
Educacao e exclusao:
a contribuicao da Filosofia da
Educacao na deterniinacilo

conceptual
Avelino da Rosa Oliveira

Resumo: 0 artigo apresenta, inicialmente, uma parcela das discussaes
atuais sobre a "exclusâo social", enquanto urn novo paradigma que se afir-
ma diante da nova configuragäo da sociedade contemporanea. Em segui-
da, discute essa mesma categoria a partir de Karl Marx, defendendo o
ponto de vista de que esta Ultima abordagem pode desocultar os
determinantes sociais da exclusk, provendo uma rede categorial mais
acurada para o enfrentamento desta antiga problemâtica. Por fim, a pr6pria
forma da argumentagâo desenvolvida busca determinar uma face da identi-
dade da Filosofia da EducagOo, enquanto exercicio de postura filosofica-
mente refletida frente as questOes que permeiam a prAtica educacional.
Palavras chave: Filosofia da Educa0o, exclusäo social, paradigma, Karl
Marx
Abstract: Firstly, the paper presents a part of the contemporary discussions
about "social exclusion" as a new paradigm which solidifies in our present
society. Next, it focuses on the same category, from the point of view of Karl
Marx's thought, arguing that this approach can disclose the determinants of
social exclusion and provide us with a more accurate net of concepts to face
this long-lasting problem. Finally, the very argumentation form developed aims
to reveal one aspect of Philosophy of Education as an exercise of
philosophically reflected actions upon issues of the educational praxis.
Keywords: Philosophy of Education, social exclusion, paradigm, Karl Marx

0 presente artigo traz em si dois enfoques de argumentacdo. Por
urn lado, busca o enfrentamento — ainda que inicial e sem, portant°, o
devido aprofundamento — da questdo da exclusdo social; por outro lado,
o prOprio exercicio desenvolvido reivindica, como uma tarefa da Filoso-
fia da Educacdo, a reflexao conceptual sobre uma categoria amplamen-
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to utilizada — e nao bem determinada — no ambito da Educacao. Assim,
fazemos tencdo de, simultaneamente, contribuir na ardua empresa da
determinacao mais acurada do conceito "exclusd'o" e no debate em cur-
so no GT, sobre a identidade da Filosofia da Educacdo.

Dizer, pura e simplesmente, que a tematica que aspiramos a investi-
gar é a da educacao-exclusdo é ainda insuficiente. Os estudos a respeito
da exclusao social em geml, nos dias atuais, sdo numerosos e, em grande
parte, de qualidade. Quanto ao caso especifico de sua incidencia na ques-
tao educacional, ndo é outra a realidade: ha um par de decadas o termo é
recidivo, especialmente em pesquisas de base empirica, seja naquelas que
partem de urn quadro ampliado — como as estribains em dados censuais —,
seja nas que partem de experiencias mais localizadas — como as que pro-
cedem da sala de aula. Ndo e este tipo de abordagem, entretanto, que
pretendemos desenvolver. 0 que buscamos, isto sim, é uma investigacdo
que possibilite embasamento conceptual mais sOlido para as pesquisas,
particularmente no campo da educacao, bem como a articulacdo de uma
rede categorial adequada para a compreensdo e intervened° nos feniime-
nos educativos, tendo o pensamento marxiano como eixo.

Partimos do ponto de vista de que as constantes readaptacties do mo-
delo produtor de mercadorias, associadas aos movimentos no 'ambito da
cultura, colocam no centro da cena deste final de semi° a questa° da exclu-
sao social. Ora esta se refere as minorias etnicas, ora aos segregados pela
cor; por vezes aos desempregados de longa duraca°, outras vezes aos sem
moradia; em certos casos aos que fazem opcOes existenciais contrarias
moral vigente, em outros aos portadores de deficiencias, aos aideticos, aos
velhos ou mesmo aos jovens. Enftm, a exclusdo estabelece-se como realida-
de incontornavel nas sociedades contemporatleas. Por isto mesmo, tal qua-
dro social desafia a educacao a buscar respostas renovadas. Nab é mais
concebivel que as ciencias da educacao- prossigam em seus misteres classi-
cos sem arrostar decisivamente esta marca constitutiva de nosso tempo.

0 terra, a bem da verdade, ndo é novo; recente é sua imisca°
generalizada nos mais variados campos das ciencias sociais. Nas Ulti-
mas decadas, vem se tornando cada vez mais freqiientes os estudos que
destacam em seu temario o problema da exclusdo, seja nas pesquisas da
sociologia, da histOria, da economia, da filosofia politica, da psicologia
social, do direito, e do urbanismo, seja nas politicas pnblicas e na assis-
tencia social, ou mesmo nas mais elevadas preocupacOes religiosas.
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Acompanhando este movimento aparentemente inexordvel, tam-
bám a educacao dedica boa parte de seus esforcos ao problema posto
no proscénio das riltimas ddcadas. Tanto nos estudos que buscam par
em foco as politicas educacionais, corn seus esforcos investigativos em
torno das politicas pirblicas na area da educacdo, das articulacties entre
os movimentos sociais e a cultura e educacao populares, da determina-
43 do crescimento e significacao social de fenamenos como o iletrismo
e o analfabetismo, quanto nas areas de pesquisa cujos objetos sao mais
especificamente os diferentes grupos minoritarios da sociedade, consta-
ta-se uma marcante presenca da tematica da exclusào.

Em todas as ciéncias, entretanto, raras sac) as abordagens que
tomam como ponto de partida uma determinacao conceptual acurada.
Ao contrario, a questao é muitas vezes tratada como se a rede categorial
que a envolve fosse ja evidente e inequivoca. Todavia, examinando-se
os trabalhos de diferentes autores, percebe-se que o constructo teari-
co que os fundamenta sao freqiientemente diferentes, chegando, por
vezes, a incongruencia.

No presente artigo, buscamos: 1) urn comeco de sistematizacao
das discussaes atuais sobre a exclusao como fenameno geral da
contemporaneidade, bem como sobre suas especificidades no campo da
educacao; 2) uma revisita a obra de Karl Marx, sob a perspectiva
ternatica da exclusao; 3) o entrelacamento destas duas dimensaes, iden-
tificando elementos que suportem nossa hipatese quanto a necessidade
de urn maior esclarecimento conceptual como pr6-requisito da utilizacao
mais proficua da categoria "exclusao" no contexto educacional, manten-
do a expectativa de contribuir para a construcao de urn referencia! tea--
rico consistente, que possa fundar mais solidarnente as investigaceies
educacionais relacionadas ao fentimeno da exclusào.

0 paradigma horizontal
Urn dos enfoques encontrados na literatura contemporanea sobre

a exclusao social é aquele que busca estabelecer este conceito en-
quanto esteio de um novo paradigma. No entanto, percorrendo uma
parte da bibliografia mais recente sobre o tema da exclusdo, deparamo-
nos corn certas controversias entre autores, mesmo sobre o apareci-
mento do termo — expressào material do conceito — no ambito das
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ciéncias sociais. Enquanto alguns afirmam corn precisdo o ponto de
sua irrupcdo, outros preferem ser mais cautelosos, apontando para sua
afirmacdo novedia sem, no entanto, precisar seu aparecimento; e ha
ainda aqueles que buscam alertar para o fato de que seu uso, embora
menos freqiiente do que na atualidade, ja se faz presente nas teorizacöes
que ern primeiro lugar ocuparam-se da compreensão das sociedades
modernas em toda sua complexidade.

Corn toda a clareza possivel, DONZELOT (1996) localiza na Franca
dos anos setenta o aparecimento do termo exclusdo. Segundo este autor,
o termo "exclusdo" teria sido introduzido nos escritos relativos as poli-
tical priblicas atraves da denüncia feita por uma obra de Rene Lenoir
quanto aos esquecidos do progresso.' Do mesmo modo, M ERRIEN (1996),
comparando o horizonte dentro do qual o termo é captado na Franca e
nos paises anglo-saxelnicos, especialmente nos Estados Unidos, ndo
deixa de fazer clara demarcacdo, sendo sobre a data, ao menos sobre
o lugar especifico de nascimento do termo — a Franca.2

Pondo ern davida a visa() estatica e a paternidade exclusiva de
uma pessoa sobre um termo tar difundido como a exclusão, P AUGAM
(1996) chega a nos recordar que o mesmo Lenoir confessou Liao ter
escolhido o titulo de seu prOprio livro — Les Exclus, un Francais sur
dix. Entretanto, mesmo relativizando a questdo, não retrocede alem
dos anos sessenta no aparecimento desta nocdo. 3 Numa linha seme-
lhante de argumentacdo, OLIVEIRA (1997) destaca que, embora somen-
te nos altimos anos o termo "excluidos" tenha irrompido no cendrio
pablico, sua tematizacdo ja pode ser observada entre nos nas obras de
Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto, Lacio Kowarick, Alba
Zaluar, Heir° Jaguaribe e Cristovam Buarque.

Diante das posicOes entusiasmadas com a suposta novidade des-
coberta pelas ciencias sociais das altimas acacias, F ERRARO (1999)
secundariza o problema da criacdo do termo e mesmo do conceito de
"exclusdo" para afirmar que fatos realmente novos sdo a freqfiencia
de seu uso, sua centralidade nas andlises e a "ambigaidade do seu
conteado". Ao retornar aos textos de Marx ern busca do significado da
exclusdo nas areas do trabalho, poder, ciencia, arte e educacdo, sua
expectativa a uma se: "... o resgate do uso do termo na obra de
Marx talvez possa iluminar o debate atual sobre o significado e o
alcance teOrico e politico do conceito de 	 (p. 1)
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Uma passagem extensiva, ainda que superficial e incompleta, pela
bibliografia pertinente conduz-nos, forcosamente, a confirmacdo da posi-
9do de FERRARO (1999). Sem diivida, vdrios autores salient= a ambigiii-
dacle e confusdo conceptual que cerca o problema; mas mais ainda, en-
contra-se de forma expressa a utilizacdo confusa e nem ao menos admiti-
da em textos desses filtimos anos. Tomemos apenas alguns exemplos des-
tes casos. PAUGAM (1996), introduzindo a compilacdo dos artigos mais re-
centes, sob a forma de urn "estado do saber" sobre o tema da "exclusdo",
insiste em expressOes que confirmam a eqinvocidade e fluidez desse con-
ceito. 4 Por fim, conclui o organizador que diante de um use por demais
ampliado, em que tal conceito designa as mais diversas situaceies ou popu-
lacOes, torna-se dificil defmir o que ha de comum entre elas.5

Veja-se, entretanto, que a dificuldade conceptual nem sempre é
assumida assim corn tanta clareza. Por exemplo, ROCHA-COUTINHO (1995)
pode ser tomada de forma modelar na seguinte expressio: "... condi-
cilo de marginalidade ou, para usar um termo mais em yoga, exclu-
silo social ..." (p.27)

Se, por urn lado, a evidente a falta de clareza em algumas formula-
cOes atuais, ndo se pode deixar de reconhecer o grande esforco teOrico
que vem sendo empreendido e os inegaveis avancos ja obtidos, no senti-
do de uma afirmacdo mais precisa do conceito de "exclusdo". E é justa-
mente no interior desta azdfama que poderemos encontrar as questeies
mais candentes na direcdo de nossa preocupacdo neste trabalho.

Tomemos novamente as reflexOes de PAUGAM (1996) para uma
aproximacdo do cerne da questdo. Para este cientista social fiances, o
sentido da exclusdo alterou-se nos ifltimos anos e hoje ndo se trata tanto
da identificacdo dos grupos sociais de fato excluidos, sendo do processo
que conduz a exclusdo.6

Alem dessa marca de seu entrelacamento a urn processo da pro-
pria sociedade que impede a integracdo de certos grupos, cortando os
liames da integracdo social, outro elemento, aceito ainda mais
consensualmente que o acima exposto, deve ser incorporado a determi-
nacdo do conceito de exclusdo. Trata-se do ritual simbOlico de que se
reveste tal fenOmeno. Para CASTEL (1996), este é o traco decisivo para
que a nocão ndo seja mais confundida corn aquela de marginalizacdo.7

E desta caracterizacäo dada por Robert Castel que deriva uma proble-
matica paralela e, ao mesmo tempo, decisiva para a abordagem da exclusdo, a
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saber: o estigma. Esta nocab de "marca", de "sinal infamante" é a que tern
contribuido mais diretamente para que o problema dos excluidos nao mais seja
circunscrito as relacties de classe mas, antes, passe a ser considerado sob uma
aka cultural. Sem pretender mapear integralmente o debate hodiemo, deixa-
mos de lado a bela analise levada a cabo por ROCHA-COUTINHO (1995, p.29 ss.),
bem como o nao menos instigante estudo de WACQUANT (1995, p.68 ss.) e
fixamo-nos em apenas um exemplo que pode ser esclarecedor. DAL. LAGO
(1996) descreve o novo cendrio da exclusdo argumentando que atualmente
ela ja nab mais se refere aos fracos, pobres, marginalizados... Na verdade, o
conceito indica os grupos que ameacam a convivencia e, por isso, sâo tidos
como "alienigenas" ou "inimigos". 8 Embora fazendo uma identificacab objeti-
va dos grupos a que se pode adscrever a caracterizacdo de "excluidos", abre-
se na argumentacab uma enorme janela, advinda do emprego de termos como
"alienigenas", "inimigos". Na verdade, é a uma dupla estigmatizaeâo que o
autor se refere. De um lado, a marca do estranho, do estrangeiro, do diferente,
do fora da normalithrie convencionada; de outro, o sinal da periculosidade, da
ameaca ao estabelecido. Deste modo, o conceito tanto se mostra adequado
descried° dos grupos citados como é capaz de uma surpreendente elasticida-
de; tanto pode contribuir para tuna mais correta interpretacab dos fenOmenos
sociais contemporarteos, quanto possibilita a dissimulaedo de sua génese. Pois
e exatamente a isso que se refere OLIVEIRA (1997) ao afirmar: "Chamar de
excluido todo e qualquer grupo social desfavorecido pode levar a con-
tra-sensos, como aplicar urn mesmo conceito tanto a moradores de rua
quanto a pessoas que, apesar de portadoras de deficiencia fisica, go-
zam de uma situaolo econOmica bastante confortavel ..." (p.50) Na se-
qiiencia do raciocinio o autor complementa: "Uma confusto desse tipo e
inaceitavel porque os processos de exclusdo que afttam os dois grupos
neio tem nada em comurn: nem a mesma origem nem a mesma natureza,
alem de ndo se manifestarem da mesma maneira e, corn toda evidencia,
demandarem tratamentos bastante diftrentes."

Chegamos, assim, ao prOprio centro da questa() da exclusao em
nossos dias. Afinal, é ainda possivel manter as categorias prOprias do
quadro referencial de classes sociais — como o faz OLIVEIRA (1997) —, ou
necessitamos uma rede categorial outra, que responda por uma lOgica
absolutamente outra?

E exatamente nesse contexto da necessidade de definieao mais
acurada de categorias analiticas que possam dar conta da realidade
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incontornavel que este final de seculo poe diante de nossos olhos que
FOUCAULD (1992), advogando a existencia simultanea dos fenemenos da
desigualdade e da exclusdo nas sociedades atuais, levanta a pergunta pela
natureza desses fenemenos e passa a apresentar as teses desenvolvidas
face ao problema. 9 Na explicitaedo de sua prOpria posiedo, argumenta
que a primeira tese é aquela que considera a exclusdo como uma forma
extrema de desigualdade. 1 ° Deste modo, continua Foucauld, n,a)z) ha ruptu-
ra, mas urn continuum entre os integrados, os precarizados e os desinte-
grados, o que requer urn tratamento dinamico da questa) da exclusdo, em
que o acento principal ndo sera tanto sobre a descried() do fenemeno con-
sumado, send° sobre os processos que a ele conduzem; nao tanto sobre as
awes de re-inclusao, mas sobre sua prevenedo; enfim, complementamos
nos, ndo tanto conjuntural, mas antes, estrutural. A segunda tese, entretan-
to, contrapOe-se a esta. E aquela defendida por Alain Touraine que afirma
que desigualdade e exclusdo dab tern nada em comum por responderem a
lOgicas distintas de sociedade. A primeira esta relacionada a sociedade de
producdo, a modernidade e a conjugaedo entre ator e sistema; a segunda
tem a ver corn o progresso da sociedade de mercado, corn a moderniza-
cab e corn a disjunedo entre ator e sistema."

0 problema corn esta descried() de Foucauld é que ele faz um adendo
— meme si elles sont superposees — que, no nosso modo de ver, altera
substancialmente o pensamento que ele visa descrever. Seja-nos, entdo,
permitido tomar um artigo do prOprio Alain Touraine, publicado no mes-
mo periOdico, urn ano e meio antes do aparecimento daquele de Foucauld.
A estrategia da argumentaedo de TOURAINE (1991) se cid a conhecer ja
pelo titulo de uma das seciies de seu escrito — Du vertical a l'horizontal.
Como se pode perceber, trata-se da passagem de urn modelo a outro, do
abandono de uma perspectiva de andlise ern favor de outra; trata-se, na
verdade, de passado e presente. Portanto, pensamos que Foucauld in-
jeta para dentro da perspectiva analisada uma iddia contraria a que o
autor quer dar. A sinalizaedo da existencia superposta dos doffs modelos
nao faz plenamente justica ao ponto de vista que Touraine pretende de-
fender. Ern verdade, seu argumento parte da afirmaceio de que vivemos
urn momento de passagem e ajunta a isso a qualificaedo da passagem:
do modelo vertical ao horizontal, do up/down ao in/out, da classe ao
centro/periferia. Concluindo, Touraine adverte que ja ndo ha mais um
modelo alternativo de sociedade, capaz de a tudo revolucionar.12
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Aqui, e preciso que nos detenhamos urn pouco. Em primeiro lugar,

"... le passage d'une societe ... a une societe ..." nab pode deixar mar-
gem a qualquer duvida e dispensa novos comentarios. Em segundo lugar,
nao é mais o modelo vertical, de classes o que melhor pode descrever esta
nova configuracäo social. Agora, encontramo-nos diante de um esquema
horizontal, dentro/fora, incluido/excluido. Tomemos a serio o novo modelo.
Abandonemos por urn momento a dimensdo dos excluidos. Os "in" estdo
"in what"? Juntamente corn o velho modelo, tambem o entendimento da
configuracäo intema da esfera do centro deve ser posto a margem? Ja
devemos dar como defmitiva a igualdade (ou desigualdade?) dos inclui-
dos? Ou sequer devemos levantar a pergunta pelas desigualdades? Em
terceiro lugar, atentemos para a astficia da expressdo "... les gens d'en
bas etaint profondement persuades ...". A carga semantica sobre o
termo "persuadir", ainda mais quando empregado na voz passiva, nao é
desprezivel, em absoluto. A associacdo a significados como "levar a crer",
"levar a aceitar", "convener", "induzir" e "obrigar a convencer-se"
veladamente imputa coacdo aos teOricos que tern na categoria "classe
social" urn importante instrumento analitico, alárn de redirecionar contra
seus prOprios autores o arsenal da "ideologia". Trata-se, assim, nao so da
pura e simples afirmacdo de urn novo modelo, mas uma afirmacdo em
radical oposiceio a urn outro. Em quarto lugar, é preciso reconhecer a
mesma astncia e mordacidade na passagem "... les derniers tenants de
ce discours ...". Por Ultimo, e para que enfim nao reste qualquer
quanto a posicdo de Touraine, repitamos corn ele: "Il n'y a plus de modele
alternatif, ce qui bouleverse tout."

Este novo modo de olhar a sociedade proposto por Touraine, estri-
bado em categorias que fazem referéncia fdo-somente a relacties hori-
zontais do tipo in/out, incluido/excluido, tern desdobramentos importan-
tes e, tal qual urn novo paradigma que se vai constituindo, aponta para
novas awes vilidas, em oposicao as que no modelo anterior erarn julgadas
adequadas. Analisando o caso especifico da situacdo atualmente domi-
nante na Franca, o autor constata que as populaciies marginalizadas sao
empurradas culturalmente em direcdo ao centro, onde sdo socialmente
rejeitadas. Deste modo, configura-se uma situacdo de assimilacão cultu-
ral associada a nao-integracdo social. Diante deste quadro, Touraine preo-
cupa-se corn o rumo que ele ira tomar e aponta para o perigo de que a
situacdo se transforms em simultaneidade de nao-assimilacão cultural e
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nao-integracao social, determinando-se o que ele chama de urn processo
de "guetizacao". Entretanto, ha uma outra possibilidade — a de que a
assimilacdo cultural possa acionar a integracdo social. Para que se en-
caminhem, porem, as acOes capazes de estancar a ameaca do gueto, é
preciso identificar os fatores que podem engendrar cada uma das situa-
cOes possiveis. Assim, antes de mais nada, é fundamental que seja evita-
do qualquer engano quanto a natureza do problema — nao se trata de urn
problema social e nao serdo as awes do tipo sindical, como as que tive-
ram importante papel na sociedade de producao, que o resolver-5.'0.'3

Urn segundo fenOmeno tipico, identificado a partir da realidade
francesa, é a demanda por uma democracia local, ou seja, a possibili-
dade de resolver localmente os problemas locais. Diante de tal anseio,
Touraine interroga-se sobre as razaes que praticamente impossibilitam
que ele seja satisfeito. Em primeiro lugar, porque a ideia de bem esta
fortemente associada a de centro, de Razdo, de Universal... Em se-
gundo lugar, porque as mobilizacOes sociais estao subordinadas as for-
mas de organizacdo derivadas do modelo de classes caracteristico da
sociedade de producao. 14 Deste modo, embora admitindo que ja pos-
sam ser observados progressos neste sentido, reconhece que a associ-
acão desses fatores torna-os obstâculos quase intransponiveis para a
concretizacdo da democracia local.

Retomemos os dois pressupostos para a orientacdo de awes que
possibilitem reverter o eminente risco de guetizacdo — o deslocamento
do problema do campo social para o politico e a superacao das ideias de
exaltacalo do centro e da mobilizacdo a partir dos grupamentos tipicos da
sociedade de producao. Nestes principios revelam-se, do modo mais
concentrado possivel, todos os elementos constituintes da posicalo de
Alain Touraine. No quadro mais geral, sua critica centra-se sobre a
racionalidade iluminista, a partir de urn vies pOs-moderno; no 'ambito mais
especifico, repudia os modelos analiticos que buscam uma compreensao
ampla da sociedade e que nao &do como definitiva a estrutura social ora
vigente. Mais especificamente ainda, sua proposta é de contraposicao
ao modelo de classes e as mobilizaciies via movimentos sociais no cam-
po das relaciies produtivas, privilegiando, ao contrdrio, as estrategias
politicas de integraedo dos excluidos, sem mais

Eis, agora melhor localizado, o motivo de nosso problema, No campo
da educacab, que por algumas decadas vem sendo pesquisado a partir de
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urn quadro conceptual que gira em torn da sociedade de classes, vimos
experimentando, ultimamente, uma ampla difusao, sena° do modelo in/out
com toda a claridade, pelo menos do dito "termo mais em yoga" — a exclu-
sao. Entretanto, corn ARROYO (1995), preocupa-nos o seguinte:

Enquanto os reais determinantes socials e econOmicos da exclu-
sao da cidadania continuarem ocultos, sob os escombros de tan-
tas teorias pedag6gicas tradicionais, novas e novissimas inspira-
das nessa 16gica [dos p6los verticals], e nao forem socavados e
postos de manifesto para os profissionais da educagao e para as
camadas populares, nao havers condigOes de fazer da luta pela
educagao uma expressao da participagao e da cidadania. (p.41)

A retomada da abordagem marxiana
Pensamos que uma leitura sistematica e aprofundada da teoria

marxiana tem a capacidade de desocultar os determinantes da exclusao,
demonstrando que a exclusao ester incluida na lOgica do capital. E
temos razi5es para acreditar que a possivel comprovar nossa afirmacao,
colaborando para urn entendimento em nivel mais complexo e uma
conceptualizacdo mais rigorosa dessa realidade incontestavel do mundo
contemporaneo e, por isso mesmo, terra recorrente e tncontornavel na
pesquisa educacional — a exclusdo. Fundamentalmente, sac> Bois os mo-
tivos que nos levam a nutrir tal expectativa: primeiro, porque Marx trata
dessa questa(); segundo, porque Marx nao tematiza a questao.

E inevitavel que tentemos esclarecer este aparente paradoxo.
Marx trata, explicitamente, a questa° da exclusao. Conforme mostra

FERRARO (1999), em texto ainda inedito, contrariando as pretensties dos
que afirmam situar-se nessas Ultimas decadas o. aparecimento do termo
exclusdo, sua utilizacdo pertinente ja pode ser encontrada nos textos de
Marx. E mais do que isso, nao apenas o termo em si, como toda uma sane
de expressOes eqiiivalentes. Aquele autor documenta em abundancia a
clara e bem colocada utilizaeao do conceito nos Manuscritos econOmi-
co-filosaficos, nos Grundrisse, em Lutas de classe na Franca. Sua
expectativa maior, entretanto, é de que "... o resgate do use do termo na
obra de Marx talvez possa iluminar o debate atual sobre o significa-
do e o alcance teOrico e politico do conceito de exclusao. '° (p.1)
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Marx nao tematiza — por ela ser da esfera do nao-tematizavel — a
questa() da exclusdo. Esta nao-tematizacào explicita, entretanto, repre-
senta sua tematizacdo via negationis. 0 que corn isto pretendemos di-
zer a que a leitura de Marx que ji experimentamos ern outras oportuni-
dades (OuvErRA, 1994, 1997a) é capaz de extrair urn amplo potencial
critico justamente do "avesso" da exposicão marxiana. Tentemos anuncid-
la. Por razOes metodolOgicas, Marx obriga-se a uma exposicdo do siste-
ma capitalista unicamente a partir da rede reflexionante imanente a seu
pr6prio principio organizador, ou seja, as determinacees quantitativas das
categorias da economia politica. Persistindo rigorosamente neste cami-
nho, evidenciam-se as deformacOes gen6ticas e as abstracOes que pre-
cisam ser operadas pelo capital, a fim de que toda a realidade possa ser
subssumida a sua lOgica, into e, para que ele seja confirmado como prin-
cipio onimodo de sintese social. Deste modo, as realidades que nao po-
dem ser tematizadas, ou que so podem ser tematizadas depois de ja
reduzidas a determinacOes puramente quantitativas, revelam-se, via
negationis, como as que "nao cabem" na lOgica do capital, como as que
resistem a seu poder, enfim, como as que podem opor-Ihe resistencia.
Entretanto — e este é o tit:tele° do potencial critico dessa teoria essas
mesmas realidades que o capital em sua lOgica precisa excluir de seu
mundo sdo necessarias para a constituicão genOtica daquelas que o de-
terminam positivamente. 1 6 A critica, assim, nao precisa mais contar corn
urn parametro externo ao criticado.

Passemos, endo, a indicacdo dos passos que nos parecem mais
essenciais nesse trajeto. Percorrendo o conjunto da obra marxiana, per-
cebe-se uma preocupacão constante do autor em encontrar urn metodo
filosoficamente bem fundado, que the permitisse uma critica consistente
das mazelas engendradas pelo modo de producdo capitalista. Mesmo
seu primeiro escrito mais cuidadosamente elaborado — Diferenca entre
as filosofias da natureza em DemOcrito e Epicuro — já se constitui,
sem que ele o anuncie explicitamente, numa experiência metodolOgica.

dentro do tema classico escoihido por Marx para sua tese de
doutoramento — a comparagão entre os atomismos de DemOcrito
e Epicuro — esconde -se uma segunda tematica relacionada as
discussOes travadas no "Doktorclub". Seu interesse verdadeiro
6 o de experimentar a possibilidade de explicagao de uma
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realidade total a base de urn so principio. Ao longo da tese,
ele mostra que, embora toda a histOria tenha considerado Epicuro
tao-somente urn plagiador de Dem6crito, a argumentagao do pri-
meiro 6 mais consistente, uma vez que torna o atom°, que por
ambos 6 tido como principio de todo o cosmos, como auto-ex-
plicado em si mesmo. (OuvERA, 1994, p.9)

Deixando de lado uma boa parte do percurso marxiano, importa
que nos detenhamos urn pouco nos momentos em que, ap6s a tentativa
frustrada dos Manuscritos econOmico-filosOficos, Marx gradativamente
aproxima-se do refinamento metodolOgico pretendido. A Miseria da
Filosofia, escrita em 1847, sem diwida constitui-se em obra de extrema
importancia no sentido do que temos chamado do processo de refina-
mento metodolOgico de Marx. Na verdade, ela deve ser encarada como
elemento decisivo na producdo teOrica do autor, representando o mo-
mento em que Marx faz profundas reflexifies que marcarao radicalmen-
te seus escritos posteriores ate a sua obra maxima: 0 Capital. 0 que
consideramos ser o principal redirecionamento metodolOgico de Marx a
partir da Miseria da Filosofia constitui-se numa alteracdo da perspec-
tiva de andlise do capitalismo. Se nos Manuscritos econtimico-filos6-
ficos Marx tomara o modelo afirmativo da Fenomenologia do Espiri-
to, visando "julgar" o capitalismo a partir de um parametro pressuposto,
agora, da Miseria da Filosofia em diante, a tentativa sera, a de tido
mais lancar mao de qualquer pressuposto exterior ao sistema mas, ao
contrario, ater-se ao modelo argumentativo de autoconstituicao encon-
trado na Ciencia da LOgica, de Hegel. Percebe-se, assim, o retorno da
tematica hegeliana por esséncia, a qual ja fora experimentada na tese de
doutoramento. Resumindo, se a argumentacao que visa a critica de um
sistema que pretende subssumir toda a realidade sob suas determina-
COes — como é o caso do capitalismo — tiver que apelar a urn pararnetro
de comparacao extern° ao mesmo para julgar suas deficiéncias, recta
sempre a impossibilidade de validacao do metrum empregado. Pois é
exatamente esse defeito filosOfico que Marx percebe na obra de Proudhon
e, entdo, toma-a como campo de manobras para um acerto de contas
com as dificuldades que ele prOprio encontrara nos Manuscritos de 1844.
E por isso mesmo que, bem mais tarde, em carta de 24 de janeiro de
1865 a J. B. Schweitzer, Marx recorda — nao sem a costumeira ironia —
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que os equivocos de Proudhon estdo diretamente associados a sua
incompreensdo da filosofia hegeliana."

Recentemente, tivemos a oportunidade de apresentar, no interior
de uma reflexdo mais ampla, urn balanco do significado da Miseria da
Filosofia no conjunto da producdo marxiana. Retomemos, portanto, aquele
texto que nos poupa uma nova elaboracdo.

o novo procedimento de Marx, levado adiante a partir do
enfrentamento direto da questao metodolOgica efetuado na Mi-
seria da Filosofia, 6 uma retomada — agora bem mais
amadurecida e elaborada — de tematica ja presente em sua
tese de doutoramento. A analise comparativa das filosofias da
natureza de Dem6crito e Epicuro tratava, na verdade, de expe-
rimentar a possibilidade de explicagao de uma totalidade a base
de urn s6 principio. As condigbes necessarias para que urn tal
principio possa cumprir este papal sao de que seja auto-expli-
cado em si mesmo e que tenha a capacidade, inerente 6 sua
rede de determinagOes, de abranger toda a realidade. Ora, o
que Marx faz agora 6 tomar a seri° a pretensao das sociedades
capitalistas modernas que atribuem ao capital a tarefa de ser
este principio auto-fundante a onimodo.
A estratégia argumentativa de Marx tomou a forma da metaffsica,
mas nao da ma metafisica denunciada em Proudhon. Ao con-
trario, a pr6pria critica ao socialista frances the permitiu corn-
preender que a atribuigao dogmatica de um principio diferente
daquele que o sistema se auto-atribui nao tem possibilidade de
legitimagao. Desta forma, ao inves de urn discurso
perspectivesco, Marx propOe-se a uma investigagao intema do
pretenso poder do capital. Se este lograsse alcangar o poder
que o atom° detem nas filosofias atomistas, entao confirmar-
se-ia como principio irrefutavel. Caso contrario, sua prOpria in-
suficiencia revelaria as condigOes de sua superagao. Ou entao,
dito de forma diferente, assumir o capital como a categoria sob
cuja I6gica todo o sistema se explica significou mostrar o prego
a ser pago pelas sociedades capitalistas para que este princi-
pio possa efetivar-se, ou seja, a negligencia do aspecto qualita-
tivo de toda mercadoria. No caso do homem, sua redugao a
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forga de trabalho, determinagao puramente quantitativa. Somente
assim, enquanto quantidade, todas as coisas podem ser
abarcadas pelo capital, ficando excluidas do seu calculo - por-
tanto, fora do sistema - todas as realidades qualitativas. As-
sim, compreendida enquanto argumentagao negativa, a teoria
de Marx mostra as forgas que nao conseguem ser colocadas
sob a racionalidade do capital e que, portanto, sao as (micas
capazes de the opor resistència. (OuvEiRA, 1997a , p.118-9)

Demos agora um novo salto para nos colocarmos mais diretamente
diante da obra final do percurso - 0 Capital. Neste momento, corn toda
a clareza metodolegica, Marx dispOe-se a tomar a serio a pretensa auto-
fundamentaedo do conceito "o capital" na expectativa de poder revelar
o preeo a ser pago pelas sociedades capitalistas a fim de que, com o
mesmo rigor de Epicuro, toda a realidade possa ser submetida a higica
do conceito oniparente e onimodo.

A riqueza das sociedades em que domina o modo de produgao
capitalista aparece como uma lmensa colegao de mercadori-
as, e a mercadoria individual como sua forma elementar. Nos-
sa investigagao comega, portanto, com a analise da mercado-
ria. (MARX, 1983-1985, v.I/1, p.45)

No nosso entendimento, esta frase de abertura do livro 0 Capital
contem em si a chave de leitura de toda a obra e ja antecipa a estrategia
argumentativa do autor. Nesse novo patamar metodolOgico o projeto é
bastante simples e, ao mesmo tempo, altamente sofisticado.

o ponto de partida es tomar o que se apresenta imediatamente
a superficie das sociedades capitalistas, ou seja, a mercadoria.
0 fato desta aparecer como forma elementar constitutiva do ca-
pital é um engano. No entanto, este engano a evidenciado por
Marx enquanto engano necessario, sob o ponto de vista do capi-
tal, porque a mercadoria 6 uma categoria econOmica que ja redu-
ziu uma estrutura social a puras determinagOes econOmicas.
Portanto, ja submeteu uma determinada relagao social as condi-
gdes impostas pelo principio do capital enquanto conceptualizagao
econOmica. Desse modo, a questa° central a que devemos es-
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tar atentos 6 a demonstragao de que a confirmagao do capital
enquanto principio sintatico das sociedades capitalistas sO
possivel a partir de certas prt-condigOes que se encontram so-
terradas sob a aparencia elementar da mercadoria. E 6 exata-
mente a anãlise da mercadoria que evidencia os pontos que nao
podem ser discutidos dentro da rede categorial do capita/ e, as-
sim, tem que ser excluidos. (OuveRA, 1997a, p.137)

Dentro desta linha de reflexdo, apOs detalhadamente proceder
andlise da mercadoria, Marx finalmente revela toda a complicacio que a
envolve. "A primeira vista, a mercadoria parece uma coisa trivial,
evidente. Analisando-a, ve-se que ela é uma coisa muito complica-
da, cheia de sutileza metafisica e manhas teolOgicas." (MArtx, 1983-
1985, v.I/1, p.70) Estas "manhas", entretanto sdo desveladas, postas a
nu na medida em que a exposicdo do sistema capitalista, enquanto tota-
lidade concreta - sintese de milltiplas determingbes 	 revela que a
condicao de possibilidade para que o capital se auto-confirme como
principio onimodo de sintese social e o desaparecimento do plano
do discurso explicito - a nao-tematizactio - de toda realidade que
resista a sua logica. Deste modo, é a prOpria exclusdo que é apresen-
tada como constitutivo essencial do capitalismo. Ao mesmo tempo, en-
tendemos que aqui se encontra a contribuiclo importante que o retorno
ao pensamento de Marx pode oferecer as discussOes que hoje slo tra-
vadas em torno da exclusão e das politicas educacionais. A nosso ver,

compreendida enquanto argumentacao negativa, a teoria de
Marx mos tra as forcas que prao conseguem ser colocadas sob a
racionalidade do capital [sendo excluidasJ e que, portanto, silo as
finicas capazes de the opor resistencia." (OLIVEIRA, 1997a, p.119)

Co nsideragaes f nais
Dado o ate aqui exposto, pensamos ser possivel afirmar que a leitu-

ra sistemdtica e aprofundada da teoria marxiana tem a capacidade de
desocultar os determinantes da exclusdo, demonstrando que a exclusao
esta incluida na lagica do capital. Diante do quadro referencial en-
contrado numa parte da literatura contemporinea, que di como esgota-
do o modelo interpretativo dito vertical (up/down) e que, por isso, pro-
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poe urn outro modelo — horizontal, (in/out) — em contraposican aquele,
julgamos que a recuperacâo dessa leitura do conjunto da obra marxiana
pode mostrar que Marx contempla nao apenas as relac'Oes sociais entre
as classes envolvidas no processo de producäo e reproducao do sistema,
mas tambem as relacties de exclusan/inclusão. Deste modo, a investiga-
oo em torno dos vinculos de interconexao e interdependencia que se
estabelecem entre esses dois processor tern o potencial de oferecer os
pontos de sustentacao, nao propriamente para a elaboracao de urn novo
paradigma, mas para a depuracdo de uma rede categorial mais adequa-
da ao enfrentamento de uma velha problematica, hodiernamente mais
evidenciada e encoberta sob nova roupagem.

Por fim, a pr6pria forma da abordagem que desenvolvemos buscou
ser, em sentido ja defendido no GT Filosofia da Educacdo (cf. FLICKINGER,

1998), urn exercicio concreto de "postura filosOfica" no interior do pr6prio
trabalho educativo. Em outras palavras, buscamos dar inicio a apropriacao
critica de uma categoria corn a qual operamos freqiientemente e diante da
qual nem sempre temos uma "postura refletida".

Notas
1 "Si l'on considCre la littórature relative aux politiques sociales, le terme

d'exclusion apparait au debut des annóes soixante-dix avec le livre
de R. Lenoir qui &nonce les oubliás du progres: malades mentaux,
handicapes, vieillards..." (DONZELOT, 1996, p.88)

2 "... en France, oil est ná le terme exclusion..." (MERRIEN, 1996, p.423).

3 "Cc serait donc au milieu des ant-16es soixante, en periode de prospáritó
Cconomique, que la notion d'exclusion fit son apparition en France."
(PAUGAM, 1996, p.9)

4 "... le caractCre equivoque de cette notion ..." (PAUGAM, 1996, p.7); "...
la notion d'exclusion reste equivoque ..." (PAUGAM, 1996, p.11); e
"Elle [a nocao de exclusan] reste encore relativement floue ..."
(PAUGAM, 1996, p.16).

5 "La notion d'exclusion, au fur et a mesure qu'elle se gendralise,
devient, en effet, de plus en plus floue et equivoque come category
de pensee scientifique. Elle s'est tellement banalisCe que tout le
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monde y recourt pour caracteriser diverses situations ou populations
dont it est parfois bien difficile de saisir ce qu'elles ont de commun."
(PAUGAM, 1996, p.17)

6	 "On peut donc dire que l'exclusion, telle qu'on l'entend desormais
officiellement, n'a plus grand-chose a voir avec la definition qu'en
donnait Kanfler dans les annees soixante ou Lenoir dans les annees
soixante-dix. Il ne s'agit plus de designer un ou des groups sociaux
caracterises par une exclusion de fait, mais surtout de souligner
l'existence de processus pouvant conduire a ces situations
extremes." (PAUGAM, 1996, p.15)

7	 "L'exclusion n'est pas la marginalisation, bien qu'elle puisse y
conduire. Pour donner un minimum de rigueur a ce terme, it faut
prendre en compte les procedures ritualisees qui sanctionnent
l'exclusion. Elles sont três diverses, mais renvoient a un jugement
prononce par une instance officielle, s'appuyant sur des reglements
et mobilisant des corps constitues." (CASTEL, 1996, p.35)

8	 "Oggi, it termine esclusione non suggerisce soltanto, diversamente da
una decina d'anni fa, l'esistenza precaria dei cosiddetti soggetti sociali
deboli, poveri, anziani o marginali. Descrive soprattutto la condizione
dei diversi tipi di `alieni' o `nemici' che, secondo rilevanti settori
dell'opinione pubblica, minaccerebbero la convivenza nelle metropoli
ricche del mondo: stranieri intemi ed esterni negli USA (la minoranza
nera, gli immigrati centroamericani) e stranieri esterni nell'Europa di
Maastricht, immigrati in primo luogo e poi profughi e nomadi." (DAL
LAGO, 1996, p.3)

9	 "Inegalites et exclusions sont-elles ou non de meme nature? Notre
societe, contrairement a ce qui se passait jusqu'en 1973, est
caracterisee par la simultaneite de deux phenomenes, celui des
inegalites et celui de l'exclusion. Face a cette double constatation,
deux theses se developpent." (FOUCAULD, 1992, p.47)

10	 -Tout d'abord, celle qui analyse l'exclusion comme une forme
extreme de l'inegalite, defendue, chacun a leur maniere, par Robert
Castel et Etienne Balibar" (FoucAuLD, 1992, p.4'7)

11	 "A cette approche s'oppose celle d'Alain Touraine, selon lequel les
deux problêmes n'ont rien a voir car l'inegalite et l'exclusion
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superposóes. La problómatique inegalitaire vaut dans ce que
Touraine appelle la societe de production, marquee par la
rationalisation, la modernite, et la bonne conjonction entre l'acteur
et le systême. La problamatique de l'exclusion est lice a l'essor de
la societe de marche, caracterisáe par le changement, la strategie,
la modernisation. Dans cette situation, un divorce croissant apparait
entre les demandes sociales et l'organisation, ou encore entre
l'acteur et le systême." (FOUCAULD, 1992, p.48)

12 "Nous vivons en ce moment le passage d'une societe verticale,
que nous avons pris l'habitude d'appeler une societe de classes
avec des gens en haut et des gens en bas, a une societe horizontale
on l'important est de savoir si on est au centre ou a la póripharie.
Autrefois les gens d'en bas etaient profondement persuades qu'ils
pouvaient reverser la societe au nom d'un autre modêle, comme
le disent encore les demiers tenants de ce discours, les alternatifs.
Si l'on proposait hier encore une autre societe qualifiee
d'anarchiste, de socialiste, de communiste, l'affaire n'est pas
aujourd'hui d'être "up or down" mais "in or out": ceux qui ne
sont pas in veulent l'étre, autrement ils sont dans le vide social.
Il n'y a plus de modêle alternatif, ce qui bouleverse tout."
(TouRAINE, 1991, p.8)

13 "... quels sont les facteurs conduisant vers le ghetto, et quels sont
ceux qui conduiront a un mélange d'integration sociale et
d'assimilation culturelle? 11 faut alors ne pas se tromper: ce problême
n'est pas un problême social, ce ne sont pas les mesures sociales
qui pourront le régler, ce n'est pas a une action de type syndical
qu'il faut aujourd'hui recourir, alors qu'elle a joue un role considerable
dans la societe de production." (TouRAINE, 1991, p.9)

14 "... l'une est l'idde que le bien ne peut venir que du centre et le mal de
la póriphórie, que le centre represente la Raison, l'Universal (recole,
1'Etat, etc.), tandis que la peripherie (les habitants, les gens, les
enterprises, les interets, les professions) exprime uniquement l'interet.
[...] La deuxiame raison tient a ce que la mobilisation sociale s'est
faite scion les lignes de la societe de production: les enterpreneurs,
les salaries, les enseignants, etc." (TouRANE, 1991, p.10)
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15 "Je dis cela, moi qui suis sociologue de métier, et qui, de plus, ai une
preference marquee pour les mouvements proprement sociaux. Ce
n'est pas leur temps. Nous ne sommes plus dans un temps de
mouvements sociaux: nous y avons de, nous le serons demain et je
suis prat a dire lesquels et comment, mais pour l'instant, ce n'est pas
la que ca se joue. La vie des societes est largement faite d'alternances
entre les problemes de conflictualite interne et les problemes au
contraire d'integration et d'exclusion. Le probleme d'aujourd'hui n'est
pas l'explotation, mais l'exclusion, par consequent le probleme concret
est de creer les instruments et les formes d'action politique qui
permettent une integration sociale, avant qu'il ne soit trop tard et que
nous entrions dans le modele américain par ses plus mauvais cotes,
c'est-a-dire la segregation et la ghettoisation." (TOURAINE, 1991, p.13)

16 E exatamente isto o que ocorre quando identificamos, por exem-
pla, o valor de use como condicâo genatica do valor, o trabalho
como génese do trabalho abstrato, a vagabundagem como origem
do trabalho assalariado. E isto nos adianta uma questao: os exclui-
dos do capitalismo pOs-industrial sdo a condicao genatica de que
nova forma de integracan subordinada? A resposta a esta pergunta
é decisiva para o nosso tempo de modo geral e, particularmente,
para pensarmos em politicas educacionais.

17 "Grad mit schuld bin an seiner 'Sophistication', wie die Englander
die Fdlschung eines Handelsartikels nennen. Wahrend langer, oft
ubernachtiger Debatten infizierte ich ihn zu seinem groben Schaden
mit Hegelianismus, den er doch bei seiner Unkenntnis der deutschen
Sprache nicht ordentlich studieren konnte." (MEW, v.16, p.27)
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