuais, libertando-os do jugo de uma 
informa<;iio e de saberes que lhes poderiam ser 
transmitidos, sem que eles pr6prios os fizessem passar 
pelos crivos da sua reflexao critica. 

Aqui atrevemo-nos a ver um ce110 paralelismo no 
sentido pedag6gico do fi l6sofo grego com o do fisico 

a lemao. 
Poderemos sem duvida e sem grande arrojo, uni-los 

sobre a compreensao basilar de todo o esfor<;o que a 
Humanidade tem vindo paulatinamente a fazer para o seu 
progresso, isto e, para o seu desenvolvimento integral. De 
facto o que ambos propugnavam era um ensino
aprendizagem complete, sobretudo no sentido etico, que 
deveria concretizar-se num todo - personalidade e caracter 

- onde os saberes fossem adquiridos por cada individuo 
atraves de uma participa<;iio activa e interessada, 
conduzindo-o a ele pr6prio a copstruir a sua distin<;iio 
individual por uma formac;ao pautada pela consciencia 
moral que haveria de configurar a sua real idade social 
integrada de cidadao. 

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

Para finalizar, creio que sera agora mais compreensi
vel considerar OS dais uJtimos termos do titulo que demos 
a estas desluzidas palavras. Refire-me a os riscos e o 
desenvolvimento. 

Todo o processo evolutivo da Humanidade, a todos 

niveis, segundo todos os pianos e no ambito de todas as 
circunstancias, foi sempre um quase infin ite desafio. 
Todavia, vista este de forma simplista, o entendimento 
teve sempre um sentido de desenvolvirnento. 

Tera sido ass irn de facto, sempre urn desenvolvi
mento? 

Antes demais, irnporta dizer que a pr6pria palavra em 
si pode ser enganadora. Confunde-se muito frequente
mente - talvez dernasiadamente - com crescimento e 
mesmo crescimento econ6mico. Ora nem a todo o Cresci
mento econ6mico corresponde verdadeiramente um 
desenvolvimento moralmente aceitavel. 
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Permitam-me que busque apoio no fil6sofo E. Kant. 
Escreveu ele no seculo XVIII: "Estamos cultivados em 
alto grau ate em excesso, em toda a c/asse de maneiras e 
na respeitahilidade sociais. Mas fa/ta ainda muito para 
nos considerarmos )a civilizados". 

Nao esta a hist6ria cheia de factos atestados como de 
desenvolvimento mas feito a custa da miseria de muitos? 

A propria democracia grega do chamado Seculo de 
Pericles conhecido pelo periodo de maior esplendor e raiz 
fundamental da civilizac;ao ocidental, nao se baseava ela 
na escravatura? 

Quantas vezes a hist6ria regista desequilibrios deste 
tipo? 

Na realidade na evo luc;ao da Humanidade o grande e 
continuo desafio esteve sempre nas regras e nos desvios 
delas. Fez-se, nao em continuo, mas em sucessivos 
epiciclos e ciclos de avan<;o e de recuo. 

Com urn pouco de paciencia, poderfamos juntar aqui 
exemp los quase infinitos. 

As regras sao os valores rnorais, quer revelados, quer 
elaborados racionalrnente pela propria mente dos Homens 
e as prescri<;oes deonto16gicas funcionam como um 
c6digo de conduta. Os desvios sao exactamente o nao 
reconhecimento daqueles e a nao observancia destas. 

A mais velha prescric;ao deontol6gica que se conhece 
e ainda hoje e valida - embora se ponha em causa muito 
do que prescreve - e o celebre Juramenta de Hip6crates, 
que os medicos conhecem e dantes solenemente juravam 
cumprir. 

Mas este contraponto entre a regra e o desvio dela 
pode a largar-se epistemologicamente a um raciocinio 
mais abrangente. 

Assim , utilizemos o entendimento c ientifico que uma 
jovem ciencia que lem como objecto o estudo dos riscos 
fisicos naturais que por vezes assolam e atingem a 
Humanidade, tal como as consequencias de erupc;oes 
vulcanicas, de cheias dos rios, de tremores de terra, ava
lanches, ciclones, tufOes, etc., e que veio a chamar-se 
Cindinica. 

Em duas palavras, este novel ramo da Geografia preo
cupa-se fundamentalmente com as consequenc ias e com 
as hip6teses de previsao dos perigos ou riscos. ate ao nivel 
das catastrofes de origem natural. 

Nao serao porem, estas ultimas - as de pura causa 
natural - imprevisiveis e mesmo insuspeitaveis, que nos 
servirao agora para o que interessa referir. 

E que no vasto campo de hip6teses desses riscos e ate 
de algumas catastrofes, as causas nao sao simplesmente 
fisicas, naturais. Por vezes nelas se conjugam interpoten
ciando-se, outras causas que direi humanas. 

Poderiamos dar dezenas de exemplos. Uns, por com
pleta imprevisibil idade das causas; outros por negligencia 



ou ignorancia na previsao; outros ainda, por deliberado 
escamoteamento de elementos ou factores que, quando 
declarados, invalidariam as finalidades projectadas ou 
nao. 

Nao precisamos porem de grandes explana<:5es. 
Sabemos que cada vez mais as redes de elementos e de 

factores sc tornam mais amplas e nem sempre tem sido 
analisadas a luz da sua "reson", ou seja. da sua racionali
dade interactiva. 

Basta pensar, por exemplo, no complexo potencial de 
relacionamento interactive do crescimento do parque 
automovel com o valor do terreno urbano edificavel, o 
custo da habita<:ao (compra e/ou aluguer), o crescendo da 
rurbaniza<rao ou, pa1ticularmente, das mais amplas e com
plexas fonnas da periurbaniz<:ao em torno das cidades 
ditas medias e, finalmente, com os factos demograficos de 
despovoamento urbana (diminui<:ao ou estagna<:ao do no 
de urbanitas) e o crescimento da populayao fundamental 
(urbanitas, mais os nao urbanitas que trabalham na cidade 
e alimentam os fluxos e refluxos de desloca<;ao em horas 
de ponta, entre muitos outros). Sao muitas as variaveis 
que integram essas redes e nao e menos dificil de apreen
der a sua racionalidade interactiva. 

0 comportamento dessas variaveis, umas relativa
mente a oun·as e, ainda por cima, nao menos complexo e 
caracteriza-se. em termos de epistemologia cindinica, ou 
seja do riscos e sequentemente dos perigos que podem 
ocorrer relacionados com aqueles, um espa<;o a duas 
dimensoes que sao de resto as probabilidades de ocorren
cia nas suas rela<r5es com os graus de gravidade dessas 
mesmas ocorrencias. Dir-se-a que se trata de um espa<;o 
mnesico. 

Entretanto, de qualquer forma, a construyao do conhe
cimento cientffi co assenta inicialmente num espayo mne
sico dessa natureza. composto por elementos e factores 
conhecidos (os nL1meros e as estatisticas: banco de dados, 
mem6ria/registo do acontecido no decurso temporal) e o 
resu ltado da elaborayao racional que, com base neles, leva 
ao um pre-conhecimento, ou seja um espa<;o epistemico 
ou dos modelos ou hipoteses. 

Evidentemente que isto signitica o processo basico do 
progresso do conhecimento. Mas, na realidade, se o 
"conhecer por conhecer" e a primeira e iniludfvel finali
dade do proprio saber, outras finalidades podem advir do 
que foi conhecido ou transformado em conhecimento e 
entre estas as que resultam do seu grau de aplicabi lidade, 
previsfve l ou pre-figurada. 

Daqui resulta uma no<;ao de hiperespa<;o do perigo ou 
cindfnico que tem de integrar-se nas redes interactivas, 
antes demais, como vertentc fundamenta l, alem dos dois 
anteriores, um outro espayo, dito teleologico, ou seja, o 
conjunto de finalidades que comandam a dinamica cro-
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nologica de transforma<;ao da rede de actores associada ao 
hiperespa<:o, isto e, as diferentes finalidades potenciais do 
saber ou a referencia relativa entre o conhecimento e o 
que dele se pode obter, ou melhor, do que nos pode pro
porcionar, de positivo ou negativo, em termos de conse
quencias. 

Este espa<:o te leologico funciona pois como uma espe
cie de corrector de liga<;ao necessaria entre os dois espn
yos, o mnesico eo epistemico,(p lano gnoseol6gico) e dois 
outros que se chamam respectiv<~mente, o espac;:o axiol6-
gico, que recolhe os sistemas de valores e o espa<:o deon
tol6gico, destinado a recolher as regras do jogo da rcde, 
especie de codigo de conduta (plano etico). 

Naturalmente as razoes entre o espac;:o teleol6gico e o 
espayo deontol6gico confinam o plano politico, tal como 
as razoes entre o espac;:o teleologico e o espa<:o axiol6gico 
definem o plano ecol6gico ou do equilibria. 

Que significa tudo isto afina1'7 
Que a Ciencia, como um todo que integrara todos os 

conhecimentos, e, de facto, amoral em si mesma, quando 
nao ultrapassa 0 plano gnoseol6gico, 0 plano do puro 
conhecimento. 

Todavia, quando e aplidvel, so e legftima na perspcc
tiva do plano etico dado que a sua aplicabilidade depende 
nao s6 do ensinamento gnoseol6gico e do ou dos proces
ses especfficos da sua aplicayao, mas nao menos do grau 
de risco que ela pode conter e entre os riscos existem sem 
duvida os ditos riscos ffsico-naturais mas tamhem dos que 
decorrem da nao observiincia dos valores e dos desvios 
das prescric;:oes deontol6gicas. 

E um facto que na vida de todos os dias ha que tomar 
decisoes. 

Nem seria preciso ir mais Ionge e dizer que, no plano 
polftico, nas decisoes, nem sempre os espac;:os teleologi
cos sao realmente OS adequados as relac;:oes interactivas 
com os ditames do espac;:o deontologico. 

Mas, importa tambem acred itar que no passado da 
Humanidade entre os brilhos e os ocasos da sua Historia 
milenaria, nao fa ltam exemplos desse respeito funda
mental. 

Fica-nos a esperan<;a de que o scu dcvir seja sempre o 
de uma resultante progressivamentc positiva. 

Permitam-me que num derradeiro instante volte a 
parafrasear Einstein e Socrates: 

0 que importa e que, mais do que tudo, cada homem 
se construa a si proprio ed ificando uma personalidade 
perfeita e um caracter recto. 0 que importa c que tenha 
um sentido atento para o que for digno de esfor<:o, c que 
for belo e moralmente bom ( ... ) 

Coimbra, Julho de 2000 
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