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Resumo: 0 tema da liberdade humana deu origem, na filosofia, a urn
topos cl6ssico: o da impossibilidade da educacão. Porque, neste terre-
no, a liberdade, como autocriacão humana, deve definirtanto o fim que se
busca, quanto aquilo em que a acão se ap6ia, pode-se dizer, da educa-
gâo, que ela 6, em sua natureza prAtico-poietica, urn verdadeiro enigma a
desafiar nosso entendimento e nossa capacidade de acão. Muitas sâo
as implicacOes que dal decorrem para a filosofia da educacâo e seu ensi-
no. Explora-lase o objetivo do presente trabalho.
Palavras-chave: Educacâoe liberdade / Ensino da Filosofia da Educa-
câo / estatututo filosOfico da Educacao
Abstract: The topic of freedom has inspired, in Philosophy, a classic thopos:
the impossibility of education. As in this field freedom determines the
finality of the action as well as provides its support, we can say education
is, in its nature, a enigma that challenges our understanding and our
capacity of action. Many are the implications of those facts for Philosophy
of Education 's teaching. This article aims to explore some of them.
keywords: Education and human's freedom / Philosophy of Education's
teaching / philosophical constitution of education

Dado o desprestigio de que é vitima a teoria e, muito em particular,
a filosofia, no meio pedagOgico, ndo soaria muito provocativo dizer que
todo professor de filosofia da educacdo é, antes de mais nada, o militante
de uma causa que necessita, hoje como nunca, ser comunicada a outros.
Eis o contexto em que a reflexdo sobre o ensino da filosofia da educacdo
aparece como especialmente necesthria, e urgente. No entanto, esta
reflexao supOe uma outra, que a precede e a que a prepara: mas o que é,
afinal, a filosofia da educacdo? ela prOpria precedida pela questio que ai
esta implicita: e o que é a filosofia?
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Se, no entanto, a formulaedo destas duas questeies — que, de forma
tab evidente, se apresentam como os pontos de partida para a discussio a
que nos propomos, acerca da atividade que nos é comum a todos — provo-
ca um certo embaraeo, isto sem dnvida se deve a desconfianca que passa-
mos a nutrir em relacdo a tudo que pareea conduzir para defmiceies acaba-
das e dogmaticas, tais como, antes, demarcavam corn a limpidez dos ma-
nuais as diferentes disciplinas, e seus respectivos lugares e fimeeSes na
formaedo dos professores e de outros profissionais. E é certo que, so para
complicar ainda mais as coisas, em meio a este concerto, a filosofia reivin-
dicava uma posiedo simplesmente central, que a habilitasse nio so a esti-
pular o lugar das demais disciplinas mas, inclusive, a guii-las em seu cami-
nho, fixando principios e procedimentos para sua atuaedo.

Esta pretensdo abandonada, mas que os menos jovens ainda identifi-
cam a filosofia, talvez seja responsivel pelo mal-estar que a defesa da
disciplina provoca nas reuniOes departamentais; porem, mais do que a esta
pretensdo, é ao pedantismo e a arrogdncia que dela restaram, e que impri-
mem a filosofia sua imagem de hermetismo e de inacessibilidade, que de-
vemos atribuir os preconceitos especificos que precisamos desfazer.

Esta tarefa é sem dnvida facilitada pela critica aos antigos «recor-
tes disciplinares» a que fizemos referencia, e que a area da educaelo,
pelas caracteristicas de seu objeto, soube acolher talvez melhor do que
muitas outras. E se hoje nos parece inteiramente inconcebivel tratar as
disciplinas como se possuissem uma especie de definiedo essencial e
hierarquizada, construida na noite dos tempos acad'émicos e dada de
uma vez por todas, a porque nossa concepedo de conhecimento hi muito
afastou-se do ideal da Suma perfeita, para reconhecer-se como investi-
gaedo, como permanente construed°.

Estariamos, entdo, diante de urn paradoxo que faz com que a critica
ao dogmatismo que condenamos, especialmente na heranea filosOfica, e
em nome de urn conhecimento que se di como construed°, nos obrigue
a renunciar a qualquer responsabilidade na tarefa de definiedo dos limi-
tes e das exigéncias deste mesmo processo de construed°, em nome,
exatamente, da relatividade e da precariedade de nossas certezas?

E, de fato, tornou-se moeda corrente a renfincia a qualquer tentati-
va de elaborar uma definicao que se pretenda categOrica e final, que se
apresente como dada de uma vez por todas. Mas, deveriamos renunciar,
tambem, a exigéncia de pensar o que a pratica do ensino da filosofia da
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educacdo tem de proprio? Mas, entao, o que responder a nossos pares,
quando nos pedirem que prestemos contas de nossa atividade? E, o que
e talvez mais importante: o que diremos a nosso aluno, frente a simples
questio que a seu direito colocar, que é nosso dever responder: do que,
afinal, tratamos, ao falar em filosofia da educacdo?

A critica de uma razdo que so se expressa pelas injunceies e pelas
interdicEies ndo implica absolutamente a abdicacdo de toda razdo, ao
menos ndo desta que, sob a forma deliberativa, alimenta o debate pi:Mho°
e a construcdo coletiva do espaco comum.

A luz dense logos proiaretikos que Aristeteles associava ao mo-
mento democratico, o ensino de filosofia da educacdo so pode se traduzir
em exigencia de interrogacdo dos sentidos que sdo preprios a educacdo.

Do ensino da Filosofia da Educagao n filosofia
E, de certa forma, o ensino da filosofia da educacdo sempre consis-

tiu na apresentacdo desses diferentes sentidos que, atraves dos tempos,
foram sendo construidos para a atividade educativa. Mas o carater
marcadamente expositivo coin que toda uma procissào de autores era
convocada a apresentar suas contribuicees — sob forma, exatamente, de
definicees e de conceitos acabados — certamente mereceu o respeitoso
desdèm que a filosofia da educacdo recebeu pelos seus prástimos. E
possivel que seja, de novo, a intencdo de nao apresentar nenhum deles
como verdade acabada que levou, nos cursos de formacão, a introducao
de outras denominacees: «teonas filoseficas da educacdo», ou «concep-
cOes filoseficas da educacdo». Mas, por si se, jamais a simples troca de
apelaciies seria suficiente para erradicar o vicio de passar ainda em
revista as mfiltiplas «concepcOes» que, acerca da educacão, puderam
ser construidas, ainda que sob a forma organizada e supostamente criti-
ca de «correntes de pensamento». Assim, é preciso reconhecer que esta
foi — temamos que ainda seja — uma das formas atravas das quais mais
correntemente os estudantes e interessados pela educacao foram intro-
duzidosfilosofia.	 Seria o caso de recusar peremptoriamente
qualquer referencia a heranca de reflexdo filosefica que a prâtica da
educacäo constituiu, ou suscitou? Ora, afastar a perspectiva histOrica
nada mais seria do que rejeitar definitivamente aquilo que o ensino tradi-
tional se encarregou tao conscenciosamente de encobrir: o fato de que,
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por tudo que é, o patrimeinio da filosofia, antes de autorizar os sucessivos
tombamentos de que foi objeto, e que o transforrnaram enfirri num ver-
dadeiro museu de conceitos e teorias, é campo de interrogacio capaz de
alimentar o pensamento ali onde se exerce, inoculando-lhe, seria o caso
de dizer, o virus dessa inquietaeao que levou alguns a fornecer uma gran-
diosa contribuiedo a humanidade.

Pois a filosofia, dizia urn desses homens, Cornelius Castoriadis, é com-
promisso corn a totalidade do pensivel. 0 que, porem, nao quer dizer: corn a
totalidade daquilo quejafoi pensado, mas corn a totalidade daquilo que ha
para pensar' . Não se trata, pois, do compromisso enciclopódico de conhe-
cer tudo o que ja foi escrito e pensado - desafio propriamente irrealizavel
para qualquer urn; e nem sequer do compromisso de responder a todas as
questOes que possam ser levantarins - simplesmente insano; mas o compro-
misso em explorar as possibilidades do pensamento que sâo as nossas, la
onde estamos. Compromisso que leva a uma atitude de interrogacao que so
pode ser assumida por quern descobriu, ao mesmo tempo, o poder da cria-

humana - e, por isso, entende sua responsabilidade para consigo mes-
mo, e para corn sua espócie; mas tambem, e profimdamente, suas prOprias
limitaciies - e que, assim, sabe reconhecer a falacia que o mito de uma
dogmdtica, controladora e todo-poderosa, insiste em afimmr, tornando para-
doxahnente os homens mais alheios a seu prOprio pensamento, mais confor-
mados coin o que ja esta instituido, ainda mais imobilizados.

Aceitar esta afirmacio é, sem davida, fixar uma defmiedo: mas
esta nao pode ser concebida send° como ponto de partida para a cons-
trucâo interminavel que nossa pratica deve realizar. Se a filosofia é es-
sencial para a educaedo, nao é porque ela antecipe todas as respostas
que devem ser encontradas, é justamente porque e quando ela se faz
compromisso de interrogaeao permanente, e e desta forma que ela é
pratica de emancipaeao, que ela a terreno de luta pela autonomia.

Assim, se as «concepOes ftlosOficas da educaeao" » ainda interes-
sam é porque, remetendo aqua° que foi urn dia pensado, ela nos ajudam a
descortinar franjas enormes daquilo que ainda nao se pensou, daquilo que
ainda nao interrogamos em nossa atividade cotidiana. E numa luta perma-
nente contra a tendéncia a acomodacab do pensamento, contra a sintoma-
tica preferencia pelas respostas, ao inves de perguntas, contra o desejo de
reconforto de que as verdades acabadas se alirnentam, que o pensamento
tenta se fazer. E isto que o patrimOnio filosOfico pode presentificar.
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Eis porque conceber filosoficamente a educacao é, antes de mais
nada, entend'é-la como terreno de permanente questionamento, de inter-
rogacdo aberta. E assim que a filosofia investe a educacdo, e nao ofere-
cendo urn <menu» de concepcbes a serem escolhidas como nosso prato
feito educacional.

Ora, de todas as interrogacOes e de todos os questionamentos,
sem diivida o mais essencial, sempre implicitamente presente aos de-
mais, diz respeito ao prOprio sentido da educacio. Neste campo imen-
so, em que se encontram, ou deveriam se encontrar, as diferentes dis-
ciplines que se entende devam compor a formacan para a educacdo, a
filosofia deve poder prestar contas de sua contribuicio. Mas, sobretu-
do aqui, a causa da filosofia da educacdo ndo pode ser defendida
dogmaticamente.

E eis como as quesroes de que tratamos, sobre a filosofia, sobre a
filosofia da educacdo e sobre seu ensino se encontram: pretendemos
demonstrar que, dada a natureza de seu objeto, qualquer definicdo da
filosofia da educacio e de suas exigEncias so pode nascer da interroga-
cdo da prOpria pratica da educacao, e dos sentidos que para ela sdo
praticamente produzidos.

Da Filasofia a Educacao
Refletindo sobre a educacdo, Kant a proclamou como uma das

«... duas descobertas humanas que se deve considerar como as mais
dificeis: a arte de governar os homens e a de educe-los». Mais tarde,
acrescentando a psicanalise, Freud as definiria, simplesmente, como «ati-
vidades impossiveis»2 Longe de simples boutade, a provocac'do que
Freud näo se preocupa em explicar tern uma hist6ria, ao menos no espa-
co feito pela filosofia a liberdade humana. Pois é a nocalo de liberdade
humana que, revelando-as em sua singularidade, concede as trés ativi-
dades seu parentesco, decretando sua "impossibilidade".

Nocao a ser entendia, em primeiro lugar, como 'Unite da natureza: a
educacao que, para AristOteles assim como para Protagoras, é no con-
texto democratic° uma atividade eminentemente politica, exercida na
polls e pela polls, ilustra exemplarmente a dignidade deste fazer huma-
no, que, mais do que somente reproduzir o que ja esti dado, «arremata a
obra que a natureza esta na impossibilidade de concluir»3
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Mas, sobretudo, noedo a ser entendida como limite colocado para o
conhecimento humano e para aedo a ele relacionada. Neste ponto, Kant
é formal: a singularidade da educaedo e da politica é relativa a seu objeto
e, portanto, relativa a prOpria singularidade do homem, que nao se deixa
apreender como os demais objetos do conhecimento, e sobre o qual nao
se pode intervir da mesma forma. Afirmar a liberdade humana significa
aqui, portanto, postular que, como nenhuma essencia predetermina sua
existéncia, o homem nao pode ser tornado como objeto de conhecimento

Nao ha, verdadeiramente, conhecimento possivel, senao se o
conhecimento advindo da expet-i6ncia 6 predeterminado por urn
conhecimento da essancia do objeto. Este conhecimento so-
bre a essëncia do objeto ou, se assim se prefere, de suas
condigOes de possibilidade, 6 urn conhecimento a priori, sus-
cetivel de necessidade e de universalidade. As coisas, por exem-
plo a realidade fisica, podem ser conhecidas porque elas pos-
suem uma essancia ,que o entendimento pode captar a priori
(...) Mas dizer que urn ser 6 livre, 6 dizer que ele nao tern es-
sancia que determine sua existencia, e 6 por isto que, quando
surge a liberdade, quando se trata do homem, ser cuja existën-
cia nao 6 necessariamente determinada por nenhuma essén-
cia, a Revolugao copernicana descobre sua fronteira absoluta:
"Os planetas, afirma Kant, vistos da terra, por vezes vao para
trios, por vezes param e por vezes vao para frente. Mas se o
ponto de vista 6 tornado a partir do sol, o que somente a razao
pode fazer, eles seguem, segundo a hip6tese de Copémico,
regularmente seu curso... Mas... nOs nao podemos nos colocar
neste ponto de vista quando se trata da previsao de agOes /l-
yres. Pois seria adotar o ponto de vista da Provid6ncia. »4

Diante da liberdade, urn conhedmento sobre o homem que se pre-
tendesse puro, a priori, independente da experiência é urn paradoxo: ele
so seria possivel se houvesse uma esséncia a predeterminar a existencia
humana — e neste caso o homem nao seria mais livre; ou entdo, se a
razdo pudesse pretender o saber absoluto, divino, capaz de conhecer os
seres livres — e neste caso, nao se teria mais urn homem, sendo urn deus.
Eis porque a educacdo nao a uma ciéncia, mas uma arte, segundo a
distilled° que Kant oferece na Critica da faculdade de julgar: por que
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o simples conhecimento do que deve ser feito e do efeito buscado nao é
suficiente para determinar sua acao5

A educacho é, assim, segundo Kant, uma atividade eminentemente
pratica: porque seu objeto jamais pode ser inteiramente desvendado,
inteiramente explicado pela teoria, e porque os meios de que devera
dispor nao sào, portanto, determinados a priori, mas devem surgir da
prOpria pratica. 0 que, é claro, nao significa que o individuo seja o
incognoscivel absoluto 6 , mas que a ele se aplica a famosa frase de
AristOteles: «dos termos primeiros e altimos, ha compreensao direta e
nao conhecimento discursivo».

Mas haveria, no que respeita a educacho, e ainda que mantivesse-
mos inquestionado o «ponto de vista da Providencia», possibilidade de
conhecer absolutamente «o que deve ser feito», de determinar a priori
e de uma vez por todas o «efeito buscado»? Em outras palavras, ousari-
amos supor a existéncia de urn conhecimento objetivo e determinante
sobre os fins da eclucachor

Porque, e tanto quanto o homem é capaz de fazer emergir novos
fins, novas determinaciies para sua existencia, o «efeito buscado» sera
uma interrogacdo permanentemente aberta, que nenhuma reflexäo a
priori podera esgotar; porque, e tanto quanto o homem é, na feliz ex-
pressho do filOsofo, «efeito que ultrapassa suas causas e causa que
seus efeitos nao esgotam», nenhuma afirmacao sobre o «que deve ser
feito», ainda que a posteriori, é suficiente. 0 individuo sera entao o
irredutivel, aquele que resiste as «explicacOes» que a teoria fornece,
ao controle que os metodos proclamam, ao fazer automatic° que as
tecnicas parecem por vezes supor.

De forma que tampouco a impossibilidade da educacdo visara so-
mente a atividade teOrica, ou a atividade tecnica: ela se faz, de forma
mais geral, critica a ohipercategoria fundamental da determinidade» ern
que, segundo Castoriadis, se apOia inteiramente a filosofia herdade , e
aos modelos de acho que dela decorrem. Em virtude do privilegio conce-
dido a este principio, a filosofia platelnica postulou que so é passivel de
(verdadeiro) conhecimento o que esti inteiramente determinado: o que
resta, portanto, para aquern das essencias imutaveis é natureza
fenomenica e corruptive) do mundo. Mas em virtude, ainda, deste privi-
legio, a ciencia moderna pretendeu que so ha conhecimento como iden-
tificacao de determinacOes: o que resta da definicdo das leis e finalida-
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des (biolOgicas, sociais, histOricas ou metafisicas) é o erro, o sonho, o
atraso, a ignozincia, o vicio ou a ideologia.

Em suas filtimas conseqiiencias, a liberdade humana significa auto-
criacdo, isto é, posicao do que se apresenta como singular, não podendo
ser deduzido da realidade existente nem previsto em seus termos. A
incapacidade de explicar a origem ou de determinar um fim para a auto-
construcão humana nä° deriva de uma carencia do conhecimento, mas
de uma real impossibilidade. Dela, portanto, ndo poderia ser deduzida
qualquer hierarquia de formas de conhecimento, unicamente os limites
que o modo de ser prOprio do homem (e tambám da sociedade) imp& a
pura reflexdo e ao puro fazer tecnico.

Por isso, em sua forma mais geral, o tema da impossibilidade da
educacão remete ao dilema da necessaria (res)significacao, pela li-
berdade humana, dos fins e dos meios da educacão e implica num
enorme desafio que pode ser expresso como um enigma: na educa-
cdo, a liberdade define, ao mesmo tempo, o fim que se busca e o
principio do qual se parte, aquilo que se pretende construir e no que
se apOia esta construcdo 9 .

Este enigma, que a constitutivo da prkica educativa, a reflexdo
filosOfica ajuda a elucidar, sem jamais poder elimina-lo. Tampouco, po-
rem, podera a prOpria pritica faze-lo, em nome da autoridade cientifica
ou tecnica, sequer da experiencia.

0 fato da liberdade, ou da autocriacdo — de que o individuo se
constrOi a si mesmo, de que, nas palavras de Castoriadis, ele cria, a cada
vez, seu «modo prOprio de existencia» 1 ° , sem diivida näo a uma "inven-
cdo" da filosofia, uma interpretacdo possivel para a realidade humana,
porem algo que se evidencia concretamente, tanto para as teorias
explicativas (da constituicdo da psique e do soma, da sociedade e da
histOria) quanto para a prkica educativa, send° como exigencia de auto-
limitacdo, ao menos como resistencia.

A filosofia rdo "inventou" a liberdade, como todo educador que se
recusa a reduzir sua atividade a mero adestramento verifica, a cada vez
que a realidade educativa resiste a suas tentativas de conhecimento e de
controle. Portanto, este conceito abstrato sobre o qual os filOsofos
teorizaram define concretamente a luta cotidiana do educador. I NIdo é,
pois, a ideia de Deus, ou a nocao de um «direito natural» que ele recorre,
para afirmar uma liberdade toda conceitual que a prâtica social tido ces-
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sa de negar. A liberdade que conhece se apresenta a ele como fonte de
interrogacan, ou como fatalidade: como excesso de sentido, ou como sua
auséncia. Como poder de criacdo, ou como deficiéncia — no aluno ou,
em Ultima insfincia, em si pr6prio.

Ora, como Castoriadis nab se cansou de assinalar, numa socieda-
de heterOnoma, o poder de criacdo humana encontra-se sistematica-
mente ocultado, ate o ponto que dele se alienam os individuos. 1st° se
reflete, no campo educacional, pela tentativa de controle, pela falsa
nocdo de que o fenenneno educativo pode ser inteiramente explicado,
controlado, predito pelas teorias, pela aplicacan dos metodos, pelo re-
curso as tecnicas. E, desta forma, na ausencia da autonomia social e
individual, a educacdo fica reduzida ao que nao 6: ao espaco de mera
aplicacdo de teorias e de procedirnentos pensados a priori, e que ja-
mais sdo postos em questdo.

No que compete, no entanto, a educacan, a afirmacio de que sua
atividade nao pode ser entendida como mero terreno de aplicacio de
teorias ou de tecnicas, isto e, como um dominio aplicado apOia-se em,
pelo menos, dois argumentos que falam por si sos: o aluno e o professor.
Limitado, ocultado, obstruido que seja, este poder criador se manifesta
ainda, e o que nele resiste ainda a suficientemente expressive e manifes-
to, suficientemente resistente para atuar como uma especie de denimcia
espontanea da tecnocracia educacional.

Buscando, porem, o espaco que the é prOprio, a reflexdo filos6fica
sobre a educacdo nao podera escapar da provocacdo que Castoriadis
lanca a teoria psicanalitica, e ao conhecimento em geral, ao afirmar que,
no que se refere ao homem, as teorias servem'para nao serem usadas:

o analista, diz ele, tern principalmente necessidade do seu
saber para nao langar mao dele, ou melhor, para saber o que
nao deve ser feito, para atribuir-Ihe o papal do demanio de
SOcrates: a injuncao negativa», a isto porque teoria orienta,
define classes infinitas de possiveis e de impossiveis, mas nao
pode predizer nem produzir a solucao."

Ja, pois, que a liberdade, ou antes, a autonomia humana nao impli-
ca que a educacdo deva se entender como simples atualizacdo das
faculdades do individuo, como ativacdo de uma potancia que preexistiria,
ou como atualizacdo de algo que podemos definir a priori, como urn
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poder ser determinado de antemab, como entao defini-la? Como atua-
lizacao, propiie-nos Castoriadis, de urn poder poder ser. Do ponto de
vista estritamente lOgico, é evidente que da liberdade jamais se poderia
deduzir urn conteirdo objetivo, uma virtude, uma predisposicao ou uma
vocacao humanas, que significariam sua negacao. A liberdade huma-
na e, assim, criacao das prOprias possibilidades de existencia, autocriacao
e tambem auto-alteracao.

Eis o que permite a Castoriadis dizer que a educacao é uma atividade
prcitico-poielica: a educacao é poiesis, porque visa a uma finalidade que
the é exterior, porque deve constituir-se em atividade criadora de algo que
nab estava la, inicialmente, e que é precisamente a liberdade — a autono-
mia human. Porem, como esta finalidade nao esta determinada a priori,
como ela é urn poder poder ser, a poiesis educativa jamais poderia ser
assimilada a uma techne. Assim, a educacao é praxis, porque, atividade

deliberada e deliberante, seu objeto, sua finalidade, é o prOprio exer-
cicio desta lucidez e desta deliberacao. Na educacao, portanto, o fim
corresponde a prOpria atividade que o produz: a autocriacao.

Se a liberdade esta na criacao, a emancipacao humana esta na
possibilidade de que o individuo passa a ser dotado, pela reflexao, de
tomar consciencia de seu poder de deliberacao. Esse espaco de delibe-
racao que cabe a cada urn, em sua autocriacao, pode se tornar, pela
reflexao sistematica — pela educacao, pela psicandlise, pela filosofia —
consciente. E claro que, sobre esta possibilidade de autonomia recaem
todas as determinacifies fisicas, antropolOgicas, sociais, psiquicas, de que
o homem nao escapa. No entanto, para alOm do conhecimento objetivo
destas determinaceies, a elucidacao daquilo que se e, de sua auto-altera-
cab implica na consciencia de que o que se é nab resulta de uma fatali-
dade, mas sempre, tambern, de uma escolha.

Talvez mais ainda do que a psicanalise, a verdadeira tarefa da in-
terrogacao filosOfica a servico da educacao é denunciar a suposta fata-
lidade que se acredita recair sobre a sociedade e sobre o homem — sobre
o aluno, sobre a escola, sobre a prâtica educativa.

Todas estas reflexties nos levam a reconsiderar o status que deve-
mos conceder a educacäb. Como conjunto de constniciies tebricas corn
pretenseies explicativas, a educacao da forcosamente lugar a urn conheci-
mento que é sempre, como diz Castoriadis, fragmentario, incompleto, pro-
visOrio. Como pratica de atuacao, a educacao é uma recriacao constante
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dos procedimentos, dos metodos, do modo de relacan as tecnicas pedagO-
gicas e instrucionais, mas é tambem o terreno em que se operam estas e
outras deliberacOes mais importantes, que nab podem ser garantidas ou
determinadas a priori, legitimadas pela autoridade teOrica ou tecnica.

Sobre estas decisties, o professor tem que poder prestar contas a
seu aluno, aos pais, a sociedade. Pois dizer que educar é criar o sentido
de educar implica em devolver ao professor a sua responsabilidade, sua
iniciativa no ato educativo.

Assim, a defesa da filosofia da educacdo se declinara da prOpria
natureza da pratica educativa e das exigéncias que dela derivam — desta
atividade em que

...o professor esta preso d exigencia constante de urn "pensar e
de urn "fazer" diante do desenrolar de urn enigma interminavel...
que ele deve elucidar na reafidade concreta, por meio de constru-
Oes 76.6ficas", sucessivas, semprefragmentatias, essencialmente
incompletas, nunca rigorosamenteademonstraveis"... 12

Perante a educacdo, a filosofia tern esse papel importante, e
ineliminavel: se, tal como a teoria, ela nao fornece a pritica educacional
garantias, nem pode justificar, antecipada ou posteriormente, «o que deve
ser feito», se ela nao pode e nao pretende se substituir a iniciativa criado-
ra que é a do professor, ela é ao menos o instrumento atravós do qual a
liberdade humana pode ser assumida explicitamente, como deliberaclo
sobre a questdo: «o que penso que deve ser a educacdo?».

No entanto, a consciencia de que a educacão nao é apenas o
resultado desta deliberacao solitaria, mas sobretudo de urn processo
de autocriacão que nao so admite, mas exige a saida de si, a sociali-
zacdo, as trocas com o mundo, nos reconduz ainda a questa° da li-
berdade, e da impossibilidade da educacao, nos Ultimos termos em
que se apresenta:

A impossibilidade ( ...) da pedagogia consiste em dever apoi-
ar-se numa autonomia que ainda nao existe, a fim de ajudar a
criagao da autonomia ( ...) Entretanto, a impossibilidade pare-
ce consistir, tambëm, particularmente no caso da pedagogia,
na tentativa de fazer homens e mulheres-autanomos, no qua-
dro de uma sociedade heteranoma; e, Warn disto, no seguinte
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enigma aparentemente insolavet ajudar os seres humanos a
aceder a autonomia, ao mesmo tempo que absorvem e
interiorizam as instituigOes existentes, ou apesar disto. A so-
lugao desse enigma e a tarefa "impossiver da politica - tanto
mais impossivel quanto deve, ainda aqui, apoiar-se numa au-
tonomia que ainda nao existe, afim de fazer surgir a autono-
mia.... A solugao do nosso enigma... 6, ao mesmo tempo, o
objeto primeiro de uma politica de autonomia, a saber demo-
cratica: ajudar a coletividade a criar instituigOes cuja
interiorizagao pelos individuos nao limite, mas amplie sua
pacidade de se tornarem autOnomos. 13

Da educacao a Filosofia da Educacao
Eis, portanto, como a liberdade humana, levando ao topos ji classi-

co da «impossibilidade da educacao», recebe, no pensamento de C.
Castoriadis, uma nova formulacao. Da afirmacao de que a educacao se
apresenta como um enigma, e de que ela deve ser caracterizada como
atividade peatico-poietica podem ser derivadas algumas implicarAes para
a filosofia da educaeao e seu ensino:

— porque é uma atividade eminentemente pritico-poietica, isto 6,
criadora, a educacao exige a introducao (tambem) de um tipo especifico
de reflexao — a reflexao filosOfica que, em virtude do tipo de interroga-
cab que the é prOpria, nao visa «explicarD a realidade que estuda, mas
«elucidi-lao. Neste sentido, a relacao entre a reflexao filosOfica e as
teorias explicativas produzidas pelas diversas ciencias que interessam a
educacao nao é nem de oposicao, nem de dominancia, mas tambem nao
é de mera denegacao.

Em particular, a elucidacao filosOfica da natureza pritico-poietica
da educacao conduz a reflexao filosOfica a consagrar um Lugar cen-
tral a uma dimensão que apenas subsidiariamente interessa as cien-
cias: a criagao e a autocriacao necessariamente envolvidas na edu-
cacao. Neste sentido, a tarefa da filosofia da educacao se define,
tambem, como luta contra a tendencia de reduzir a educacao a mero
campo de aplicacao de teorias, ou de tècnicas. A filosofia da educa-
çäo se faz esforco de explicitacdo dos limites da teoria e de critica
das tentativas de submeter a atividade educativa a urn controle ab-
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luto — como por exemplo e o caso, a cada vez que se tenta reduzir o
conjunto de significacties e sentidos sociais produzidos para a educa-
cdo a dimensão racional que sem dtivida tambem possuem. Porem, a
filosofia da educacab deve, igualmente, se fazer critica de sua pro-
pria tendancia a estabelecer-se como conjunto de miximas e princi-
pios que, definindo-se a priori ou a posteriori como permanente-
mente validos, se substituissem a interrogacäb.

— mas, permanecendo sempre um enigma, a educacio conduz a
substituicdo de toda arrogincia e pedantismo pelo humilde reconhe-
cimento de que a filosofia é incapaz de «decifra-la» inteiramente; e
de que, em Ultima analise, ha filosofia porque ha atividade, e ativida-
de criadora, porque ha exigência de deliberacio no prOprio ato de
educar. 0 terreno de interrogaceles da filosofia da educacao nio é
pura invenclo de tthricos e eruditos capazes, e somente eles capa-
zes, de pensamento. Ha elucidacio filosOfica porque ha interrogacdo
propriamente educacional, isto e, criadora; mas a criacdo, antes de
ser privilegio dos filOsofos, deve por eles ser aceita e reconhecida
como condicâo da pritica educativa. Tambem por esta raid° a filo-
sofia da educacao nao pode aceitar qualquer reivindicacio de urn
estatuto hierarquicamente superior a ciência, ou qualquer pretensäo
de dotar a reflexdo filosOfica de um cariter normativo que fosse an-
tecipadamente negado as teorias.

Assim definida a filosofia da educacâo pela exigéncia de tuna inter-
rogacâo que, antes de ser seu monopOlio, é tarefa de autocriaclo individu-
al e coletiva tendo porno de partida e como fim a emancipacao humana
define-se, enfim, a importincia essencial a ser concedida a seu ensino.

Notes

1	 Cornelius Castoriadis, Fait et âfaire. Paris, Seuil, 1996. Trad. bras.
Feito e a ser ftito. Rio de Janeiro, DPA (prelo).

2	 Sigmund Freud, Analise termimivel e interminavel.
Stardard. Rio de Janeiro, Imago, vol. XXIII, p. 247. Segundo C.
Castoriadis, porOm, esta ideia «...ji fora expressa no prefacio es-
crito por Freud para o livro de Aichhom, Verwahrloste Jugend,
onde é apresentada como urn dito espirituoso tradicional» — o que,
nab sendo verdade, nada mais é que tuna maneira espirituosa de
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fazer passar uma idóia por dito tradicional. (Cf: C. Castoriadis,
Encruzilhadas do Labirinto / 3 - 0 Mundo fragmentado. Rio
de Janeiro, Paz e Terra, 1987, p. 152.)

3	 AristOteles, Fisica, II, 8, 199 a, 15-16. E somente por esta afirma-
cdo, o desvio por AristOteles já teria valido a pena, por relembrar
que nem mesmo a este dedicado estudioso da phusis ocorreria
naturalizar a educacdo e a politica.

4	 Alexis Philonenko, «Education et Metapysique», in Introduction aux
Reflexions surl'education, de I. Kant. Paris, Vrin, 1993, cap. II, p. 25.

5	 I. Kant, Critique de la faculte de juger (trad. A. Philonenko).
Paris, Vrin, 1965, 43, p. 79.

6	 C. Castoriadis, Encruzilhas do Labirinto / I. Rio de Janeiro, Paz
e Terra, 1982, p. 44.

7	 A este respeito, Castoriadis comenta: «0 ergon da andlise - como
o da pedagogia, ou da politica - é uma energeia inexistente ante-
riormente, e esse ergon é daqueles "que a natureza esta na im-
possibilidade de realizar". N'do simples atualizacdo das faculda-
des do individuo, atualizacdo de uma potencia que preexistiria em
ato, mas atualizacão de uma potencia de segundo grau, de um
poder poder ser, a andlise, como autotransformacdo, é uma ativi-
dade prcitico-poietica.»

8	 C. Castoriadis, As Encruzilhas do Labirinto / 2 - Os dominios
do homem. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987, p. 226. Cf, tambem,
A Instituicao Imaginciria da Sociedade (Rio de Janeiro, Paz e
Terra, 1982), p. 298-300.

9	 Cf. Cornelius Castoriadis, Encruzilhadas do Labirinto 1 3. 0 Mun-
do Fragmentado. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1992.

10	 Cf. C. Castoriadis, Fait et a faire, op. cit.

11	 in As Encruzilhadas do Labirinto / 1, op. cit., 1987, p. 41.

12	 Ibid. p. 94-5.

13	 Cornelius Castoriadis, Encruzilhadas do Labirinto / 3. 0 Mundo
fragmentado. op. cit., pp. 158 e 161.
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