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FILOSOFIA E EDUCA9AO ESCOLAR 
Paulo Roberto Brancatti 1 

RESUMO: A filosofia no ensino de 22 grau deve ter urn carater reflexivo onde a atengao principal 
seja a busca de uma compreensao da realidade existencial e social dos alunos, para uma efetiva concretizagao 
da disciplina enquanto atividade especffica de conhecimento filos6fico/antropol6gico, direcionadas para a com
preensao da cultura simb61ica e da identidade humana. 

Ah§m da sua especificidade no 22 grau, cabe a disciplina de filosofia realizar urn esforgo concreto 
e atuar conjuntamente na integragao do currfculo e da formagao dos alunos, na busca de uma interdisciplinari
dade pedag6gica, dentro de urn projeto educacional, onde programas, conteudos, atividades culturais, sejam 
trabalhadas numa perspectiva de integragao do estudante enquanto cidadao que interfere (aceitando ou nao) na 
estrutura da sociedade. 

Palavras-Chave: Escola; Cultura; Projeto; Reflexao. 

INTRODU9AO 

A escola, enquanto instituigao social e 
parte integrante da produgao e reprodugao da estru
tura de classes, reflete em seu interior valores pro
duzidos no contexto social em que se insere, reve
lando, por exemplo, em seu micro questoes de dou
trinagao, passividade, aceitagao, manutengao e ate 
de mudangas da ordem existente na sociedade, 
constituindo-se num espago onde se pode lutar por 
transformagoes sociais. 

Se a escola reflete em seu interior as 
diversidades de culturas dentro das caracterfsticas 
de cada indivfduo e dentro destas caracterfsticas 
encontramos agoes produzidas pelos meios sociais 
em que vivem, entao percebemos que a educagao e 
tratada como coisa, dentro de uma circunstancia 
alienante e desumanizante. E esse raciocfnio consti
tufdo pela 16gica da economia capitalista reforga a 
ideia da negagao da contradigao, onde a realidade e 
mascarada e a verdadeira face da educagao escon
dida: a contradigao social da existemcia humana. 

Segundo Sarup (1980, p. 126), 

·~s esco/as funcionam de tal modo, 
na rea/idade, que o ensino escolar se tornou 
anti-educador, anti-social. Elas moderam o 
potencial subversivo da educar;ao numa so
ciedade a/ienada. Varios metodos sao usa
dos: aceita-se geralmente, por exemplo, que 
so os que foram instrufdos para o conformis
mo, nas classes iniciais, sao admitidos as 
classes mais adiantadas. Apesar da preten
sao de que 0 ensino nao e politico, as esco-

/as doutrinam a crianr;a para a aceitar;ao do 
sistema politico. 0 ensino escolar e uma for
ma de doutrinar;ao para /evar a crianr;a, pas
sivamente, a aceitar;ao de uma ideologia que 
a mantem democraticamente no seu Juga!". 

Dentro dessa caracterizagao da escola 
a qual nos reportamos e que nos fazem enxergar a 
sua dimensao funcional na sociedade, a reflexao 
sobre a mesma passa por questionamento do tipo: a 
servigo de quem ou do que se estrutura o trabalho 
escolar? 

No 22 grau, onde o ensino de filosofia 
se situa, nao foge a essa preocupagao levantada na 
questao anterior. Essa fase de escolarizagao e mar
cada por uma clientela jovem, que procura aliar co
nhecimento e trabalho, reforgando a necessidade de 
buscar parametres para a discussao do assunto, 
sem cairmos numa ingenuidade ou conformismo da 
situagao. 

A escola contribui para ajudar o jovem 
na sua formagao especffica e global do conhecimen
to? 0 currfculo, os conteudos, estao adequados para 
permitir o desenvolvimento intelectual, afetivo, cultu
ral e social do aluno? E o ensino da filosofia contribui 
para ajudar o aluno a crescer, desenvolver, refletir e 
criar urn espfrito crftico? Como estar atento a essas 
questoes e suas conseqOencias sociais? 

Essas perguntas sao essenciais a 
medida que a interrogagao traz em si urn sentido 
filos6fico sobre a mesma, pois, assim que o sentido 
filos6fico se desenvolve, as questoes vao tomando 
seu Iugar sem se esgotar, mas dando possibilidades 
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para que novas quest6es surjam com o mesmo cara
ter, ou seja, uma busca constante da verdade, nao 
uma verdade pronta e acabada, mas uma verdade 
processante na rela~ao teoria-pratica de questiona
mento social. 

Dentro do sentido filosofico e da inten
~ao de nao se esgotar nos questionamentos, espe
ramos que o trabalho escolar contribua incisivamente 
para a integra~ao dos educandos nos tres universes 
que tecem a existencia humana, a saber: universe do 
trabalho, das rela~6es sociais e da cultura simbolica. 

Dentro da proposta feita pela Coorde
nadoria de Normas_Pedagogicas (ligada a Secretaria 
da Educa~ao do Estado de Sao Paulo 1992), encon
tramos estes tres universes, os quais entendemos de 
suma importfmcia para compreensao de urn trabalho 
educacional no sentido de combater os processes 
alienantes, opressores e expropriadores da condi~ao 
pessoal e coletiva da existencia humana. 

E ainda, 

" .. . precisa desenvo/ver-se de forma 
competente e crftica, garantindo aos educan
dos as media96es que /hes permitam tomar 
consci{mcia das cbndi96es especfficas da 
exist{mcia humana, tanto no plano das re/a-
9i5es hist6rico-sociais, como no plano da vi
vencia subjetiva. E para ser competente e 
crftica, a educa9ao deve explorar os recursos 
disponfveis do acervo cultural da humanida
de, buscando superar os mascaramentos 
ideo/6gicos e os processos alienantes que 
permeiam todas as atividades humanas" 
(CENP, 1992, p. 15-16). 

Neste contexte, a filosofia tern urn si
gnificado importante: os jovens devem procurar 
compreender o sentido mais fundamental do eu, do 
outro e do mundo. A atividade filosofica nao espera 
encontrar solu~6es prontas e acabadas, mas sim, 
uma busca constante de superar as contradi~6es 
dentro de uma visao diah3tica do conhecimento, onde 
novamente Sarup (1980, p. 171 ), nos esclarece di
zendo: 

"Exigimos uma concep9ao do co
nhecimento, da consciencia, que seja ao 
mesmo tempo uma expressao do mundo 
material e um agente criativo transformador. 
Em outras palavras, uma concep9ao diafl~tica 
das refa96es entre consciencia e estruturas; 
uma teoria na qual a atividade humana seja 
mode/ada pelas estruturas sociais, mas seja 
tambem a criadora de novas formas que de
safiem e superem essas mesmas estruturas". 

FILOSOFIA, 0 QUE E? 

A primeira ideia que nos vern a cabe~a 
quando tentamos definir a filosofia, e buscar uma 
razao historica para sua existencia. E como nao 
temos a inten~ao de defini-la e nem localizar preci
samente a sua origem, preferimos admitir a filosofia 
como "ato de filosofar'' e, a partir disso, compreender 
o homem como urn ser situado numa epoca que se 
sente perplexo com a realidade vivida e come~a a 
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interrogar-se sobre tal realidade, buscando uma 
razao mais fundamental para tudo que existe. 

E diffcil precisarmos o instante exato 
em que se inicia a atividade filosofica na historia. 
Para isso, precisarfamos saber em que memento o 
homem come~ou a questionar-se sobre si mesmo, 
sobre os outros homens, sobre o mundo em que 
vive. Em suma, terfamos que determinar quando e 
porque o homem come~ou a pensar mais seriamen
te, mais profundamente sobre determinados fen6-
menos que perturbavam a sua existencia. 

Talvez a primeira experiencia com o 
"ato de filosofar'' que temos conhecimento, deu-se na 
Grecia Antiga. 

Com o nascimento da polis, as cida
des-estado gregas passam a expandir poder politico 
e econ6mico para urn mundo constitufdo por Civiliza
~6es dominantes e dominadas. Traziam no seu inte
rior de cidade, aspectos importantes da cultura e da 
participa~ao popular, o que influenciou o desenvol
vimento intelectual e fez surgirem pessoas que ti
nham mais intui~6es em descobrir, aprofundar e a 
questionar os problemas reais da existencia do cos
mo. Aparece af, a figura do filosofo, ou seja, aquele 
que ama o saber. Que procura desvendar o saber. 
Nao urn saber pronto e acabado, mas urn saber que 
experiencia o nao saber, do senso ao nao senso, da 
ignorfmcia ao saber. Aquele que busca conhecer 
alguma coisa, que esta sempre a procura de respos
tas e da constante supera~ao das mesmas. Aquilo 
que segundo Giles (1983, p. 5) confirma: 

"Filosofar e estar em contato cons
tante com os fatos e com a experi{mcia des
ses fatos, numa atitude de radicalidade sem
pre renovada, a procura dos pressupostos e 
dos fundamentos de uma. realidade que se 
manifesta e se esconde. E assim que a Filo
sofia se encarrega de a/can9ar os momentos 
mais ricos da dinamica existencial do eu e do 
outro eu no mundo". 

0 ato de filosofar come~ou a surtir 
efeito nas comunidades primitivas de entao, que 
frequentemente recorriam a mitos para explicar os 
fenomenos nao compreendidos. 0 mito, em geral, 
era e e uma explica~ao que utiliza elementos simbo
licos e sobrenaturais para entender o mundo e dar 
sentido a vida humana, que respondia e responde 
satisfatoriamente a curiosidade das pessoas. Muito 
acreditaram e acreditam em certas explica~6es mito
logicas sem uma fundamenta~ao logica de urn saber 
racional, onde nao se poe em duvida esta concep
~ao. 

A partir da duvida, o ato de filosofar 
ganha propor~6es importantes, pois percebendo as 
contradi~6es existentes nos diversos mitos e nao se 
satisfazendo mais com suas explica~6es, o homem 
passou a questiona-los, a p6-los em cheque, e a 
buscar respostas mais coerentes, mais concretas 
para suas interroga~6es. 

Socrates, atento ao caminho da perfei
~ao, inquietava os atenienses de dia e de noite. Ele 
nos ensinou que a atividade de filosofar nao se dis
tingue do proprio ato de viver, que o ato de filosofar 
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consiste em conscientizar-nos de que nada sabe
mos. 

Socrates deu um mergulho no saber. 
Procurou compreender os conflitos da cidade, das 
gerac;:6es, dos costumes e a partir disso, mergulhou 
profundamente nos problemas de um constante 
exercfcio de vida, no confronto diario com as contra
dig6es do saber. Quando nao ha um exercfcio de 
confronto e profundidade, a Filosofia lida ou ensina
da e in6cua, presunc;:osa e condenavel. 

Buzzi (1991, p. 149), no seu livro 
"lntrodugao ao Pensar'', apropriando-se do pensa
mento de Jarpers, assim se pronuncia sobre o saber 
diario filos6fico: 

"Seja a fi/osofia o que for, esta pre
sente em nosso mundo e a ele necessaria
mente se refere. Certo e que e/a rompe os 
quadros do mundo para /am;ar-se ao infinito. 
Mas retorna ao finito para af encontrar seu 
fundamento hist6rico sempre original". 

A filosofia nasceu e nasce, portanto, 
da aspirac;:ao de estar em toda parte e em qualquer 
circunstancia. E como o ar que respiramos e que nos 
coloca diante de quest6es que exigem "atitudes" 
para tomarmos certas decis6es que preencham as 
nossas aspirac;:oes. 

A filosofia pensa a realidade presente. 
A presenc;:a da realidade estimula o pensamento a 
pensar e fazer filosofia, por isso o homem quando 
pensa sobre algumas coisas, pensa inserido numa 
realidade, que lhe pode permitir uma experiencia 
gratificante ou nao; uma experiencia conflitante, 
estimulante, que cause em si uma curiosidade para 
descobrir o caminho da sua interrogac;:ao. 

0 ato de filosofar acontece atraves da 
atitude natural do homem em pensar os aconteci
mentos em sua volta. 

Essa atitude produz nas pessoas um 
certo "espanto", como ocorria com os primeiros fil6-
sofos gregos que diante dos fatos, procuravam uma 
compreensao subjetiva do acontecido em sua volta. 
Esse "espanto" pode ser entendido por: inquietac;:ao, 
admirac;:ao, angustia, medo, entusiasmo e coragem. 

Procuramos entender algumas carac
terfsticas dessas categorias estabelecidas pelos 
primeiros fil6sofos e trabalhadas no pensamento de 
Buzzi (1991). 

a) lnguietacao: sentimento que procura 
os segredos dos acontecimentos, numa busca 
constante e num anseio desejo de ver e conhecer. 

b) Admiracao: o segredo maior do fil6-
sofo se revela no ato de ver e sentir o estranhamento 
daquilo que aparece. Espanto, surpresa e busca 
constante de compreender o Ser. 

c) Angustia: ela faz perceber que a 
existencia humana e tragica porque todas as suas 
possibilidades, alem de ser possibilidade-de-sim, sao 
tambem possibilidade-de-nao. lsto e, 0 homem que 
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vive, sente o que e possfvel em tudo aquilo que 
acontece em sua circunstancia. 

d) Medo: esta presente a cada instan
te, na vida e na morte. E pelo fato do ser humano 
procurar sempre protec;:ao, o medo o induz a trans
formar as coisas em meios que os socorram na sua 
sobrevivencia. 

e) Entusiasmo: alegria, prazer em po
der sentir, aprender e produzir o conhecimento. 
Nesta atitude o fil6sofo se disp6e a apreensao do 
saber para os outros homens. 

f) Coraqem: e uma atitude que liberta a 
consciencia do medo. Nao simplesmente para uma 
vit6ria ou derrota, mas para um sentido de possibili
dade: abre-nos para a tentativa, o desafio e o traba
lho. Num sentido mais amplo, a coragem do fil6sofo 
esta em interpretar os acontecimentos e lutar por 
uma possfvel transformac;:ao ... 

Ap6s entendermos essas atitudes de 
"espanto" que faz o fil6sofo e a filosofia enxergarem 
mais dinamicamente os acontecimentos, conclufmos 
que para ser fil6sofo e preciso ir em busca das per
guntas e nao das respostas. E ir em busca do sonho, 
da imaginac;:ao, interpretac;:ao, compreensao das 
coisas, dos fenomenos, do caos. Ser fil6sofo e ser do 
mundo, do mundo chegar as ideias, e das ideias 
voltar ao mundo, para que as pessoas sintam e per
cebam a sua existencia e saibam que sua contribui
c;:ao esta presente em todos os momentos da vida. 

Numa tentativa de sistematizar esse 
pensamento e pensando que a reflexao feita tern 
como intenc;:ao colaborar com a filosofia no 22 grau, 
recorremos a Giles no seu livro "0 que e filosofar?" 
(1984, p. 2) para uma considerac;:ao geral: 

'Todavia, a propria hist6ria da hu
manidade e do esfor9o filos6fico nos mostra 
que as questoes provocadas pela atitude filo
s6fica nunca encontram soluQao definitiva. 
Muito pelo contrario: quando encontramos 
uma soluQao para determinada questao, esta 
soluQao ja abre caminho para outras ques
toes. Jsto nos leva a reconhecer que filosofar 
e uma busca criativa de solu96es que, por 
sua natureza, nao encontram solu9ao defini
tiva". 

A IMPORTANCIA DA FILOSOFIA NA ESCOLA 

Um dos aspectos mais importantes 
que encontramos no 22 grau e em relac;:ao a forma
gao dos jovens e por isso ela deve ser uma educa
c;:ao mediada por um conjunto multidisciplinar dos 
componentes que devem integrar-se num trabalho 
interdisciplinar, entendendo a formac;:ao como uma 
atividade integrada, embora cada disciplina tenha 
seu campo de conhecimento e uma finalidade es
pecffica. E dentro deste contexto, a disciplina de 
filosofia, torna-se importante, pois ela deve possibili
tar a construc;:ao de uma base cultural, articulando 
currfculo, escola e sociedade, na busca de uma 
educac;:ao formativa dos jovens, ampliando sua visao 
de mundo. 
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Esta possibilidade de integrar;:ao que a 
filosofia pode ter numa educar;:ao geral do aluno, 
reveste-se da identidade e funr;:ao que a mesma 
precisa ter na vida do educando de 22 grau, ou seja, 
relacionar profundamente as questoes trabalhadas 
em seu conteudo, com os momentos particularmente 
vivenciados pelos educandos em decorrencia da sua 
transformar;:ao estrutural de papeis e funr;:ao social. 

Neste particular da escola, o 22 grau, 
encontramos os jovens-adolescentes passando por 
significativas mudanr;:as cognitivas, ffsicas, psfqui
cas, culturais, e que frente aos desafios da socieda
de e das novas exigencias pessoais, buscam res
postas proprias e individuais, sem as vezes perce
berem a capacidade de urn pensamento abstrato, 
hipotetico e conceitual de urn conhecimento global 
sobre as ciencias e o proprio movimento social. 

Tal considerar;:ao e muito importante 
pois fundamenta sua tentativa para justificar a dis
ciplina na escola enquanto indagar;:ao sobre as 
questoes basicas da existencia. 

Concretizar uma educar;:ao formativa 
dentro da especificidade da filosofia, significa encon
trar parametros para que os temas trabalhados em 
aula, privilegie as experiencias existenciais e sociais 
dos alunos, sem contudo reduzir-se a uma conversa, 
bate-papo ou ate mesmo ''terapias", mas direciona
los a aquisir;:ao de urn novo conhecimento e uma 
visao crftica da realidade. 

Dentro desse aspecto formativo, de 
atuar;:ao de cada disciplina e sobre a funr;:ao da esco
la em relar;:ao aos componentes curriculares, a 
CENP (1992), em documento sobre uma proposta 
para o ensino de filosofia no 22 grau, divide os com
ponentes curriculares em tres areas distintas e inte
gradas entre si, para que a educar;:ao atinja seus 
objetivos: · 

"a) Disciplina de conteudos tecnico
cientffico re/acionadas diretamente com o 
conhecimento objetivo da realidade e com 
preparar;ao para o mundo do trabalho; 

b) Disciplinas do nucleo s6cio
hist6rico direcionadas para a compreensao e 
atuar;ao no universo das relar;oes sociais 
objetivadas nas sociedades historicamente 
determinadas; 

c) Disciplinas do ambito psico
antropol6gico (literarias, artfsticas e filos6fi

. cas), direcionadas para a compreensao da 
cultura simb6/ica e identidade humana" 
(CENP, 1992, p. 19). 

Em relar;:ao a filosofia, alem de sua es
pecificidade, implica num esfon,;:o com relar;:ao a 
integrar;:ao do currfculo e da formar;:ao, pois alem da 
interdisciplinaridade, deve estar voltada para urn 
plano de pratica pedagogica, a qual envolve discipli
nas cientfficas, atividades profissionais e culturais. 

A especificidade da filosofia nao deve 
ser uma atividade isolada e aleatoria aos problemas 
reais cabendo ao Professor de filosofia compreender 
que sua aula deve ter urn carater reflexivo, crftico, 
amplo, aberto a uma perspectiva de formar;:ao base-
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ada em princtptos fundamentais que nortearao o 
ensino da filosofia no 22 grau. 

Partindo dessa referencia, podemos 
dizer que as aulas de filosofia devem pautar-se pelos 
estudos dos textos dos proprios filosofos; os profes
sores, por sua vez, devem produzir textos, segundo 
seus temas, para trabalharem durante o semestre ou 
durante o ano. Ha necessidade de fundamentar;:ao, 
pois o professor na,.o pode ensinar filosofia apenas 
pedindo para que os alunos pensem e reflitam sobre 
urn determinado assunto, sem receberem uma base 
teorica para aprofundamento e compreensao coloca
do em aula. 

A riqueza dessa disciplina curricular 
reside na sua pluralidade. Pode nao existir uma filo
sofia, mas varias. As varias abordagens e temas de 
urn mesmo problema poderao dar ao aluno uma 
compreensao maior e mais rica do seu proprio mun
do. Certos assuntos do cotidiano ligados a moral, a 
polftica, ao cidadao, ou qualquer outra area, pode ser 
objeto de investigar;:ao dentro das varias formas do 
pensamento filosofico. 

Alem disso, numa visao mais pratica, o 
professor de filosofia pode estar ligado a urn trabalho 
conjunto com professores de outras disciplinas. Por 
exemplo, num estudo sobre o conhecimento envol
vendo outras disciplinas cientfficas, o professor po
dera trabalhar os varios conceitos relativos ao tema, 
como: falso, verdadeiro, os limites de tal conheci
mento, a superar;:ao do mesmo. E a partir disso, o 
estudante podera, atraves dessa compreensao, 
entender os aspectos particulares de cada disciplina 
e a funr;:ao da mesma nos estudos especfficos ou 
nao do conhecimento apreendido. 

As aulas de filosofia deverao ser traba
lhadas dentro de urn projeto educacional, onde pro
gramas, conteudos, atividades culturais, nao bastem 
a si mesmo, mas que possam no decorrer do perfodo 
trabalhado contribuir para uma formar;:ao consciente 
do aluno, permitindo-lhe subsfdios para participar 
efetivamente na vida polftica, cultural, social, sempre 
numa otica de questionamento, superar;:ao e elabo
rar;:ao de urn novo conhecimento. 

Em Nascimento (1986, p. 117), encon
tramos no seu pensamento, uma certa concordancia 
sobre como perceber a importancia da filosofia: 

" ... so podera contribuir para aumen
tar o instrumental teorico que o estudante 
tera em maos para situar-se no seu contexto 
social, politico, historico, cultural, de tal modo 
que o leque de possibilidades, tanto no que 
diz respeito ao levantamento dos problemas 
quanto no que se refere as suas solur;:oes, 
estara efetivamente aumentado" (pag. 117). 

ESTILO FILOSOFICO: CARATER REFLEXIVO 

Para que a especificidade da filosofia 
tenha sentido na grade curricular e dentro do conte
udo trabalhado, sera preciso entende-la dentro de 
seu contexto maior, que e o carater reflexivo, ou 
seja, o pensamento dentro de uma ar;:ao humana 
que permite a atitude dos homens diante dos acon
tecimentos da vida. 
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Reflexao significa "reflectere" que si
gnifica "voltar atras". Ou seja, urn repensar, urn pen

samento em 22 grau. E essa e a tarefa fundamental 
da filosofia: uma busca constante de significado. E 
examinar detidamente, prestar atengao, analisar 
com cuidados e interrogar-se sempre sobre as opi
moes, impress6es, conhecimentos tecnicos
cientificos e o pr6prio sentido da filosofia. E para que 
essa atividade acontega, e precise que ela preencha 
tres caracterfsticas basicas, que no dizer de Derme
val Saviani (1986, p. 24) sao: a radicalidade (o obje
to de reflexao deve ser analisado em profundidade, 
devendo-se chegar as suas rafzes); o rigor (a refle
xao precisa ser organizada, met6dica, coerente) e de 
conjunto (o objeto a ser analisado precisa. ser torna
do em sua relagao com o contexto mais amplo em 
que esta inserido). 

Este estilo reflexive da filosofia nao 

pode ser ensinado .de uma maneira formal ou dire
tamente como se aprende uma tecnica ou f6rmula, 
mas a partir da interrogagao filos6fica que professo
res e alunos possam fazer no entendimento de um 
pensamento ou corrente filos6fica, identificando e 
interpretando o como e o porque das construg6es de 
pensamento e resposta as indagag6es feitas pelos 
fil6sofos no decorrer da hist6ria. 

A reflexao filos6fica nao se pode des
envolver de forma idealista ou abstrata. Em qualquer 

circunstancia que ela trabalhe, pressup6e dados 
objetivos das ciencias e do pr6prio movimento hist6-
rico-social e por isso, ela precisa trabalhar na visao 
da problematizagao do conhecimento e da verdade, 
nao no sentido da busca da verdade absoluta, mas a 

verdade que responda aos anseios das pessoas que 
estao inseridas no contexte do problema. Atraves da 
interdisciplinaridade, a filosofia realiza a articulagao 
cultural entre o indivfduo, a consciencia, a ciencia, a 
sociedade, permitindo a construgao de uma compre
ensao crftica em relagao com os outros e com o 

mundo. 

E por isso que a filosofia trabalha em 
Intima relagao com as ciencias, tomando seus dados 
como o ponto de referenda e ponto de partida. E 
atraves dela que se pode articular currfculo e forma
gao, superando a divisao existente entre escola e 
sociedade (acadecismo, tecnicismo). 

A filosofia possui um papel importante 
nesta articulagao. Enquanto as ciencias trabalham 
analiticamente seus fenomenos em suas particulari-

61 

dades, a filosofia procura desenvolver uma reflexao 

global dos acontecimentos, da hist6ria, do homem, 
onde esta .atividade e fundamentalmente de sfntese, 
sempre dinamica e aberta ao eu, ao outro e ao mun
do. 

Essa visao de totalidade e interdisci
plinaridade da filosofia presencia-se dentro do currf

culo do 22 grau, como proposta de especificidade da 
disciplina no 22 grau feita pela Coordenadoria de 
Estudos e Nornias Pedag6gicas (1992, p. 21): 

"Cabe, pois, a Filosofia tematjzar a 
totalidade do homem, niio de forma autono
ma e abstrata ou como mera sistematizadora 
dos resultados das ci{mcias, mas de forma a 
estabelecer uma rela9iio dinamica entre a 
atua9iio do homem e a conceptualiza{:iio do 
mesmo entre a pre-compreensiio da totalida-. 
de com a situa{:iio concreia do homem e os 
resultados da pesqulsa cientffica. A reflexiio · 
filos6fica parte dos fenomenos mais signifi
cativos da auto-experi{mcia humana, pelos 

quais os homens se compreendem e se rea
lizam como homens, e reffete sobre as condi
{:Oes de possibilidades desses fenomenos, 
referindo-se a totalidade da compreensiio em 
cujo horizonte se mostram e podem ser com

preendidos, integrando assim os fenomenos 
particulares e dando-lhes significado a partir 

do todo, que e um horizonte sempre aberto". 

A filosofia enquanto forma de conhe
cimento diferencia-se das demais ciencias pelo cara
ter reflexive, ou seja, o conteudo a ser estudado e 
resultado do trabalho do pensamento da agao hu

mana e como tal deve ser atendido, pois essa refle
xao nao pode ser feita no vazio. 

Nesse sentido, no dizer de Nunes 
(1990, p. 127), 

"A Filosofia deve estar relacionada 

com o resgate de um conceito amplo de ci
encias, superando uma identidade fragmen
tada e positivista para uma globalidade e to
talidade do conhecimento. Neste sentido de
veremos, procurar adequar aos conteudos 
hist6ricos da Filosofia ao alcance do conhe
cimento e da reflexiio dos jovens" . 

Ap6s caracterizarmos neste artigo al
guns pontos importantes sobre a filosofia na Escola, 
abordando aspectos da sua origem, importancia, 
reflexao e conhecimento global diferenciado das 
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ci€mcias, sentimos a necessidade de nos comprome
ter com a mesma, no sentido em desejar uma dis
ciplina que trabalhe com a realidade existencial do 
estudante secundarista e que a partir das necessi
dades deles possamos compreender o papel da 
mesma e justificar sua presenga no segundo grau 
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sempre numa perspectiva crftica, aberta e transfor
madora, pois s6 assim, seremos capazes de funda
mentar uma pratica pedag6gica que interfira no pro
cesso educacional constitufdo. 
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