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EDUCA00 AMBIENTAL: 0 POLITICO E 0 PEDAGOGICO DENTRO
E FORA DA ESCOLA

Tánia Elias M. da Silva*

Antes de iniciarmos as consideracOes relaclona-
des a educaglio ambiental, fazem-se necessaries
algumas reflexes tedricas diretamente imbricadas
a temitica geradora e que diz respelto a questito
ambiental, isto no sentido de podermos delinear
o nosso entendlmetnto da problemdtica proposta
para a presente dlocussito.

PrImeiro ha de se considerar o mob ambiente,
como uma totalidade, e, nests sentido composta
nto apenas dos recursos naturals, mas tambitm
des sodedades humans, que, strain% de relagOes
socials, neles interagem, modlficando-o, conforme
sues necessidades.

Assim, entendemos o tema como pertinente ao
campo de estudo das Clöncias Sodais, imbrIcado
na temitica sobre o processo de desenvolvimento.

Entender a problemitica ambiental a inserir-se
nos estudos sobre os processos e modelos de
desenvolvimento adotados. E, como afirma Tiezzi,
a necessidade de reavallar por completo tanto 0
modo de produgito como o que se produz. E preciso
varrer todos os lugares-comuns que fazem colnci-
dir o "bem-ester" corn o aumento do P.N.B. (Pro-
duto Nacbnal Bruto) ou corn a concentragâo Indus-
trial (TIEZZI* 1988 p. 08).

Uma outra consideragito de ordem teOrica
a que incide sobre o conceito de entropia, relacio-
nado aos modelos de crescimento/desenvolvimento
econOmico. A desconsideracgto dos modelos ecort-
micos em yoga, do conceito de entropia. 0 tempo
econOmico näo leva em consideragito o tempo en-
trepico.

Entropia significa desperdfcio dos recursos natu-
rals e poluigito, crise energ6tica e destruick do
ambiente. A maxima "time is money" vas direta-
mente na diregao oposta ao tempo entrOpico e
6, ou pelo menos tern sido, a maxima reguladora
dos modelos de desenvolvimento adotados em qua-
se todo o planeta, e justificadora do progresso,
da modernidade.

Portanto, progresso esti assoclado a Industriall-
zagão, urbanize*, avenge desenfreado do capital,
polutcs o, desmatamento, destrulgito ambiental, po-
breza, fome, doenga, mortes prematuras, depen-
donde ecortmica, e tem conduzido ao desequilbrlo

a desordem global na Woofers.
progresso, nesse sentido, "6 rnedido pela

velocidade corn que se produz; chega-se mesmo
a imaginer que quarto ma's rapidamente nos semi-
mos dos recursos da natureza, tanto macs avenge

progresso." (TIEZZI . 1988 p. 32).
tempo do relOgio, que mensura a produtivi-

dade, o lucro a velocidade corn que se Investe
contra a natureza e contra o prOprio hornem, o
tempo-dinheiro, at representado, nito sAo os tem-
pos que importam pare instaurar uma relaglio cor-
reta corn a natureza. "0 relOgio, simbolo da ordem,
mede, paradoxaimente, as horas de desordem: o
frenesi do consumismo e do cresdmento da produ-
gâo aproxima os tempos da desordem global."
(TIEZZI: 1988).

Um outro conceito que dove ser considered°
6, portanto, o de modo de productio. Não podemos
igualar nem culpar todas as sociedades polo des-
cub° e mesmo pela vebcidade devastadora dos
bens naturals. Hit sociedades que, calgadas numa
outra perspective de produgáo e culturalmente rola-
cionadas num equilfbrio ambiental, nâo mensuram
a vide pela maxima do "tempo 6 dinheiro". E o
caso das sociedades indigenes, algumas comunida-
des ribelrinhas e beim-mar, ou "alternatives".

Trabalho versus Natureza

homem age sobre a natureza e a transforma
atraves do trabalho, e cria para si toda uma con-
cepgäo de sociedade, a partir des sues condlgOes
materials de produgdo. 0 trabalho produz nito ape-
nas riquezas, bens materials, mas cria retagOes
humans, socials, como produz o prdprio homem,
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enquanto culture. "Por esstancia, atraves da tacni-
ca, o trabalho, 6 a transformagio, polo homem,
da natureza que, por sua vez, reage sobre o ho-
mem, modificando-o" (FRIEDMANN: 1973).

0 trabaiho, portanto, deve ser entendido como
a base de existrancia dos agrupamentos, motor
do desenvolvimento social. A atividade produtiva
esti diretamente ligada a forma como este organi-
zada a produgdo. Necessariamente, nib se reduz
apenas ao aspecto material da vide: produz rela-
gees socials e political determinadas. (SILVA:
1989).

Para Marx, os homens asp os produtores de
suas representagOes, de suas idOlas, e, corn efelto,
os homens sib condicionados pelo modo de produ-
gdo de sua vida material, por seu intercamblo
material e seu desenvolvimento ulterior na estrutu-
ra social e polftica (MARX: 1979). "Tai como os
Individuos manifestam sua vide assim são eles.
0 que eles são coincide, portanto, corn sua produ-
cts), tanto o que produzem, como o modo como
produzem". (MARX: 1979).

Nas sociedades cujo modo de produgão assen-
ta-se na mercadorlzagao da vida — as sociedades
capitalistas — tudo se transforma em mercadorias

6 sob este prisma, apenas sob esta thica, que
sao vistos os recursos naturals e a natureza como
urn todo: mercadorias que satisfazem necessida-
des.

A natureza, vista como uma mercadoria, Insere-
se na relagao de apropriagão individualizada dos
mobs de produgão, como propriedade privada, a
ser expbrada para produzir macs mercadorias, en-
quanto houver necessidades a serem satisfeitas.

Cabe ressaltar que, ao pensar a questa° amblen-
tal, sua problematica e possfveis solug6es, somos
levados a admitir umEr outra ordem econ6mico-so-
clal-polftica e cultural que nao se baseie no desper-
dfcio de recursos, na destrulgao do meb ambiente

no desrespelto as geragees futuras, que se
baseie na idala de que os recursos naturals são
flnItos, e por isso 6 precis() estabelecer urn pro-
cesso de equilfbrio entre o desenvolvimento das
sociedades humans e a preservagão amblental.
Entretanto, não podemos deixar de considerar que
a problematica a mais grave nos pafses pobres,
do chamado Terceiro Mundo, que mais do que
algozes do mob ambiente, sao vrtimas da exports-
Oa de urn modelo devastador, que gera excessos
em urn lado do planets e escassez em outro.
Imp6e a uns a misaria e estagnagito, a fome

o desemprego, a subordinagio econamica, en-
quanto nutre "os celeiros e os bancos" do lado
rico do planets. E a questäo norte/sul.

E preciso, ao se debater o problema, Mc) igno-
rarmos a relagdo de dependancia a que esta()
sujeitos 4/5 dos povos da terra, a problematica
das classes sodais que perpassa a temdtica e

que de maneira alguma atinge a todos de igual
maneira, e se numa tragedia atOmica perecermos
todos, uns morrerdo nutridos e rosados e outros
esquilidos e famintos.

Ou seja, uns viviam as custas de outros que
teimavam em nit° sucumbir.

— Eaucactio/ Am blents / Politics

Feitas as consideracties anteriores, entendemos
que a educactio ambiental deve ter como premissa
fundamental desenvolver a consanda ecolagica.
Ou seja, dar as pessoas a dimensáo certa do
relifogio de suas vidas. 0 econOmico versus o en-
trapico.

Mais do que tudo 6 preciso nä° se esquecer
que educar 6 sociallzar. Asslm, 6 preciso que
este processo tenha um papel realmente transfor-
mador, capaz de crlar urns nova mentalidade de
cultura do desenvolvimento, born como imbuir as
pessoas do seu papel a desempenhar neste pro-
cesso.

Como af Irma Robert Reichardt, "0 processo de
percepgao e de avaliagtio do ambiente 6 um fen6-
meno, assaz complexo. A percepgao e a avallagao
de urn mein variam, nao s6 de uma pessoa para
outra, mas tambern do prOprto Indivkluo, coforme
se alteram as situagOes." (Reichardt, In SILVA,
C.E.) Lins: 1978).

As alteragOes ambientais podem ser sentidas
de mandras diferentes, conforme os Interesses
e necessidades em jogo. Isto diz respeito aos
indivlduos e aos grupos socials. Portanto, se al-
guarn esta satisfeito corn o ambiente ern que vive,
provavelmente, pouco ou nada farit com o objetivo
de transforms-lo. (SILVA: 1978).

0 objetivo da Educagao Ambiental devera ter
em conta a necessidade de alertar as pessoas
para o perigo a que estio sujeitas num ambiente
contaminado; o perigo da contaminagao; a generali-
dade da destrulgto ambiental; a dimenslio do wo-
od() concelto de meio ambiente; as distorgOes que
recebe a partir de informagOes superficiais, recebi-
das pelos meios de comunicagão, que Mc) mostram
a complexidade do problema, modismos de uma
ternatica tao sada; a necessidade de se organizar
e, como cidadao, lutar polo direito a vida, pela
construgao de uma sociedade sadia, contra as
contradigeres socials que envolvem a problemitica
onde interesses conflitantes, muitas vezes, parti-
Iham, aparentemente, da mesma luta, ideologizan-
do-a, e, mais ainda, que, para melhorar decisiva-
mente a condigao ambiental, sfio necesstirias mu-
dangas radicals (revolucionitrias) na estrutura so-
cial.

Portanto, a educagão ambiental 6 eminentemente
uma educagao polftica. E necessaria vontade polfti-
ca e, mais ainda, dlscemimento para sabermos
de que lado atuamos, que interesse defendemos,
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quem serAo os verdadeiros benefIclados e pare
quem serAo sodallzadas as perdas.

Pouco irnporta se Oa ocorra dentro ou fora
des escolas. E dare que toda educaglio formal
tern os limites da prepria institulgao, contudo ela
nao 6 manes importante e/ou manes necessaria
qua a que ocorre atravtis das organizaceres socials
e poifticas no interior do socledade civil, como
movimentos socials, associageres, entIdades e par-
ticle!) preocupados corn a problemática ambiental.

0 importante 6 saber discemir a concepck
de sociedade, progresso e desenvolvimento que
aid sendo difundida rasa pnitica educacional.

Se estamos apenas justificando os erros e Ia-
mentando "o prego a ser pogo" polo p rasa°
e pelas maravilhas advindas do avango
se estamos justificando os contrastes exi antes
no mundo atual, atrIbubdo o márlto aos "desenvol-

vidos" e culpando os "subdesenvolvidos" pelos
atrasos e dIstorgOes, apesar de comemorarmos
"o dla da arvore", "o die do meb ambiente", usar-
mos todo urn kitch eeelOgige de vanguards, inclusi-
ve o de propagarmos a defesa do educaglito am-
biental, tal coma hoje defendem e , financiam Os
grandes grupos multinacionals e transnacionals,
principals responsive's polo devastagAo de nossas
reserves ecolOgicas e de nossa mIserallazagio.

Ou, se realmente estamos Imbuidos de uma
outra fibsofia, uma outra concepgao de desenvolvi-
mento, de cultura, capaz de freer a ganAncia do
lucro, dos modebs embasados na produck em
larga escala, do consumlsmo exacerbado, do con-
tradigio des classes socials, se estamos desenvol-
vendo uma vontade revolucionarla de construgáo
de uma outra ordem social, cuja matriz lave em
consideragão o homem por intelro, o homem-na-
tureza.
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EDUCACAO FISICA: CRITICA A MEDIOCRIDADE

Francisco Mauri de Carvalho Freitas'

recente Congress° de Fibsofia, HIstria, So-
cbbgia e Educagão Fisica Comparada — Agosto
de 1990 —, realizado na Universidade Estadual
do Rio de Janeiro — UFRJ, apesar de ter represen-
tado um marco avangado, inquestbrvivel, na luta

que se trava no interior da Educaglio Fisica, levada
a !HOW pelos estudantes do Centro Academic°
dos Estudantes de Educagilo Fisica da UERJ, a
quem rendemos votes de admiragAo e solidarie-
dada, mesmo assim, fomos levados A construglio
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