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Paulo: Alameda, 2013), destaca-se a sua participação na redação de Filosofia: 
temas e percursos (1ª ed. 2013; 2ª ed. 2016), o qual integrou a escolha do 
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD, 2018) para a área de filosofia, 
tornando-se uma importante referência para a seleção de livros didáticos a 
serem adotados nas escolas e ao trabalho desenvolvido pelos professores, em 
seu cotidiano. 

Tomando distância com relação à composição de um inventário de 
opiniões filosóficas transmitidas ao longo da história, um dos pontos marcantes 
de Filosofia: temas e percursos está na pretensão de despertar o interesse 
dos estudantes para compreender o que levou os filósofos “a pensar o que 
pensaram”, chamando atenção para os motivos pelos quais uma interrogação 
é formulada, para as razões pelas quais se sustenta uma posição a respeito dela. 
E é justamente nesse contraste entre decorar opiniões transmitidas ao longo da 
história e compreender as razões de uma questão e de uma posição filosófica que 
se manifesta a concepção de ensino e de aprendizagem responsável por orientar 
a proposta desse livro didático. Se, para os autores, a maior contribuição da 
obra tem lugar ao lado da postura de compreensão, é porque ela incrementa a 
espontaneidade com que surgem as questões filosóficas, permitindo acolher e 
auxiliar a curiosidade, diante de problemas e de posições desenvolvidos pelos 
filósofos. Convém sublinhar o ato por trás dessa postura de compreensão, 
pois nele reside o imperativo que, à maneira socrática, delineia o sentido 
do filosofar como ação do pensamento que não adere a fórmulas prontas, 
justamente porque investiga as razões de um saber. 

É nesse ato, com efeito, que reside a abertura para a reflexão em 
filosofia, na medida em que não se trata de arrolar uma série de interrogações 
e respostas irrefletidas, mas de discernir o que leva aos problemas formulados 
por certos filósofos e o que os conduz a construir uma posição. Nesse sentido, 
Filosofia: temas e percursos reúne ensino e aprendizagem, ao nutrir as questões 
espontaneamente surgidas com as razões do que pensaram os filósofos, 
promovendo aquela atividade de compreensão que está sempre em operação 
no filosofar. Nessa tendência de destacar o ato de filosofar, é impossível não 
ouvir ressoar as palavras proferidas pelo professor Roberto Bolzani Filho 
(2005, p. 34), por ocasião da aula inaugural do Departamento de Filosofia da 
FFLCH – USP: “[...] este termo, uma forma verbal, ajuda-nos a sugerir a ideia 
de que a filosofia é sobretudo uma atitude, um tipo de atividade, em contraste 
com a passividade que caracteriza a concepção anterior.” 
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Fazendo eco às nossas preocupações de ensino e de aprendizado 
suscitadas por Filosofia: temas e percursos, o autor concedeu esta entrevista, na 
qual reflete não só sobre temas como o valor e o alcance de métodos didáticos 
para uma aula de filosofia, como também sobre ideias a partir das quais se 
pode trabalhar de forma construtiva a relação entre a filosofia e sua história.5 

ProFEssor robErto bolzani, Em PrimEiro lugar, gostaríamos dE sabEr sE o 
sEnhor ExErcEu a docência no Ensino básico. sE sim, PodE nos contar um 
Pouco dEssa ExPEriência?

Nunca dei aulas de filosofia no Ensino Médio, mas, durante parte de 
minha graduação em filosofia, de 1982 a 1984, dei aulas de História e Geografia 
para turmas de quinta a oitava série, em duas escolas da periferia do Embu, 
no Jardim São Marcos e no Jardim Vazame, no período noturno. Naquela 
época, havia também as disciplinas de Estudos Sociais e OSPB, que também 
ministrei. Eu dava em média vinte horas por semana. Havia dificuldades 
materiais, falta de equipamentos, mas sobretudo o problema era a violência. 
Os alunos eram de famílias simples, a maioria trabalhava. Chegavam cansados 
à escola. Muitas vezes, por falta de segurança, não havia a última aula. Para 
mim, pessoalmente, foi um aprendizado sobre como dar aula. 

o sEnhor PodEria nos Falar um Pouco disso, ProFEssor, sobrE a 
aPrEndizagEm dE como dar aula? o sEnhor tEm alguma concEPção 
Particular dE como as aulas dEvEm ou PodEm sEr dadas? nEssa trajEtória 
na docência, o quE o sEnhor rEcomEnda a quEm Está PrEstEs a sE tornar 
ProFEssor?

Na minha opinião, sem prejuízo do conhecimento de propostas 
didáticas as mais variadas, aprende-se a dar aula dando aula. Todos temos 
nossas convicções sobre o que é dar uma aula eficaz, que têm a ver com os 
objetivos que vemos nas disciplinas que lecionamos e no que julgamos ser, de 
forma geral, o papel da educação. Não creio que funcione muito bem a ideia 
de aplicar um método de dar aulas: acho que cada um de nós deve descobrir, 
na prática, como nos sentimos melhor ao dar aula e, principalmente, como 
isso proporciona ganhos aos estudantes. Com o tempo, cheguei à conclusão 

5 A entrevista realizou-se por e-mail, entre 03 e 12 de julho de 2020. 
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de que uma boa aula não deve pressupor nenhum tipo de conhecimento do 
estudante e que a clareza é o que mais importa.

E quanto a uma aula dE FilosoFia, ProFEssor? uma quEstão quE nascEu dE 
nossas discussõEs, E quE já nos Encaminha Para a discussão sobrE o livro 
didático FilosoFia: temas e percursos, diz rEsPEito às PossívEis abordagEns 
dos contEúdos dE FilosoFia Em uma sala dE aula. aliás, Para alguns, 
PEnsar no Ensino dE um conteúdo dE FilosoFia aParEntEmEntE já EncErra 
ProblEmas, como Para Kant, quando aFirma, Em um tExto intitulado 
anúncio de immanuel Kant sobre o programa de suas aulas para o semestre 
de inverno de 1765-1766, quE “daqui Em diantE, ElE [o jovEm] PEnsa quE 
vai aPrEndEr FilosoFia, o quE, EntrEtanto, é imPossívEl, Pois ElE dEvE agora 
aPrEndEr a FilosoFar” (trad. dE ricardo tErra [2013]). PEnsamos: como 
é PossívEl sEParar o FilosoFar (Enquanto ato do EsPírito) da FilosoFia 
(Enquanto contEúdo ou rEsultado dEssE ato do EsPírito)? no FilosoFia: 
temas e percursos, ParEcE-nos quE a abordagEm é outra, quE ali sE 
PrEssuPõE quE só é PossívEl Ensinar o FilosoFar, quando sE sabE como E por 
que aquElas PEssoas quE comPõEm a história da FilosoFia PEnsaram o quE 
PEnsaram, dondE a nEcEssidadE dE, no Ensino dE FilosoFia, comEçar PEla 
história da FilosoFia. o sEnhor crê quE são duas abordagEns diFErEntEs 
E ExcludEntEs, ou quE, na vErdadE, a abordagEm Kantiana PodE coadunar 
com Essa abordagEm quE PrEssuPõE FilosoFar E história da FilosoFia como 
insEParávEis? 

Não é fácil responder a uma pergunta tão importante por escrito e, 
ainda mais, por e-mail. 

O que posso dizer, sucintamente, é que o dilema filosofia/história da 
filosofia, na minha opinião, é falso. Isso não quer dizer que não se pratique em 
sala de aula uma radical separação – de fato, ela é frequente, e muitos docentes 
de filosofia, se indagados a esse respeito, não terão uma resposta, porque 
simplesmente reproduzem uma rotina sedimentada. Muitos de nossos cursos 
de filosofia, em nível universitário, se limitam a fazer história da filosofia. Não 
vou me debruçar sobre o tema das razões dessa prática, porque isso me levaria 
a fazer algo que escapa aos limites de um e-mail como este. Digo apenas que é 
perfeitamente possível dar aulas de filosofia que aliam reflexão e conhecimento 
da história da filosofia. Depende do docente, de suas convicções e do contexto 
acadêmico em que se vê inserido.
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No Ensino Médio, contudo, por razões de natureza didática, e porque 
o ensino de filosofia é apenas parte de um conjunto de disciplinas, sendo 
inclusive de pouca importância, os professores fazem frequentemente a opção 
interessante e saudável de associar o estudo de alguns filósofos a questões 
familiares à vida dos estudantes. Isso pode ser um bom ponto de partida. 
O que acontece depois disso é de livre escolha do professor, que pode tentar 
mostrar como certos filósofos pensaram aquelas questões e como isso pode 
ajudar o estudante a pensar sobre elas, ou pode simplesmente dar um curso de 
história da filosofia. 

O que torna importante manter a ligação entre a filosofia como 
atividade pessoal e própria de pensamento e o conhecimento do que pensaram 
filósofos do passado é o fato de que há certas questões que permanecem no 
horizonte do pensamento, além de outras que se perderam ou transformaram. 
Sendo a filosofia uma atividade histórica para a qual a ideia de progresso deve 
ser encarada com muita cautela, pode-se mostrar que o passado pode estar 
vivo e ser relevante para se pensar o presente.

Se aceitarmos essa ideia básica, podemos trabalhar de forma construtiva 
a relação entre a filosofia e sua história. O livro que produzimos foi elaborado, 
em linhas gerais, com base nessa convicção.

é intErEssantE, ProFEssor, como EssE dilEma história da FilosoFia/
FilosoFia ParEcE sEmPrE rEtornar às discussõEs, mEsmo quE às vEzEs ParEça 
uma quEstão bizantina. lEmbramos um dEbatE EntrE alain dE libEra E 
claudE Panaccio sobrE as abordagEns Em história da FilosoFia mEdiEval. 
dEPois dE lEr o livro dE Panaccio sobrE ocKham (les mots, les concepts 
et les choses: la sémantiquE dE guillaumE d’occam Et lE nominalismE 
d’aujourd’hui [1991]), dE libEra EscrEvE, num artigo intitulado 
“rétour dE la PhilosoPhiE médiévalE?” (1992), quE, ao dEsconsidErar a 
tEologia dE ocKham E sE concEntrar na rElação EntrE o nominalismo do 
FilósoFo mEdiEval E o nominalista dE hojE, Panaccio Estaria PromovEndo 
uma violência analítica à lEtra mEdiEval. Panaccio, Em rEsPosta, aFirma 
quE tEria FEito isso, sE EstivEssE FazEndo história da FilosoFia, mas quE, 
naquEla lEitura dE ocKham, Fazia FilosoFia (Panaccio, 1994). a 
quEstão dE Fundo ali Era das continuidadEs E dEscontinuidadEs ao longo 
da história da FilosoFia, E sE o Fato dE assumirmos as dEscontinuidadEs 
imPlicava, Para dE libEra, cErta cautEla nas atualizaçõEs. sabEmos quE o 
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dEbatE aqui não é ExatamEntE EssE, mas algo Em quE nós PEnsamos, quando 
lEmos o FilosoFia: temas e percursos é sE ali não Estaria PrEssuPosta, 
sobrEtudo, uma idEia dE continuidadE rEal do mundo antigo ao nosso, 
quE nos Facultaria assumir, como o livro assumE, quE “os ProblEmas 
FilosóFicos Estão Em toda PartE”, quE a curiosidadE, sEja a nossa ou a dos 
antigos, nos PErmitE EvidEnciar EssEs ProblEmas, quE “sE FilosoFa dEsdE quE 
o mundo é mundo”. quErEmos dizEr: ParEcE intErEssantE, como ProPosta 
PEdagógica, ExPlorar com os alunos as PossibilidadEs dE os ProblEmas 
PErmanEcErEm ao longo da história, dE tal modo a PodErmos nos Pôr ao 
lado E Em “Pé dE igualdadE” com os FilósoFos antigos. o sEnhor acha quE 
Faz sEntido Essa intErPrEtação, ou Estamos Procurando PElo Em ovo? 

Acho que vocês têm razão a respeito desse, digamos, pressuposto que 
atravessa nosso livro. Mas vejam que isso não quer dizer necessariamente 
que só se possa falar de continuidades, nunca de rupturas. O conhecimento 
da história da filosofia é imprescindível em ambas as possibilidades. Se algo 
novo irrompeu na filosofia do presente, essa novidade só pode ser bem-
compreendida em cotejo com o passado. 

A possível “violência analítica” – claramente uma alusão à chamada 
“filosofia analítica” – talvez não tenha olhos para o fato de que filosofia e 
história da filosofia não precisam se excluir. 

sim, E disso rEsulta não tratar o Ensino dE FilosoFia como “dEcorEba” 
ou curso dE manual. o livro abrE a PossibilidadE dE, Enquanto um 
tutorial, PErmitir ao ProFEssor EstabElEcEr vários caminhos a Partir das 
quEstõEs quE achar mais intErEssantEs Para o curso. aliás, a imPrEssão 
quE nos dá é dE quE é um livro quE PartE dos ProblEmas E das oPosiçõEs 
quanto às vias dE abordar o ProblEma (os ParEs concEituais). é um livro 
quE valoriza, Portanto, a FilosoFia como EvidEnciação dE ProblEmas quE 
PodEm sEr sEnsívEis à curiosidadE do aluno. a curiosidadE do aluno 
dEvE sEr aguçada, digamos assim. dada a ênFasE nEssE Ponto, o sEnhor 
crê quE, no Ensino básico dE FilosoFia, muitas vEzEs sE corrE o risco dE 
tratar a disciPlina como mEra dEcorEba dE contEúdos? corrE-sE o risco 
dE Fracassar, a dEPEndEr da abordagEm, no dEsPErtar da curiosidadE do 
aluno? sE sim, o sEnhor crê quE isso inFluEncia Essa “Pouca imPortância” 
quE sE atribui à FilosoFia? Em outros tErmos: a má Escolha didática imPlica 
dissEminar uma idEia Errada da FilosoFia? 



Trans/Form/Ação, Marília, v. 44, n. 2, p. 17-32, Abr./Jun., 2021 23

Entrevista com Roberto Bolzani Filho        Artigos / Articles

O risco de fazer da filosofia em sala de aula material para simples 
reprodução de conteúdos existe, inegavelmente, tanto no Ensino Superior 
– onde, contudo, parece menos presente – quanto no Ensino Médio, onde 
certamente é mais comum. Evidentemente está nas mãos do professor 
promover ou evitar esse procedimento. Mas, em sua defesa, sobretudo no 
Ensino Médio, há que lembrar dois fatores que, em boa medida, escapam de 
seu controle: as condições insuficientes de trabalho – seja quanto a material, 
seja pelo número de aulas de que dispõe – e o provável desinteresse da maioria 
dos estudantes. Quando falo de desinteresse, não me refiro exatamente ao fato 
de que os jovens alunos do Ensino Médio, em sua maioria, não percebem o 
valor do estudo em geral, mas ao fato de que “filosofia”, uma matéria de pouca 
importância, de um ponto de vista mais pragmático – não cai no vestibular 
e dificilmente reprova –, realmente não vale a pena, além de não despertar 
mesmo o interesse da maioria, por sua própria natureza. Daí a diferença 
significativa que exercem as escolhas de natureza didática. 

No Ensino Superior, bem ou mal, o estudante está ali, numa sala de 
aula de filosofia, por escolha própria, movido, portanto, por seu interesse. 
Se o curso o decepcionar, ele o abandona, também por escolha própria. 
O professor, nesse caso, sabendo disso, tem a seu favor a atenção de seus 
estudantes já garantida e não precisa pensar em procedimentos didáticos para 
“ganhar” seus alunos. Sua didática pessoal pode ser objeto de questionamentos 
– todos nós, como estudantes, naturalmente julgamos nossos professores por 
suas aulas, e fazemos distinções qualitativas –, mas os estudantes compensam 
essa lacuna com suas próprias leituras. No Ensino Superior de filosofia, e isso 
vale para muitas outras áreas, reconhecemos logo que há um espaço para o 
autodidatismo e que isso é saudável. No Ensino Médio, como o estudante 
naturalmente resiste ao aprendizado, criando muitas vezes situações de 
indisciplina, o professor precisa descobrir estratégias didáticas que passam a 
ter valor e peso bem maiores. Essas estratégias serão, portanto, decisivas para o 
tipo de aula que será ministrada no Ensino Médio. Um professor que entende 
ser essa aula um momento realmente frutífero para despertar o estudante à 
reflexão vai procurar essas estratégias com afinco; um professor que se limita 
à transmissão decorativa de conteúdos tem, ironicamente, sua vida facilitada.

o sEnhor acha quE, sE havia uma dEsvalorização da FilosoFia (Em razão dE 
sua PróPria naturEza), Essa dEsvalorização tEndE a aumEntar, com o Fim 
da FilosoFia como disciPlina obrigatória E dissolução dEla sob a rubrica 
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“ciências humanas E suas tEcnologias”, sEgundo as novas dirEtrizEs do 
Ensino médio? outro asPEcto quE gostaríamos dE discutir é o das razõEs 
PEssoais PElas quais sE EscolhE a FilosoFia como ProFissão. Em gEral, há 
razõEs dE Formação (um intErEssE PEssoal PEla FilosoFia) E/ou a inFluência 
dE um ProFEssor dE FilosoFia quE consEguiu dEsPErtar a curiosidadE do 
Futuro EstudantE dE FilosoFia. no caso do sEnhor, como surgiu EssE 
intErEssE? 

Serei breve nestas respostas:

Acho que haverá sim desvalorização. Espero estar enganado, mas não 
tenho muitas esperanças.

Não tive filosofia no Ensino Médio, descobri os filósofos por leituras 
próprias, ainda que incipientes.

E como PodEmos comPrEEndEr Essa dEsvalorização ProgrEssiva da 
FilosoFia, quando assumimos, como assumE o FilosoFia: temas e percursos, 
quE a FilosoFia é uma disciPlina “quE trata dE ProblEmas quE intErEssam 
a todas as disciplinas E a todos os indivíduos quE rEFlEtEm sobrE o 
mundo quE nos cErca” (P. 10)? há, dE Fato, uma ignorância gEral sobrE a 
imPortância da FilosoFia Para o sabEr E Para a consolidação da cultura? 
ou Ela é, na vErdadE, aquEla ciência “com a qual E sEm a qual o mundo 
continua tal E qual”, adágio quE a ProFEssora marilEna chaui lEmbrou E 
criticou, nas PrimEiras Páginas do convite à FilosoFia? 

Mais uma pergunta de resposta muito difícil, principalmente num 
e-mail...

Minha posição sobre o “valor” da filosofia talvez não seja muito 
popular e simpática. Trato essa questão de forma semelhante àquela outra, 
sobre a “utilidade” da filosofia. O que significam essas duas palavras, quando 
as aplicamos ao filosofar? Aprendemos logo em filosofia que as palavras têm 
diferentes significados e, pior, que tais significados não são filosoficamente 
neutros. Quem pergunta pela utilidade da filosofia tem uma ideia de utilidade 
e também uma ideia de filosofia, mesmo que não se dê conta disso. O mesmo 
vale para o valor da filosofia. Em certo sentido – digamos, mais comum e 
disseminado –, a filosofia talvez seja mesmo inútil e sem valor. Mas ela é 
também um campo de liberdade e criação, e ninguém pode garantir que não 
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possa encontrar utilidades e valores próprios e menos perceptíveis à maioria 
dos homens. Depende de nós.

Contudo, há um outro enfoque para a questão que leva, a meu ver, à 
conclusão de que a filosofia, enquanto objeto de ensino e conhecimento, está 
em franca desvalorização, mas não por sua própria natureza, e sim porque 
vivemos num país que historicamente, mas de forma ainda mais intensa nos 
últimos anos, vem tratando a atividade do ensino e do aprendizado como 
indigna de importância. Vivemos uma crise educacional profunda. Nessa 
crise, a relevância maior ou menor da filosofia fica mesmo em segundo plano.

o FilosoFia: temas e percursos assumE a FilosoFia Em dois sEntidos: um 
sEntido gEral, Enquanto uma atividadE rEFlExiva quE PErmitE EstEndEr 
a Prática FilosóFica a todos os sErEs humanos; há, Por outro lado, 
um asPEcto histórico, quE ParEcE tomar a FilosoFia como uma Prática 
tiPicamEntE ocidEntal. daí, não tratar, ao lado da FilosoFia “invEntada 
PElos grEgos da antiguidadE”, dE “uma FilosoFia oriEntal E outra 
aFricana” (P. 10). sabEmos quE Esta é também uma quEstão diFícil (Para 
um e-mail) E quE rEndEu bastantEs dEbatEs, mas gostaríamos dE sabEr a 
visão do sEnhor: Faz sEntido acomPanhar o substantivo “FilosoFia” com 
um adjEtivo quE rEmEtE a uma nacionalidadE? bEnto Prado jr. (2000), 
Por ExEmPlo, dizia sEr “uma tarEFa Embaraçosa Falar dE uma FilosoFia 
no brasil”, PorquE a PróPria noção dE FilosoFia nacional PrEjudica “um 
idEal dE univErsalidadE inErEntE à FilosoFia”. a crítica rEcaía sobrE cruz 
costa (1956), quE Passara a vida Em busca das “maniFEstaçõEs FilosóFicas 
brasilEiras” (E, Em gEral, até os anos 1930, só tinha Encontrado 
“FilosoFantEs”). Por outro lado, não tEmos rEcEio algum dE Falar Em 
“FilosoFia alEmã”, “FilosoFia FrancEsa” E, até, “FilosoFia amEricana”. 
como conciliar Essa EquivocidadE EntrE uma FilosoFia PEnsada dE um 
Ponto dE vista univErsal (quE nos acautEla quanto ao uso da ExPrEssão 
“FilosoFia brasilEira”) E uma FilosoFia dE um Ponto dE vista histórico (quE 
nos autoriza a Falar dE “FilosoFia alEmã”, “FilosoFia FrancEsa” Etc.)? 

Bem, novamente devo ser um tanto genérico e superficial, já que um 
e-mail é insuficiente para falar de assuntos como esse. Não gosto de respostas 
definitivas como “é possível” ou “não é possível” uma “filosofia brasileira”. 
Se falamos, com certa razão, de filosofias alemã, francesa ou americana, é 
provavelmente porque a filosofia é fenômeno cultural associado a condições 
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materiais e socioeconômicas, apesar do caso conhecido da “miséria alemã”. 
Foi nesses países que se sedimentaram estilos de pensamento e preferências 
temáticas ligadas a esses estilos. Países como o nosso, periféricos e dependentes 
culturalmente, são herdeiros dessas diversas tradições. Nada impede, a meu 
ver, que, num país, determinado estilo se imponha como decorrência de 
dependências culturais históricas. 

Hoje em dia, com a grande facilidade de acesso a produtos culturais 
em geral, a tendência parece ser uma presença variada desses diversas “escolas”, 
por assim dizer, o que é normal. O que poderia ser, nesse contexto, uma 
“filosofia brasileira”, se com essa expressão se procura encontrar especificidades 
constitutivas? Difícil imaginar. Talvez uma reflexão que coloque em primeiro 
plano teses antropológicas de teor crítico a uma racionalidade universal, em 
favor de uma reconstrução de um modo de pensar próprio dos povos nativos. 
Essa é uma hipótese radical, mas não pode ser descartada. De resto, parece 
que uma espécie de retorno a um certo tipo de universalidade, mas antes por 
acúmulo de apropriações desordenadas do que organizadamente, se encontra 
em nossa comunidade filosófica nacional.

voltando à quEstão do Ensino dE FilosoFia, gostaríamos dE tratar do 
tEma quE diz rEsPEito ao PossívEl dEsintErEssE PEla rEFlExão PEdagógica, 
no âmbito acadêmico. Em um batE-PaPo com os EstudantEs dE FilosoFia, 
ocorrido na uFba E Publicado no livro o ceticismo e a possibilidade da 
FilosoFia (silva Filho, 2005), oswaldo Porchat PErEira concordou 
com a intErPElação dE um ParticiPantE, sEgundo a qual a rEFlExão 
PEdagógica ParEcE sEr Estranha “ao horizontE dE nossos FilósoFos, 
ParEcE quE os Faria mEros ProFEssorEzinhos [sic] E não PEsquisadorEs 
dE vErdadE”. Porchat até mEsmo assumE quE, mEsmo tEndo organizado 
colóquios sobrE divErsos tEmas, nunca organizou um sobrE o Ensino 
dE FilosoFia. o sEnhor também tEm Essa PErcEPção? sE sim, tEm alguma 
hiPótEsE quE Possa ExPlicar EssE dEsintErEssE PElas rEFlExõEs PEdagógicas, 
na PEsquisa Em FilosoFia? EssE dEsintErEssE PErsistE ainda hojE?

Como disse em resposta anterior, acho que o peso de uma reflexão sobre 
métodos didáticos possíveis e seu emprego é muito maior no Ensino Médio 
do que no Ensino Superior, e creio que isso vale provavelmente para a maioria 
das disciplinas. E acho que há boas razões para isso. Como também já disse, 
no Ensino Médio, não podemos partir do pressuposto de que os estudantes 
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já estão interessados no assunto, enquanto, no Ensino Superior, ao menos 
um interesse mínimo existe. Daí a importância de estratégias pedagógicas 
ser maior, no primeiro caso. É verdade que um estudante de filosofia no 
Ensino Superior pode se decepcionar com o curso, e um dos motivos pode ser 
uma avaliação negativa da pedagogia ou pedagogias de seus professores. Há 
procedimentos em sala de aula que realmente desmotivam. Se um professor 
entra em sala e começa a ler sua aula, provavelmente não vai conseguir bons 
resultados. Mas o estudante colabora com o problema, quando vai para a aula 
sem ter lido o texto recomendado. 

Vivemos um problema pedagógico na sala de aula de filosofia hoje, 
não há dúvida. Minha posição, em linhas gerais, mais uma vez, não é muito 
popular. Acho que a reivindicação por métodos pedagógicos é explicada 
por ao menos duas razões: primeiro, um fenômeno dos cursos de pedagogia 
que pode ser observado por vocês, nas licenciaturas, mas que parece estar 
perdendo força, que é a sobrevalorização de métodos pedagógicos. Professores 
de Didática, frequentemente, são partidários deste ou daquele método e o 
divulgam e ensinam aos estudantes. Acho que isso produziu certa hipertrofia 
que conduziu a algo que, em filosofia, mas certamente em qualquer disciplina, 
é deletério: a sugestão de que uma boa aula dispensa domínio profundo dos 
conteúdos, quando estamos de posse de um bom método didático. Discordo 
inteiramente: o domínio do conteúdo, a meu ver, é condição necessária, 
mesmo que não suficiente, para uma boa aula. 

Segundo: nosso sistema educacional cheio de falhas, acaba por produzir 
o que eu e outros denominamos escolarização do Ensino Superior. A avaliação 
das aulas, do ponto de vista dos métodos didáticos, muitas vezes é reflexo 
de uma concepção passiva do processo de ensino e aprendizado. No caso da 
filosofia, isso é muito maléfico. Tal escolarização se percebe, por exemplo, na 
verdadeira ojeriza que vários estudantes têm de seminários, porque não é o 
professor quem fala, é o colega, e ele certamente não tem nada interessante 
a dizer. Isso não pode ser generalizado, claro, mas é inegável. Pelo menos 
essas duas razões, que possivelmente se interligam, explicam, a meu ver, por 
que muitos se preocupam com metodologias e didáticas e por que, assim me 
parece, essa preocupação, no caso do ensino de filosofia na universidade, não 
deveria ser vista como muito importante.
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dE cErta manEira, o sEnhor rEsPondE à nossa Próxima PErgunta, quE 
vErsaria sobrE qual é a imPortância da rEFlExão PEdagógica no Ensino 
suPErior. PErguntaríamos isso, PorquE rEcEntEmEntE a FaculdadE dE 
Educação da usP oFErEcEu uma disciPlina Para a Pós-graduação, cuja 
EmEnta gravita Em torno da “didática no Ensino suPErior”. nEssE sEntido, 
Em Função dos ProblEmas quE PodEm surgir da Escolarização da FilosoFia, 
Em Ensino suPErior, Essa disciPlina não é intErEssantE Para os Futuros 
ProFEssorEs univErsitários dE FilosoFia, uma vEz quE PodEm sobrEvalorizar 
a didática, Em dEtrimEnto da Postura autônoma dos alunos, quE PodEm 
acabar dEPEndEndo ExcEssivamEntE da iniciativa PEdagógica do ProFEssor. 
o sEnhor concorda com isso? comPrEEndEmos bEm sua Posição? 

Aproveito para explicar melhor o que penso sobre isso. Não sou 
contra uma reflexão pedagógica no Ensino Superior de filosofia, embora, 
como disse na primeira resposta, acredite que só se aprende a dar aula dando 
aula, e isso não se dá em pouco tempo. O que me preocupa é a ideia de que 
se possa e deva “aplicar” este ou aquele método didático. Acho importante 
conhecer tais métodos – não tenho nada contra, portanto, a existência da 
disciplina mencionada –, mas disso não se segue necessariamente escolher um 
deles como instrumento. Tomar conhecimento desses métodos não significa 
necessariamente que vamos adotar um deles, acriticamente. Sempre há 
interessantes pressupostos teóricos por detrás deles e vale a pena conhecê-los. 
Isso também pode nos auxiliar na nossa descoberta, sempre pessoal, sobre 
que tipo de aula queremos ministrar. Mas não é suficiente e, eu diria mesmo, 
também não é necessário.

E quanto aos alunos dE FilosoFia, ProFEssor? o sEnhor crê quE tEm 
aumEntado o abismo EntrE a Formação no Ensino médio E o quE é 
Exigido dE um aluno dE FilosoFia, Em sEus PrimEiros anos dE Formação 
(conhEcimEnto dE línguas, caPacidadE dE lEitura E Escrita, Por ExEmPlo)? 
além da Formação básica, o sEnhor crê quE os vEstibularEs não ExigEm 
uma caPacidadE dE lEitura E Escrita quE suPra as Exigências dE um 
dEPartamEnto dE FilosoFia? E quE imPortância o sEnhor dá Para iniciativas 
como as Práticas dE lEitura E Escrita acadêmicas (sacrini; marco, 
2018), nos cursos da FFlch? 

As turmas de ingressantes no curso são sempre heterogêneas. Temos 
estudantes que trazem melhor formação, outros, a maioria, formação irregular, 
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e uma parte menor com deficiências sérias. De forma geral, percebe-se que não 
foram muito estimulados à leitura. Mas não falta capacidade e principalmente 
interesse. Acho que o problema não é o vestibular, que é só a parte final do 
processo, é o ensino, nosso sistema educacional, que tem vários problemas. 
Problemas que não se resolvem sem a adoção de uma política de Estado, de 
longo prazo. Mas isso é muito complexo para um e-mail como este. Essa nova 
disciplina, em virtude das deficiências de formação, se tornou muito importante 
e é ótimo que a faculdade a tenha criado. Mas a verdade é que o ideal seria 
que ela não fosse necessária. O certo seria que nossos estudantes já trouxessem 
consigo do Ensino Básico os benefícios que ela vem proporcionando.

Por Fim, ProFEssor, aPEsar dE tErmos consciência dE quE um e-mail não 
é adEquado Para rEsPondEr às sEguintEs quEstõEs, não quEríamos nos 
Furtar dE FazEr ao sEnhor algumas PErguntas quE conjuguEm o cEticismo

E a Produção FilosóFica brasilEira. dEPois dE tEr sido um dEFEnsor da 
análisE Estrutural dos tExtos, o ProFEssor oswaldo Porchat ParEcE tEr 
chEgado a uma Posição cética diantE da FilosoFia Em gEral, como sugErEm 
os tExtos “o conFlito das FilosoFias”, aula inaugural do dEPartamEnto 
dE FilosoFia do ano dE 1968, E “mEu cEticismo”, discurso ProFErido na 
abErtura do xix Encontro nacional dE PEsquisa na graduação, Em 2016 
(ao qual nós quatro assistimos). o tExto dE 2016 é ainda mais EnFático: 
uma boa intErPrEtação do Estruturalismo lEva ao cEticismo (“tornEi-mE 
cético”, dizia Porchat a goldschmidt, o qual, Para nossa surPrEsa, tEria 
rEsPondido a nosso ProFEssor: “Eu também”). no Estruturalismo, sabEmos, 
o FilósoFo toma cada sistEma FilosóFico como inatacávEl E imunE às

críticas dE outros sistEmas articulados logicamEntE dE outras manEiras.
o Estruturalismo, não mEramEntE como técnica ou EtaPa dE uma lEitura,
mas como Postura historiográFica, rEdundaria Em um cEticismo diantE da

FilosoFia: cada sistEma tEm sua lógica PróPria, não há uma lógica univErsal

a quE sE Possam submEtEr os sistEmas dE FilosoFia E, consEquEntEmEntE,
um sistEma não PodE atacar o outro PorquE, ao Fim E ao cabo, dE um

Ponto dE vista “arquitEtônico”, são hEtErogênEos. o Estruturalismo

gEraria uma diaphonía EntrE os sistEmas FilosóFicos, cuja consEquência é
o cEticismo. o sEnhor concorda com Essa Posição? sE sim, o tratamEnto

do Estruturalismo, não mais como uma Postura FilosóFica, mas como

mEra técnica dE lEitura (como o distinguE a ProFEssora marilEna chaui

Em um tExto dE 2017: “tExto E contExto: a duPla lógica do discurso
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FilosóFico”), tEria como PossívEl razão um rEcEio dE cair no cEticismo? 
ainda dEntro dEssa quEstão: Por rEcEio da Partilharmos a ExPEriência 
cética do ProFEssor Porchat, tEríamos suPErado o Estruturalismo quE 
nos tornara “o dEPartamEnto Francês dE ultramar”, como o nomEou o 
diagnóstico do ProFEssor Paulo arantEs (1994)? 

Para terminar, talvez a mais difícil das perguntas. Falar sobre isso 
em um e-mail, para mim, é muito difícil, até porque tratei de alguns desses 
pontos em textos. Começo com a questão final. O que quer dizer “superar o 
estruturalismo”? Aliás, eu acho que o Departamento de Filosofia está devendo 
a seus estudantes um debate sobre esse tema, que ainda assombra nossos 
corredores. Acho que há sobrevalorização desse “método”, como se fosse ele 
a razão de não se “fazer filosofia” em nossos cursos. Acredito que esse dilema 
reflete um pouco o outro dilema, este filosófico, entre dogmatismo e ceticismo. 
O primeiro dilema é, seguramente, falso: ou se “faz leitura estrutural” ou se 
“faz filosofia”. Nada mais equivocado do que imaginar que uma coisa exclui a 
outra. Se isso ocorreu a alguns dos nossos principais professores, como Porchat, 
foi por razões filosóficas pessoais: a trajetória dele foi como foi, porque sempre 
entendeu a filosofia à luz dessas dicotomias e dilemas. 

Bem, essa é uma posição filosófica mais do que razoável, é bastante 
presente na história da filosofia. Refiro-me à ideia de que o discurso filosófico 
aspira a uma “verdade”, no mesmo sentido em que o faz a ciência, no sentido 
clássico e tradicional da ideia de ciência. Quando se espera encontrar a 
filosofia verdadeira, no sentido de uma explicação definitiva do mundo, o 
método estrutural ajuda a exibir tal impossibilidade, e o ceticismo se torna 
uma alternativa – a outra seria o abandono da filosofia, no caso de Porchat. Há 
que lembrar que, antes de sua experiência do conflito das filosofias, Porchat 
fora leitor assíduo e profundo de Aristóteles, o que pode significar que sua 
concepção de discurso filosófico e, portanto, de dogmatismo, tem como 
paradigma semelhante concepção “científica” da filosofia. Nisso, é verdade, ele 
não está sozinho, pois foi o que pensaram muitos filósofos durante séculos. O 
que me parece importante, para qualquer análise desse tema, é observar que 
essa concepção de filosofia não é necessariamente a única. 

Outra questão que julgo interessante, e que já tentei desenvolver, diz 
respeito à ideia de que talvez, em algum sentido, o ceticismo não possa se 
colocar fora do conflito das filosofias, o que só se pode defender reformulando 
algo na concepção de dogmatismo e na concepção de filosofia e racionalidade. 
Fica aqui apenas um apontamento nessa direção.
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Quero voltar um pouco ao famigerado “método estrutural”. Confesso 
que nunca ouvi professor meu, em sala de aula, dizer que seu curso seria 
baseado nesse método (ou em qualquer outro). Tive certamente professores 
que seguiram a ideia básica de que um filósofo deve ser compreendido, antes 
de mais nada, no universo interior de seus textos, e que devemos a ele o 
benefício da coerência interna, devendo, portanto, por assim dizer, defendê-
lo de objeções possíveis. Para mim, isso mostra apenas que o que ficou desse 
método foi a lição da disciplina do pensamento e essa regra metodológica 
básica, que deveria valer inclusive para uma boa crítica filosófica de qualquer 
autor: quem quer criticá-lo deve compreender bem o que ele disse, inclusive 
concedendo-lhe que suas teses possam ser mais sólidas do que aparentam 
à primeira vista. De forma geral, acredito que não deveríamos pensar mais 
nesse método, a não ser do ponto de vista da concepção de filosofia que lhe é 
subjacente – este sim um tema muito interessante.

Espero tê-los ajudado... Boa sorte!
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