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Resumo: O presente  trabalho foi  concebido e  desenvolvido no contexto  de  um grupo de  pesquisa  sobre
pol ticas  p blicas  e  efetividade  dos  direitos  sociais,  tendo  por  meta  elucidar  como  ao  Estado  incumbe
garantir  as  liberdades  e  os  direitos,  sem  intervir  na  liberdade  pessoal  individual  (direito  a  presta es
negativas)  -  direitos  de  defesa  -,  proporcionar  servi os  p blicos  sociais  e  criar  instrumentos  jur dicos  e
administrativos  viabilizadores  de  solu es  s  situa es  f ticas  ao  efetivo  exerc cio  das  mencionadas
liberdades fundamentais, notadamente o direito  educa o multicultural, como ferramenta de participa o
cr tica na vida pol tica. Os direitos sociais, entendidos como direitos s presta es m nimas da exist ncia
digna pelo Estado ou pela sociedade, traduzem mais que a liberdade-autonomia - perante o Estado  -, mas
a liberdade por  interm dio  do Estado -  salienta-se,  mais  que uma liberdade a  ser  sustentada diante  do
Estado -, esta deve s -lo gra as ao Estado ; por isso, legitimada a exigir postura ativa do poder p blico na
garantia desses direitos.
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Abstract:  This  essay  was  conceived  and  developed  in  the  context  of  the  research  group  about  public
policy  for  social  rights  effectiveness,  in  order  to  explain  and  clarify  how  liberty  and  fundamental  rights
must  be  warranted  and  ensured  by  the  State  Entity,  as  far  as  possible  shall,  with  no  intrusion  in  the
personal individual liberty, as a right to negative doings - called rights to defense from the state -,  provide
the  social  public  services  and  generate  some  administrative,  legal  or  judicial  instruments  to  afford  the
feasibility of use in all real fatic situations to the social fundamental rights, specially the right to education,
as  an  instrument  of  political  critical  participation.  These  ones  shall  be  comprehended  as  a  right  to  the
minimum existential dignity warranty ensured by the State Entity either by the society, what means liberty
as  autonomy  -  against  and  towards  the  State  entity  -.  It  must  be  conceived  and  accepted  as  a  liberty
between the state - to make sure, this ideal goes further than just a liberty from/against the State, it comes
till the point of being thanks to State , and because of that, full legitimated to  demand an active stance
from the public authorities towards those rights.
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I - Introdu o - O Estado e o papel ativo de cada indiv duo

O  ente  por  n s  concebido  como  guardi o  do  interesse  comum   o  Estado.

BOBBIO (2009, 95) assevera que a defini o formal e a concep o instrumental do Estado devem

alimentar-se  reciprocamente.  No  vi s  formal stico,  destaca-se  defini o  instrumental  como

condi o  necess ria  e  suficiente   exist ncia  de  um  Estado,  investido  do  exerc cio  de  poder

soberano  sobre  determinado  territ rio,  vale  dizer,  apto  a  tomar  decis es  e  emitir  diretrizes

vinculativas que atingem a todos os habitantes do referido territ rio, cuja maioria se espera efetiva

lealdade e obedi ncia, o que n o implica admitir a inexist ncia de limites ao poder estatal.

RADBRUCH  (2004,  265-269)  estabelece  a  diferen a  entre  conceito  jur dico  e

aquele vinculado  realidade do Estado: o primeiro tende a refletir-se sobre o Estado na qualidade

de  sujeito,  o  qual  se  enquadraria  como  conceito  jur dico  relevante,  ao  contr rio  dos  conceitos

jur dicos  aut nticos  -  destinados  a  conceber  o  conte do  das  normas,  o  segundo  encontra-se

vinculado  realidade hist rico-sociol gica, abarcando o substrato sobre o qual deve realizar-se o

direito, em especial, o direito p blico.

Nesse  ponto,  merece  reflex o  a  Teoria  dos  Quatro  Status  de  JELLINEK  (2005,

47-64),  segundo  a  qual  a  rela o  de  um  indiv duo  com  o  Estado  pode  apresentar  distintas

naturezas: potencialmente passiva, ativa, negativa ou positiva, das quais podem derivar deveres ou

direitos, conforme o caso concreto. Nessa perspectiva te rica, pode-se ter: a um, no status passivo

(status subjectionis),  o Estado determina deveres a serem cumpridos pelo indiv duo, pelo modal

de ntico de proibi o, que vincula seu comportamento por via de mandamentos. De outra sorte, a

dois, no status ativo, o indiv duo participa efetivamente na forma o e funcionamento do Estado,

por  um  modal  de  autoriza o,  manifestando  sua  vontade,  quando  participa,  pela  via  da

democracia direta, ou de escrut nio. 

Por  sua  vez,  a  tr s,  o  status  negativo  abarca  o  direito  de  rea o  ou  de  defesa,

constituindo esp cie de membrana protetora  esfera de liberdade dos indiv duos, em face dos atos

de gest o do Estado - posto ante ao modal proibitivo (quer por a o, quer por omiss o), seja para

n o  impedir  determinada  pr tica  l cita,  seja  para  n o  intervir  sobre  as  op es  subjetivas  dos



particulares  ou  ainda,  para  n o  eliminar  de  posi es  jur dicas  consolidadas  dos  indiv duos,  de

acordo com a proibi o do retrocesso ,  conforme preceitua QUEIROZ (2007,  101-122) na sua

obra O princ pio da n o reversibilidade dos Direitos Fundamentais Sociais.

Finalmente,  a  quatro,  teoria  considera  o  status  positivo  (status  civitatis),  que

salvaguarda  os  interesses  de  indiv duos  e  grupos,  quanto  s  presta es  a  serem suportadas  pelo

Estado em seu favor,  como forma de justifica o da  pr pria  constru o te rica,  pela  destina o

dos recursos arrecadados dos governados, sob a forma de tributos (impostos, taxas, contribui es

de  melhoria,  empr stimos  compuls rios  e  contribui es  especiais,  ex  vi,  contribui es

previdenci rias, de interven o no dom nio econ mico, para custeio de ilumina o p blica, etc.)

ou de pol ticas extra ou parafiscais. 

BOBBIO (2009, 93) considera que a teoria dos tr s tipos de poder leg timo, como

formulada  por  WEBER  (In:  GERTH,  Hans  et  MILLS,  Charles  Wright.  1946)  permite  associar

diversos tipos de motiva es: a um, o poder tradicional, quando a obedi ncia resulta da cren a no

aspecto  sacro  da  pessoa  do  soberano,  derivada  da  hereditariedade  e  da  tradi o,  n o  admitindo

raz es para ser alterado; a dois, o poder racional, em que a obedi ncia deriva da racionalidade do

comportamento  de  acordo  com  a  lei  -  vale  dizer,  submetido  a  normas  gerais  e  abstratas,

instituintes de uma esp cie de rela o impessoal entre governante e governado -; e, a tr s, o poder

carism tico,  em  que  a  obedi ncia  deriva  da  cren a  nos  dotes  excepcionais  do  governante.

Ressalve-se que,  tanto a  tradi o,  quanto a  racionalidade do poder  s o,  a  um s  turno,  raz o de

obedi ncia e princ pio de legitima o, fazendo-se cinzentas suas fronteiras divis rias.

Historicamente,  embora  diversos  movimentos  possam  ser  apontados  como

embri o dos direitos sociais, quando se considera que seu principal intento  promover o ideal de

igualdade material,  em justo contraponto  igualdade formal,  desenhada pelo estado liberal -  no

contexto de Estado M nimo, n o-intervencionista, merecem relevo a Constitui o do M xico, de

1917  e  da  Rep blica  Weimar,  de  1919,  ano  coincidente  com  a  cria o  da  Organiza o

Internacional do Trabalho (OIT), de especial import ncia para concretiza o dos direitos sociais

trabalhistas.

Analisando  o  tema,  LEAL  (2009,  72)  registra  que  os  Estados  passaram  a



apresentar perfil de ativa participa o no cotidiano das comunidades, a partir da Primeira Guerra

Mundial,  mediante  postura  mais  intervencionista  na  ordena o  dos  recursos  e  na  pol tica

econ mica,  quanto  aos  aspectos  relacionados  com a  sobreviv ncia  e  melhoria  das  condi es  da

vida. Essa investida estatal teve amplo espectro, como o pr prio autor exemplifica, partindo das

escolhas  quanto  aos  produtos  estrat gicos  -  tanto  em  termos  internos,  como  internacionais,

decorrentes  da  guerra  -  para  fins  de  defini o  das  prioridades  de  produ o,  atingindo  os  n veis

intermedi rios (ex vi. o aproveitamento, a distribui o e o controle da m o-de-obra) at  alcan ar

pontos mais elementares, com a distribui o de alimentos.

Esse  fen meno marca  a  transi o  da  isen o  caracter stica  do  estado  liberal  para

uma economia controlada, por meio do intervencionismo do estado social, cujo desafio, segundo

bem sustenta LEAL (2009, 73), vincula-se  efetiva realiza o justi a social, comprometida com

o  desenvolvimento  da  pessoa  humana  e  com  a  licitude,  tendo  por  suporte  concomitante  e

inafast vel o ordenamento jur dico, posi o de que parte o autor para concluir que o estado social

se  v  jungido  s  preocupa es  ticas  orientadas   efetiva o  dos  direitos  e  prerrogativas

humanas/fundamentais.

O  Estado  Social,  denominado  Welfare  State  (Estado  do  bem-estar  social),

apresenta duplo papel: a um, fiscaliza a economia e nela interv m para reajust -la, sempre que as

condi es de opera o se afastem das metas sociais tra adas; e, a dois, assume o compromisso de

provedor  das  presta es  sociais  b sicas,  assecurat rias  da  dignidade  dos  mais  necessitados.  O

mesmo te rico informa que as garantias jur dico-sociais-constitucionais, embora determinadas nas

cartas  pol ticas  do  per odo,  n o  constituem  efetivas  limita es  estatais  em  sentido  estrito.  Na

verdade, expressam, fundamentalmente, o estabelecimento de parcerias e participa es do poder

p blico, com vistas a realizar os novos direitos e garantias relacionadas ao exerc cio da cidadania. 

Com  essa  altera o  de  pol tica  estatal,  verifica-se  afastamento  do  modelo  de

direitos  de  rea o  ou  dos  direitos  a  presta es  negativas ,  segundo  os  quais  a  liberdade  e  a

igualdade  seriam  alcan adas  pela  simples  imposi o  de  fronteira  entre  o  estado  e  a  sociedade

civil.  A  esse  respeito,  cumpre  registrar  a  cr tica  do  suprareferido  autor  ao  modelo  liberal

origin rio, como se pode depreender da reflex o sobre suas palavras, aqui transcritas literalmente:

tal  concep o  deixa  o  indiv duo  na  mesma situa o  social  em que  se  encontra,  mantendo-se  o

status quo ante, discriminat rio e n o raro violador de sua cidadania . 



Como se v , o modelo social optou pela gradativa interfer ncia ou dire o na vida

econ mica,  na  rotina  dos  setores  de  produ o,  medida  de  natureza  coletiva,  avocando  ao  ente

estatal  a  responsabilidade  de  tutelar  mais  eficazmente  a  vida  pol tica,  voltada  s  satisfa es  de

necessidades  socioecon micas  b sicas  de  sua  popula o,  visando  a  recha ar  e  a  mitigar  os

conflitos oriundos das correspondentes estruturas sociais. 

O ponto de especial import ncia para o presente estudo dos direitos sociais, neles

inclu do  o  direito   educa o,   que,  embora  o  estado  social  tenha  por  finalidade  garantir  a

efetividade  da  justi a  social  e  a  promo o  da  dignidade  da  pessoa  humana,  sua  atua o  deva

ocorrer  com  fulcro  na  ordem  jur dica  estatal,  orientado  pela  tica  e  destinado  a  assegurar  os

direitos humanos fundamentais e decorrentes prerrogativas. 

Como  o  advento  do  Estado  Social  e  o  reconhecimento  dos  direitos  de  mesma

ndole ocorreram no primeiro quartel do s culo XX, os direitos sociais s o tidos por suced neos e

n o sucessores dos direitos individuais de rea o, sem sobrepor-se, mas somando-se a estes, por

seu posterior  reconhecimento.  De pronto,  cumpre delinear  alguns contornos mais  destacados do

Estado  Contempor neo,  com  suas  caracter sticas  de  Estado  Social,  at  alcan ar  a  conforma o

mais  recente,  de  cunho  gestor,  regulador,  articulador  da  sociedade,  comprometido  com  os

objetivos  e  bem  comum  da  sociedade  pluralista.   Para  tanto,   necess rio  alinhar  os  aspectos

atinentes  ao  bra o  operativo  do  Estado  -  a  administra o  p blica,  como  a  abordagem

multidisciplinar.

No contexto em tela, o modelo econ mico desenvolvimentista, com fortes v nculos

internacionais  e  depend ncia  de  iniciativas  de  agentes  do  mercado  financeiro  e  empresas

multinacionais imp e, diferentemente do que ocorria na vig ncia do estado liberal cl ssico, que a

atividade  econ mica  seja  objeto  de  alguma  interven o  estatal,  visando  a  mitigar  as  tens es

sociais e as desigualdades resultantes desse modelo. Nesse sentido, certas escolhas pol ticas ter o

o  prop sito  de  incentivar  estrat gicos  setores  de  atividades  produtivas  ou  de  servi os,

particularmente  em  pa ses  perif ricos,  bem  como  o  intuito  de  proteger  os  marginalizados  e

exclu dos, mediante a implementa o de projeto de desenvolvimento sustent vel e inclusivo. 



Na realidade dos pa ses perif ricos, chamados de modernidade tardia, o Estado e o

governo  enfrentam  s rios  desafios  relativos   efetiva o  dos  direitos  fundamentais  sociais.  H

n tida  tend ncia   avoca o  aos  poderes  p blicos  -  originariamente  pelo  executivo  -  da

responsabilidade de  tutelar   vida  pol tica,  sob vi s  coletivo e  indeterminado,  notadamente  com

rela o ao atendimento das demandas elementares  dos governados.  A ocorr ncia  de incont veis

conflitos  no  seio  da  sociedade  exigiu  a  promo o de  criteriosa  interven o  na  economia,  o  que

marcou certo refluxo da atua o estatal,  se contrastada sua aus ncia  nessa seara,  no momento

hist rico  imediatamente  anterior,  sob  a  forma  de  delineamento  da  condu o  dos  setores  de

produ o e presta o de servi os. 

Verifica-se  que  a  tend ncia  intervencionista  do  Welfare  State,  conforme  informa

BARRETTO  (2009,  249)  emergiu  a  partir  da  Primeira  Guerra  Mundial,  com  o  fito  de  fixar  o

modo  de  aplica o  dos  recursos  e  correspondentes  procedimentos  de  ndole  econ mica,  para

assegurar as condi es m nimas de sobreviv ncia digna, eleva o dos n veis de servi os p blicos

essenciais, postos  disposi o da sociedade, a fim de adequ -los ao padr o de conviv ncia civil.

Tal desiderato alcan ou, desde a produ o dos bens, como esfor o de guerra, at  a aplica o da

m o  de  obra  e  a  distribui o  de  alimentos.  Nesse  intuito,  foram  particularmente  relevantes  as

Constitui es do M xico (1917) e de Weimar (1919), marcantemente prestativas e assecurat rias.

Na  vig ncia  desse  modelo,  a  primazia  do  executivo  induz  postura  cr tica  em

rela o aos demais  poderes,  com nfase ao legislativo,  cuja  imagem se v  associada  omiss o,

lentid o e inefic cia quanto s iniciativas normativas para implementa o dos direitos individuais

e  coletivos.  Referindo-se  ao  tema,  GRIMM  (2006,  272)  registra  que,  na  Alemanha,  depois  do

per odo de 1815 a 1848,  em que os direitos  fundamentais  n o eram investidos de for a jur dica

para  superar  a  legisla o  antag nica  -  de  origem feudal  -  e  1849 a  1919,  com a  I  Constitui o

Imperial alem  - a Constitui o da Igreja de S o Paulo, marcada por sua abrang ncia e inefic cia,

chega a Constitui o de Weimar, cone da constitucionaliza o dos direitos sociais. Embora tenha

servido  de  refer ncia  s  constitui es  ocidentais  de  seu  tempo,  teria  contribu do,  segundo

MOREIRA (2010), para a instaura o de s ria crise, favor vel ao triunfo de Hitler. 

O  mesmo  Grimm  informa  ser  o  Estado  social  de  direito  tamb m  legat rio  de

desenho contemplado pela lei  fundamental  alem  - Grundgesetz -  designada como Constitui o



de Bonn (1949), que, muito embora tenha operado significativa redu o do rol de direitos sociais

em rela o  constitui o antecedente, evidenciou claro compromisso com o ide rio da justi a e

do  bem-estar  social,  cuja  compreens o  ultrapassa  os  contornos  formais  e  pol ticos,  para

caracteriz -lo  como  fundamento   institui o  de  pol ticas  p blicas  destinadas  a  suprirem  as

emergentes car ncias sociais.

As garantias constitucionais de ordem jur dico-sociais, fixadas nas constitui es do

per odo n o implicam limita es estritamente estatais, mas firmam parcerias necess rias entre os

poderes  p blicos,  na  miss o  maior  de  realizar  a  cidadania.  Deriva  da  a  refer ncia  supra  ao

refluxo  dos direitos fundamentais, pois se substituiu a no o de liberdade e igualdade, fundada

na limita o da a o do Estado em rela o aos cidad os - fundante do descaso e abandono estatal,

refor o ao status quo ante, discriminat rio e violador - valendo-se do estabelecimento de pol ticas

p blicas  prestacionais,  para  cuja  execu o  o  Estado  deve  ampliar  seus  recursos,  pela  via

financeira  p blica:  receitas  origin rias  e,  sobretudo,  derivadas  -  de  natureza  fiscal  e,  em  certos

matizes, extrafiscal - com metas de compensa o do poder aquisitivo, em fun o da capacidade

contributiva daqueles submetidos  exa o tribut ria.

O New Deal, ou teoria do efeito horizontal da a o do Estado - levado a efeito sob

a lideran a de Franklin Roosevelt com o fito de combater a crise irrompida em 1929 - promoveu a

invers o  da  matriz  operativa  do  estado,  migrando  das  iniciativas  end genas  da  estrutura

burocr tica  de  governo  para  aquelas  intergrupais,  voltadas  s  demandas  sociais  inadi veis,  tais

como a prote o ao trabalho, os servi os de sa de e de educa o, entre muitas outras. Al m das

conquistas nessas reas, o estado social tamb m trouxe  tona experi ncias de discut vel resultado,

assim como a depend ncia paternalista e o assistencialismo, respons veis por v cios na intera o

cidad o-estado. 

A  vida  na  sociedade  democr tica  tamb m  conhece  contradi es  necess rias,  tais

como designadas por LEAL (2009, 75) como paradoxo democr tico, operado a partir de previs es

constitucionais  que  garantem  s  maiorias  pol ticas  conjunturais  algumas  prerrogativas,

caracterizadoras de forma de opress o interna sobre certas minorias pol ticas, cooptadas em favor

de metas gerais de Estado.



Em  contrapartida,  as  mesmas  tend ncias  exercem  o  chamado  esfor o

contramajorit rio,  ao  elegerem  determinadas  categorias  de  direitos,  como  fundamentais  -  cuja

exata inspira o origin ria desde o art. 16, da Declara o dos Direitos do Homem e do Cidad o

(1789)  -,  estimula  a  refrear  certos  projetos  e  expectativas  de  maiorias  pol ticas  que,  de  alguma

forma, possam vilipendiar os direitos fundamentais. GRIMM (2006, 273), entretanto, pontua que

apenas os direitos civis teriam esse cond o, j  que os direitos sociais n o representam limites ao

Estado, eis apenas atribu rem incumb ncias ao ente estatal.

Tratando  do  Estado  Democr tico  de  Direito,  NEVES  (2006,  79-121)  identifica

duas  concep es  contrapostas:  a  um,  a  partir  da  Teoria  dos  Sistemas,  de  Niklas  Luhmann;  e,  a

dois,  a  partir  da  Teoria  do  Discurso,  de  J rgen  Habermas.  A  primeira  considera  a  sociedade

moderna  assentada  na  caracter stica  de  hipercomplexifica o  social,  vinculada   diferencia o

funcional  dos  mbitos  de  comunica o,  o  que  implica  o  desaparecimento  de  moral  tradicional

hierarquizante,  a  qual  se  sobrep e  a  todas  as  esferas  de  a o  ou  de  vida;  a  segunda,  tica

discursiva, de cunho racional-procedimental,  em que a modernidade resulta do desenvolvimento

das estruturas da consci ncia,  no sentido de superar  as representa es morais  pr -convencionais

ou convencionais, com o necess rio advento de c digo moral p s-convencional universalista.

II  -  A  efetividade  das  pol ticas  sociais  e  a  participa o  popular  -  depend ncia  de  uma

pol tica de educa o qualitativa

Diante  do  reconhecimento  da  complexidade  no  contexto  da  Sociedade  da

Informa o  e  das  m ltiplas  expectativas  da  vida  hipercomplexa  em  torno  de  cada  indiv duo,

faz-se  necess rio  identificar  que  o  homem  s  exerce  verdadeira  e  efetivamente  a  sua  liberdade

quando  tem  desenvolvida  a  capacidade  de  reflex o  cr tica,  para  forma o  de  seu  pr prio

convencimento  acerca  dos  conflitos  e  contradi es  de  seu  cotidiano,  assim  como  para  o

desenvolvimento  de  sua  capacidade  de  express o  verbal  e  escrita,  como  instrumento  de

estabelecimento  do  canal  de  comunica o  eficiente  e  como ferramenta  de  apresenta o  de  seus

argumentos e qui  de pac fica imposi o de sua vontade. O que, como todos sabem, s  pode se



dar pela estrutura o da educa o - n o de qualquer educa o, mas de uma educa o consolidada,

consciente e comprometida com os valores sociais mais s lidos de cada sociedade. BOURDIEU

(1970,  52-170)  denuncia  o  papel  vil  de  uma  educa o  que  n o  liberta,  mas  escraviza,

desempenhando  papel  de  reprodutora  -  traduzido  em  viol ncia  simb lica  pelas  perspectivas

anal ticas - que confere nfase  reprodu o social pela via da educa o escolar. 

Pela  tica  do  multiculturalismo,  entretanto,  McLAREN  (2000,  21)  e  CANEN

(1997,  89-107)  consideram-no  um  termo  poliss mico  que  comporta  m ltiplos  significados,  tais

como o reconhecimento da diversidade cultural, permeado de exotismo e certo folclore, migrando

desde as a es de assimila o cultural, at  abordagens mais cr ticas, que lhe atribuem o papel de

enfrentar estere tipos e outros processos de constru o das diferen as, o que se faz por posturas

interculturais cr ticas, tamb m conhecidas como multiculturalismo cr tico. 

Nessa  senda,  a  pluralidade  cultural  e  a  representa o  das  pl rimas  identidades  culturais

nos  variados  campos  sociais,  em  especial  na  educa o  institucional,  tendem  a  receber  maior

aten o.  

Segundo  essa  perspectiva  de  interpreta o,  a  educa o  e  a  forma o  docente,

assim como os  discursos  e  as  pr ticas  curriculares,  devem ser  norteados  pelo  reconhecimento  e

valoriza o  da  diversidade  cultural,  representada  pelo  enfrentamento  dos  preconceitos

relacionados a determinantes de ra a, cor, origem, g nero, religi o, defici ncias, n veis e padr es

culturais, apenas para exemplificar.  

Tais  preocupa es  t m  sido  abordadas  como  componentes  de  um  conjunto

denominado multiculturalismo .  Nesse passo,  surgem questionamentos  s  pr ticas  pedag gicas

ortodoxas e aos discursos curriculares homogeneizadores ou etnoc ntricos. Para sair do plano da

cr tica  e  atingir  a  realidade  cotidiana  das  institui es,  com  direta  repercuss o  na  vida  de

indiv duos  e  grupos,  cumpre  buscar  solu es  alternativas  que  prestigiem  o  multiculturalismo,

tanto na pr tica pedag gica, como na sele o e no estabelecimento dos curr culos e experi ncias

de avalia o de resultados.



A  diversidade  e  a  desigualdade  emergem  como  maiores  desafios  da  educa o

contempor nea,  vez  que  segundo  McLAREN  (2000,  23),  a  tens o  entre  a  pluralidade

tnico-cultural e a pol tica de justi a universal  quest o inadi vel e inarred vel. Sem embargo, a

diversidade cultural e a quest o da (des)constru o das diferen as deve ser entremeada pelo vi s

de cidadania multicultural, aspecto nodal a ser reconhecido de forma legal e concreta, que precisa

ser incorporado pelos discursos e trabalhado nos espa os escolares, conforme o ide rio de escola

progressista,  em especial,  no  que  se  relaciona  com a  educa o  e  a  forma o  docente  -  espa os

discursivos privilegiad ssimos na consolida o das identidades.  

A  nfase  ao  preparo  dos  docentes  se  justifica,  pois  de  nada  adianta  defender

formalmente uma educa o libert ria, sem que a equipe docente esteja devidamente preparada e

consciente do que lhe compete para realizar essa verdadeira revolu o no cotidiano escolar, que

extrapola  o  mbito  das  salas  de  aula  e  atinge  tamb m a  rela o  com as  fam lias  dos  alunos  e  a

comunidade na qual se insere a escola.  

Nessa  dire o,  cabe  mobilizar  todos  os  esfor os  para  afastar  qualquer  estrutura

curricular padronizada, que nega o princ pio republicano, quando pretende tratar uma popula o

plural por ess ncia, como se homog nea fosse.  SILVA (1999, 11) destaca a tens o no campo do

curr culo, mediante o aporte de novas configura es, com a necessidade de traduzir um olhar que

torne  vi vel  o  reconhecimento  e  a  valoriza o  das  identidades  culturais  sufocadas  ou

neutralizadas  nas  velhas  estruturas  curriculares  monoculturais.  Segundo  o  autor,  o

desenvolvimento  da  tem tica  do  multiculturalismo  tem  ocorrido  com  base  em  determinadas

categorias  emergentes  de  isolamento  inicial  e  atraentes  pela  aten o,  at  se  tornarem  foco  da

an lise multicultural. 

Nesse  jaez,  verifica-se  que  as  tend ncias  curriculares  que  fogem   monocultura  sofrem

certa resist ncia na maioria dos ambientes escolares. A prepara o dos docentes, sob perspectiva

intercultural cr tica ou de multiculturalismo cr tico, como proposta por McLAREN (2000, 25) ou

de  CANEN  (1997,  89-107)  exige  o  enfrentamento  das  quest es  te ricas  e  pr ticas  sobre  a

forma o  de  identidades,  em ambiente  de  compromisso  multicultural,  em desafio  aos  discursos

pretensamente  "universais"  estereotipados,  direcionados  a  calar  e  a  interditar  as  identidades

plurais.



O  ambiente  escolar,  sob  a  citada  tica,  deve  articular  a  dimens o  individual  de

constru o identit ria, com a pluralidade cultural; vale dizer, ao mesmo tempo que se trabalha a

identidade individual,   for oso ter em mente a import ncia de estabelecer elos com as diversas

identidades  culturais.  Em  caso  contr rio,  corre-se  o  risco  de  criar  ambiente  experimental,

artificial,  est ril,  in cuo  ao  desafio  de  constru o  do  conhecimento  a  partir  das  diferen as,  que

precisa ser superado, de modo a articular a conviv ncia, em processo de paulatina hibridiza o, na

rea do multiculturalismo. 

A  mencionada  expans o  do  reconhecimento  da  import ncia  do  multiculturalismo,  com

suas m ltiplas formas de manifesta o (g nero, etnia,  entre outras diferen as) desdobram-se nas

quest es  relacionadas   diversidade  cultural,   lingu stica  e  a  outros  valores  constituintes  da

identidade de indiv duos e grupos, que configura os v rios movimentos sociais, campo da luta por

direitos e por sua legitima o ante aos poderes constitu dos. 

O  valor  multicultural  de  preserva o  da  paz  social  exige  prevenir  potenciais  conflitos

sociais,  decorrentes  da  discrimina o  ou  exclus o,  alinhando-se,  destarte,  com  os  objetivos  da

Rep blica, constantes do art. 3 , da Constitui o Federal, com destaque para a liberdade, a justi a

e a solidariedade, valores que celebram os ideais da Revolu o Francesa (liberdade, igualdade e

fraternidade) e se dirigem para a redu o de desigualdades e combate  discrimina o de qualquer

natureza.

A inclus o social constitui conquista da sociedade e requer a implementa o de pol ticas

p blicas,  que venham a concretizar diretrizes legais e par metros curriculares incorporadores de

diversidade  cultural.  Assim procedendo,  o  ente  estatal  -  a  escola  -  abre  as  portas  para  assuntos

antes silenciados e inebriados por dissimula o.  

Como  exposto,  tanto  o  curr culo  escolar,  como  a  forma o  docente,  exigem  o

referencial  multicultural,  com  a  finalidade  de  viabilizar  o  tratamento   forma o  da  identidade

multiculturalmente comprometida, de modo a confrontar os discursos formadores ou silenciadores

das identidades, bem como estimular os discursos que tornem vi vel a (re)elabora o identit ria. 



Como conclus o parcial, tem-se que, em sociedades t o marcadas pela multiculturalidade

como  a  brasileira,  na  qual  se  preservam,  em  paralelo  s  diferen as,  as  desigualdades,  os

preconceitos de origem social, cultural e de g nero, tornam-se ainda mais prementes e imperativos

as  pol ticas  p blicas  que  garantam  espa o  s  diferen as,  em  um  ambiente  que  abra  espa o  aos

questionamentos  de  discursos  homogeneizadores  e  promova  alternativas  que  privilegiem  a

pluralidade cultural. Especificamente,  urgente o combate s atitudes discriminat rias, verdadeira

raz o  de  ser  da  educa o  escolar,  em  termos  de  reflex o  curricular  e  princ pio  orientador  das

pr ticas educacionais em um Estado Social Democr tico de Direito. 

Diante da verdadeira massa de exclu dos sociais faz-se obrigat rio pensar e discutir uma

educa o  que,  al m  do  acesso  universal,  assegure  efetividade  de  perman ncia  e  conclus o  dos

ciclos  e  propicie  aos  educandos  oportunidades  de  desenvolvimento  aut nomo  e  inclusiva,  uma

educa o que valorize as viv ncias de cada grupo e explore e prestigie saberes locais e, sobretudo,

saiba harmonizar a vida na diferen a.  

Tamb m impende demarcar que a atividade educacional s  deve estar a servi o do

cidad o,  destinat rio  leg timo  da  presta o  desse  direito  social  de  segunda  gera o,  n o  se

admitindo,  portanto,  uma  educa o  reprodutora  dos  padr es  de  determinados  grupos,  elites

dominantes  ou  agrupamentos  ideol gicos  outros.  A  educa o  precisa  reorientar-se  no  sentido

libertar e incluir; jamais para vincular seus titulares ao status de origem. Somente dessa forma 

que se poder  cogitar uma educa o institucional de verdade, promotora de inclus o social. 

Quanto a Habermas, embora n o tenha desenvolvido uma teoria espec fica sobre a

educa o, suas ideias se projetam sobre a pr tica escolar, desde a transpar ncia das inten es do

agir,  at  a  forma  comunicativa  de  se  postar  na  vida  em  sociedade.  Nessa  linha,   for oso

reconhecer que o pensador alem o propicia rico contributo  an lise das possibilidades de que a

educa o institucional venha a superar sua face reprodutiva e de controle social, revestindo-se de

ess ncia  emancipat ria,  dial gica  e  participativa.  A  esse  respeito,  DANTAS  (2009)  destaca  a

preocupa o habermasiana quanto  viabilidade de um aut ntico projeto de modernidade, que est

impregnado  de  diversas  vertentes  e,  no  tocante   educa o,  se  assenta  sobre  a  necessidade  de

formula o e efetiva o do ideal emancipat rio.  



 oportuno  sublinhar  que  o  HABERMAS  (1990,  70-120)  afasta-se  das  posi es

te ricas  da  filosofia  da  consci ncia  e  da  filosofia  da  hist ria,  quando  confere  nfase  

racionalidade  comunicativa  no  projeto  democr tico  e  participativo  de  constru o  da  sociedade

moderna. 

No  que  concerne   no o  de  modernidade,  a  an lise  de  STEIN  (1997,  23)

identifica tr s pontos nodais:  a um,  a  autonomia -  objetivo maior do ser humano, no mundo da

vida; a dois, a defesa da raz o - crit rio maior para a busca da verdade e, a tr s, a cren a em que a

emancipa o  da  humanidade  depende  de  uma  sociedade  racional.  O  autor  identifica  a  hist ria

como  processo  de  racionaliza o  -  de  liberta o  do  homem,  bem  ao  modo  das  teses

contempor neas, que conceberam a educa o como processo emancipat rio, atribuindo  escola o

papel  de  prepara o  de  cidad os  dotados  de  racionalidade  e  de  autonomia.  Apesar  de  outros

pensadores  da  escola  frankfurtiana  terem  desacreditado  na  for a  da  emancipa o,  Habermas

persistiu na convic o acerca do potencial das virtudes emancipat rias.  

Em  sentido  contr rio,  BRONNER  (1997,  101-102)  registra  que  Adorno  e

Horkheimer, possivelmente influenciados pelas cr ticas de Nietzsche e Heidegger  modernidade

e  frustrados  com os  resultados  da  revolu o  sovi tica,  sob  condu o  stalinista,  depois  de  terem

sustentado o papel revolucion rio de emancipa o da educa o, afastaram-se dessa tese. O autor

relata  que  os  fil sofos  de  Frankfurt  passaram,  pois,  a  afirmar  o  compromisso  filos fico  com  a

liberdade como algo somente sustent vel pelo afastamento ut pico da realidade hist rica - ponto

em que  se  deu  a  ruptura  com a  tradi o  de  Hegel  e  Marx  e  marca  o  come o  da  constru o  da

dial tica  negativa ,  na  denomina o  de  Adorno.  Esses  fil sofos  consideraram  que  tanto  sob  a

l gica  capitalista  ocidental,  como  sob  a  socialista  sovi tica,  a  raz o  fora  incapaz  de  alcan ar  a

clarifica o dos ideais e dos objetivos de liberdade, alcan ando, ao contr rio, a desraz o, motivo

pelo  qual  formularam uma teoria  cr tica  da  modernidade,  pelo  n o  cumprimento  das  promessas

iluministas. 

OLIVEIRA  (1989,  79)  relata  que,  a  partir  do  descr dito  na  emancipa o,  os

pessimistas  Adorno  e  Horkheimer  abra aram  a  tese  de  que  a  hist ria  mundial  confirmava  a

progressiva domina o totalit ria, em desfavor da cren a na liberdade.



Apesar  de  tamb m criticar  a  modernidade,  ao  rejeitar  a  filosofia  da  consci ncia,

Habermas  posicionou-se  contrariamente  a  LYOTARD  (1997,  37)  e  RORTY  (1997,  63)  -  de

tend ncia p s-modernista - cr ticos da raz o iluminista, que consideram a raz o mera formula o

hist rica,  destitu da  da  abstra o  e  da  universalidade  pr prias  da  ess ncia  humana.  O  primeiro

definiu  a  raz o  iluminista  como  simples  arranjo,  artif cio  sem ntico,  enquanto  que  o  segundo

avaliou-a  como  inten o  de  atribuir  validade  transcultural  a  alguma  coisa,  rejeitando,  por

conseguinte, a vers o da hist ria como produto evolutivo da raz o.  

Entretanto,  os  estudos  de  HABERMAS  (2002,  411)  procuram  resgatar  a  raz o,

mesmo  dos  ataques  iluministas  de  Adorno  e  Horkheimer,  na  Dial tica  do  Esclarecimento,  por

crer, como aqueles o faziam, na emancipa o, apenas assentada sobre novos fundamentos, a fim

de compensar o que identificou como fragilidades do projeto moderno.  

Habermas  refuta  a  raz o,  em  seu  vi s  meramente  instrumental,  da  forma  como

fazem  os  frankfurtianos  -  que  a  vislumbram  somente  sob  o  ngulo  de  raz o  subjetiva :  vale

dizer,  da  habilidade  do  indiv duo  em  compreender  e  dominar  o  mundo  da  vida.   Em  sentido

diverso, sublinha a racionalidade comunicativa - mais adequada  vertente da hist ria. Para efeito

de  compara o,  pode-se  mencionar  que  a  raz o  instrumental  visa  ao  dom nio  da  alteridade,  ao

passo que a comunicativa toma como diretriz o reconhecimento intersubjetivo. 

A cr tica  habermasiana   filosofia  da  hist ria  deve-se,  segundo ARA JO (1996,

43),   determina o  do  curso  da  hist ria  como  um  processo  de  desenvolvimento  unilinear,

necess rio,  ininterrupto e  ascendente  de um macro-sujeito.  Conforme essa linha argumentativa,

Habermas  releva  a  Teoria  da  Evolu o  Social,  destacando  o  papel  da  educa o  no  contexto

evolutivo da humanidade.

O  fil sofo  alem o  define  a  modernidade  como  processo  inconcluso,  em

andamento, que n o se esgotou, como insinua LYOTARD (1997, 37) - nem se trata de considerar

invi vel, como entendem os frankfurtianos, , mas, sobretudo, inacabado. Para Habermas, o ponto

nodal  est  em  garantir  a  efetiva o  da  modernidade  original  -  conforme  arquitetada  pelos

oitocentistas  do  Iluminismo,  cujo  projeto  foi  reduzido  ao  aspecto  sist mico,  de  vi s



t cnico-cient fico.  Como  consequ ncia,  ignorou-se  a  vertente  comunicativa  -  simb lica,

submetendo-se  a  sociedade  contempor nea   raz o  dos  meios,  ao  superdimensionamento  da

l gica instrumental, como se fosse poss vel dominar o mundo e resolver todas as crises humanas

por meio de procedimentos tecnol gicos. 

Faz-se,  portanto,  imperioso  fortalecer  a  raz o  comunicativa,  a  partir  do  que  se

poder  construir  uma  sociedade  com a  participa o  de  sujeitos  aptos  a  agir  intersubjetivamente

mediante acordos racionais,  sem que sejam subjugados  domina o. Assim pode-se,  a t tulo de

s ntese, reconhecer a raz o instrumental - dos frankfurtianos, fixados  filosofia da consci ncia -,

destinada  a  dominar  o  mundo,  como  forma  de  dispor  sobre  a  vontade  alheia  e  que  passa  a

encontrar como oponente a raz o comunicativa - de ndole emancipat ria, centrada no sujeito, n o

mais no objeto, por via de um processo comunicativo. Segundo SIEBENEICHLER (1989, 42-63),

tal processo n o se orienta para interagir com os objetos para domin -los ou utiliz -los, mas para

guardar coer ncia com sua necessidade no contexto da evolu o hist rica.

Como bem se pode depreender,  no m tuo entendimento que se encontra a chave

para a  pr tica da a o comunicativa,  promotora da capacidade de os sujeitos buscarem alcan ar

um  ponto  comum  de  entendimento  sobre  determinada  quest o.  O  ideal  comunicativo  e

emancipat rio  seria  vi vel  somente  a  partir  do  consenso  (entendimento  m tuo)  e  do  livre

entendimento do indiv duo, deslocando-se o foco da racionalidade cognitivo-instrumental para a

racionalidade comunicativa, como sugere PRESTES (1997, 81).  

Em conson ncia com essa concep o dial gica e social da racionalidade, que n o

se  restringe   rela o  sujeito  versus  mundo,  mas  demanda  fundamentalmente  a  a o

intersubjetiva, em sede de processo comunicativo, viabilizado pelas variantes da modernidade, a

partir da libera o das tradi es culturais, que viabilizou o processo discursivo, sede em que se d

a  an lise  cr tica  das  pretens es  de  validade,  subjacentes  a  cada  situa o  de  fala  cotidiana,  via

intera o lingu stica usual.

 HABERMAS  (1990,  153)  problematiza  as  modernas  sociedades  ocidentais,  nas

quais  se  opera  a  discrimina o entre  os  mundos do sistema x vivido.  No primeiro,  verificam-se

a es  estrat gicas,  mediante  articula o  de  meios  voltada   obten o  de  fins,  orientadas  para  o



xito, como se d  nos campos da pol tica e da economia; no segundo mundo (vivido), os sujeitos

interagem em busca do consenso. Deve-se ter em mente que a adequa o ao universo em que se

opera demonstra que, no mundo do sistema n o h  espa o para a a o comunicativa, uma vez que

o sistema econ mico opera conforme par metros do o lucro e o sistema pol tico, pelo poder. 

 STEIN  (1997,  29)  adverte  que  a  raz o  instrumental  alcan ou  significativo

desenvolvimento,  na  seara  do  fazer,  criar,  produzir,  ao  ponto  de  inibir  a  raz o  comunicativa,

situada no mbito do comunicar,  conviver,  libertar-se,  denotando a  coloniza o (domina o)  do

mundo  vivido  -  (das  rela es  entre  os  homens)  pelo  mundo  do  sistema  -  (composto  pelos

subsistemas  do  dinheiro  e  do  poder).   Com  o  predom nio  estrat gico  informado,  registram-se

certas  distor es,  tornando-se  os  indiv duos  meios  pragmaticamente  disponibilizados  e

utiliz veis   obten o de determinados objetivos materiais, que comprometem, sobremaneira, o

desenvolvimento e a autonomia dos sujeitos.

A  educa o  baseada  na  a o  comunicativa,  em  HABERMAS  (1990,  153),   a

solu o  para  a  descoloniza o  do  mundo  vivido  e  o  resgate  da  sociabilidade.  Conforme

entendimento  do  autor,  em  seu  aspecto  universal,  a  linguagem  explora  um  conjunto  de  regras

b sicas  de  dom nio  geral,  o  que  a  torna  instrumento  de  comunica o  entre  os  homens,  o  que  a

habilita  a  superar  limites,  antes  intranspon veis.  Mais  que  isso,  a  racionalidade  ultrapassa  os

delineamentos locais, para atingir o mbito universal, materializando a dita a o comunicativa ,

que conjuga e articula valores e normas, al m,  claro da verifica o do sistema resultante. 

Como  principal  diferen a  entre  o  agir  comunicativo  e  o  agir  estrat gico,

ressalta-se que o primeiro busca o reconhecimento intersubjetivo das pretens es de validade,  ao

passo  que  o  segundo  visa  ao  alcance  de  metas  materiais  de  supera o  ou  domina o.  Uma

educa o  cuja  b ssola  seja  a  concretiza o  de  metas  emancipat rias  de  seus  destinat rios  ser

marcada  pelo  predom nio  de  a es  comunicativas,  transformando-os  em  falantes ,  j  que  o

processo  de  liberta o  implica  necessariamente  a  racionaliza o  -  evolu o  simb lica,

diferenciadora do mundo de vida -, a aperfei oar a comunica o entre os sujeitos.

Conclui-se,  portanto,  que  a  educa o  no  mundo  vivido  -  comunicativo  -  tem

predom nio sobre o mundo do sistema, assegurando a solu o dos conflitos dos indiv duos a partir



de discuss es baseadas na raz o comunicativa e na evolu o material  equilibrada, como bem se

registra a cr tica habermasiana  educa o vinculada  concep o sist mica luhmanniana (NEVES

et alli, 1997).

Parte-se desse racioc nio, para se constatar a necessidade premente de reconstruir a

educa o  formal  escolar,  no  intuito  de  instaurar  uma  raz o  comunicativa ,  a  fim  de  promover

processos interativos de emancipa o pela autonomia da humanidade. Para tal, as escolas devem

se constituir em espa os da raz o comunicativa, pela nfase ao discurso, centros de di logo, com

a  a o  de  educar  centrada  no  desenvolvimento  de  um  processo  intersubjetivo  de  busca  e

constru o das verdades sociais, a partir do di logo racional (comunicativo).

COOKE  (1994,  12)  identifica  que,  no  pensar  habermasiano,  os  procedimentos

argumentativos  b sicos,  nodais   validade  de  conhecimento,  capturados  de  esquemas

interpretativos  adequados  ao  consenso,  s o  fundamentados  e  se  viabilizam  a  partir  da

organiza o interna da fala . 

III - Conclus o - A educa o como ferramenta de inclus o social

Do exame dentre outras, da obra de Habermas, infere-se que a fala deve servir de

ferramenta de autoconhecimento e prepara o para a vida em sociedade, possibilitando o conv vio

com  as  rotinas  e  demandas  da  sociedade,  a  fim  de  viabilizar  a  intera o  com  as  pessoas  da

comunidade, com os agentes do poder p blico, em ambiente de trocas efetivas, em que prevale a

a  a o  comunicativa,  aberta  tanto  aos  saberes,  como  s  expectativas  sociais  e  s  formas  de

realiz -las, desde o questionamento s autoridades administrativas, s participa es comunit rias

pela cidadania participativa.

Aos  educadores  compete  desenvolver,  nos  estudantes,  a  m xima  capacidade

argumentativa, pelo desenvolvimento dos atos da fala e pelo est mulo  condi o de falante e de

ouvinte,  segundo  intera o  intersubjetiva  sincera,  n o  meramente  reprodutiva,  nem



pragmaticamente estrat gica, que prime pela organiza o de um discurso livre, como instrumento

de  problematiza o,  apto  a  indagar,  desde  os  aspectos  do  cotidiano  escolar,  at  os  temas  de

interesse  da  comunidade,  situa o  f tica  que  permite,  inclusive,  o  desenvolvimento  da  a o

comunicativa  como  ferramenta  para  a  participa o  democr tica  na  argui o  de  direitos,  na

intera o com a administra o p blica e, mesmo, na arquitetura das normas sociais e legais, tudo

com  vistas  a  uma  atua o  democr tica  de  concretiza o  da  educa o  e,  por  conseguinte,  da

cidadania.

Com base nessas premissas e possibilidades da educa o escolar discutidas, tem-se

por  demonstrada  a  necessidade  de  pensar  pol ticas  p blicas  de  inclus o  social,  em  toda  a  sua

abrang ncia - desde seu conceito e contexto, passando por sua forma de elabora o e opera o at

a  sua  inter-rela o  com  o  direito  -  como  decis es  alocativas  que  podem  variar  desde  mero

paliativo superficial at  efetivas transforma es sociais, desde que efetivamente estruturadas para

oferecer uma educa o de qualidade aos cidad os, capaz de torn -los sujeitos de suas exist ncias

e  n o  meros  objetos  de  interesses  de  terceiros.  Com isso,  espera-se  formatar  a  interface  entre  o

tema  dos  direitos  sociais  a  serem  efetivados  e  o  instrumento  de  pol tica  governamental  e

administrativa,  pleno  em  legitima o  reconstrutora  de  uma  sociedade  verdadeiramente  livre,

aristotelicamente justa e transparentemente solid ria. 
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