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RESUMO: 0 obJelivo deste ensaio e refletir sobre a questao da formac;:ao no pensamento de Theodor W 
Adorno. A formac;:ao classica e contraposta a pseudoformac;:ao nas duas vertentes que essa ultima se 
apresenta: a que cons idera a cultura como um fim em si mesmo e aquela que se destina unicamente a 
adaptac;:ao. 
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ABSTRACT: THE FORMATION OF INDIVIDUAL AND THE DIALECTIC OF ENLIGHTENMENT 

The aim of this essay is reflect about formation in Adorno's work. The classic formation is confronted with two 
types of pseudoformation the one that considers the culture as absolute and the other that prepare the 
individual to the immediate adaptation. 
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0 lema da educac;:ao , na obra de Theodor 
W. Adorno, tem mais destaque a partir do final da 
decada de 50 do seculo passado. Deve-se 
ressaltar, no entanto , que esse pensador tem a 
cultura como um de seus principais alvos de 
analise e considera que a formac;:ao s6 ocorre com 
a sua subjetivac;:ao, assim, essa ultima tematica, 
que se relaciona intrinsecamente com a da 
educac;:ao, percorre a sua obra. Como nao e 
possivel , neste ensaio, analisar toda a obra do 
autor, pretendo apenas fazer apontamentos sobre 
a questao da formac;:ao presente em alguns textos 
escritos por Adorno e em outros que escreveu com 
Horkheimer. 

Para pensar a questao da formac;:ao no 
pensamento de T W Adorno , optei em apresentar, 
inicia lmente , alguns elementos que ele, em· 
conjunto com Horkheimer, descreveram na 
Diaii!Jtica do Esclarecimento , sobre a origem e o 
desenvolvimento da sociedade burguesa, pois se, 
segundo Adorno (1995c) , 'critica do conhecimento 
e critica da sociedade e vice-versa', e se o 
conhecimento e basico para a formac;:ao humana, a 
hist6ria de nossa sociedade e fundamental para 
compreender a ideia de formac;:ao. Depois 
apresentarei alguns pontos relacionados , no 
pensamento de Adorno, com a formac;:ao 
contemporanea, que, conforme esse autor, 
converteu-se em pseudoformac;:ao. 

Os problemas atuais da formac;:ao do 
individuo atraves da educac;:ao guardam relac;:ao 
com a contradic;:ao propria ao desenvolvimento de 
nossa civi lizac;:ao. A tendencia a destruic;:ao , 
encontrada nos atos mais visiveis e nos mais 
requintados, segue inerente a marcha do 
progresso. que tem como meta uma sociedade 
plenamente administrada , uma administrac;:ao que 
nao distingue pessoas e coisas, a nao ser para 
tornar as primeiras em meio e as ultimas em fim. 
Se a vida individual s6 ganha sentido na 
preservac;:ao da sociedade , o sacrificio diario da 
vida se legitima. E o sacri ficio e, segundo 
Horkheimer & Adorno (1985) , a base da 
subjetividade burguesa: "A transformac;ao do 
sacrificio em subjetividade tem Iugar sob o signa 
daquela astucia que sempre teve parte no 
sacrificio" (p.61). 

Para entender a frieza frente ao 
sofrimento no fascismo moderno, Horkheimer & 
Adorno (1985) buscam na Odisseia de Homero 
vestigios do homem e da sociedade 
contemporaneos. Essas marcas sao tambem 
encontradas na personagem Juliette . do Marques 
de Sade, que representa uma racionalidade mais 
avanc;:ada do que a de Ulisses, mas tambem 
dotada de desrazao. Se Ulisses se sacrifica pela 
patria, e em sua razao encontramos tanto o mito -
a necessidade do sacrificio para a 
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autoconservac;;ao -. quanta o esclarecimento - a 
luta pela liberdade humana do juga mitologico -. 
Juliette apresenta, como contradic;;ao a 
racionalidade, a necessidade do gozo como 
vinganc;;a e tentativa de ruptura de um mundo 
fechado. 

Na analise de Ulisses e de Juliette, dais 
inimigos do Esclarecimento sao expostos, ainda 
que de formas diversas o romantismo e o 
progresso cego. Os mitos e o cristianismo 
representam. respectivamente, a tendencia 
romantica na Odisseia e na Historia de Juliette; o 
progresso como um fim em si mesmo e 
representado pela autoconservac;;ao que destroi o 
que deveria conservar em Ulisses e pela crueldade 
racional presente no progresso irracional, na obra 
de Sade. 

Antes de prosseguir na analise do lema, 
cabem dais destaques que se referem ao uso da 
literatura como testemunho historico e a 
perspectiva historica adotada por esses autores. A 
Odisseia e um 'dos mais precoces e 
representativos testemunhos da civilizar;ao 
burguesa ocidental'(p.15-16), a obra de Sade, 
assim como as de Kant e Nietzsche, descreve a 
submissao da natureza ao sujeito autocratico. A 
literatura e a filosofia sao tomadas como marcas 
do movimento do esclarecimento, nao sao 
contrapostas a historia, mas pertencem a ela. 0 
estudo da literatura e da filosofia nao as converte 
em metoda , mas em objeto que demonstra a sua 
ac;;ao de sujeic;;ao e de critica. Eles nao fazem a 
analise de discurso, tao em voga em nossos dias, 
mas a analise do objeto. 0 discurso nao e somente 
meio para atingir o objeto , como se fosse o seu 
veu, mas e tambem objeto. A analise que fazem do 
episodio de Polifemo e ilustrativa. Ao se 
assenhorar da palavra , Ulisses se torn a 'ninguem', 
e esse 'ninguem' e mais do que subterfugio, ja e o 
proprio Ulisses, que com a distancia do objeto 
nomeado pode domina-lo segundo os seus 
interesses. 

A perspectiva historica utilizada e a que, 
segundo Adorno (1975), pode propor a sintese da 
continuidade e da ruptura. Se a historia e 
concebida como mera sequencia de fatos 
articulaveis por uma unidade , o que e negado por 
ela mais uma vez e silenciado; se, ao contrario , da
se enfase as rupturas, perdendo-se a articulac;;ao , 
perde-se no culto aos fatos. Dessa forma, Ulisses 
e 0 prototipo do individuo burgues, nao e 0 proprio, 
e Juliette representa a regressao do individuo 
racionalliberado de toda tutela. 

0 individuo, objeto da formac;;ao, e uma 
tematica importante para os frankfurtianos, ainda 
que nao deva ser reduzido as categcirias da 
psicologia. Nos diz Adorno (1995c): 

"E inverossimil que, no 
principia, tenha surgido, primeiro, 
arquetipicamente um homem 
individual qualquer. A crenr;a 
nisso projeta miticamente para o 

passado, ou para o mundo 
etemo das ideias, o 'principium 
individuationis ' ja plenamente 
constituido na hist6ria. A especie' 
talvez se tenha individuado par 
mutar;ao para, logo, atraves de 
individuar;ao, reproduzir-se em 
individuos, apoiando-se no 
biologicamente singular 0 
homem e resultado, nao Eidos, o 
conhecimento de Hegel e de 
Marx funda suas raizes no mais 
intima das chamadas questoes 
da constituir;ao"(p.200) 

Ou seja , a existencia do ind ividuo, como 
produto social, e condic;;ao para a individuac;;ao da 
especie, isto e, a constituic;;ao da humanidade 
como distinta da natureza na realizac;;ao da 
natureza humana. Certamente , usar a expressao 
'natureza humana' pode levar a suspeita da 
existencia da busca de essencias na obra de 
Adorno. Mas nao e isso que ocorre quando se 
concebe como base da natureza humana a historia 
em aberto. De qualquer forma. o individuo como 
mediac;;ao social e necessaria para que a cultura 
nao se reproduza infinitamente tal como ocorre em 
comunidades de insetos. Neste sentido, o individuo 
aut6nomo e o antidoto ao fascismo, que se 
caracteriza, entre outros elementos, pela 
submissao dos interesses individuais aos do 
Estado, da Patria , da Sociedade 

"Comte pediu. como um 
precursor do que viria ser a 
palavra de ordem do fascismo. 
que os interesses egoistas se 
subordinassem aos "sociais", ao 
bem comum, assim reduzindo o 
individuo, tacitamente, a um 
mero exemplar do genera e 
atribuindo-lhe, portanto, uma 
importancia subaltema. Alias, 
sempre que se ouviu os 
soci61ogos clamando contra o 
egoismo, tratava-se, de fato, de 
querer convencer os homens de 
que nao deviam empenhar-se na 
busca da felicidade " (Horkheimer 
& Adorno, 1978, p.51) 

Mas o 'eu ', segundo Horkheimer e Adorno 
(1985), e dado para cada um para que se \orne 
semelhante aos demais, e mesmo no Liberalismo a 
ameac;;a esteve presente para que isso ocorresse 
Ou seja, o que a sociedade burguesa precisa e da 
aparencia da individualidade e nao do individuo; 
isto indica a sua contradic;;ao , pais junto a 
aparencia infiltra-se tambem o principia da 
individuac;;ao, uma vez que a imagem ja se 
apresenta em Ulisses , assim como em Narciso , 
como uma segunda natureza, que nao se op6e a 
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primeira, mas por caminhos tortuosos , como a 
psicanalise demonstrou, tenta realiza-la. 

0 sacrificio, presente na Odisseia de 
Homero, caracteriza a forma9ao do her6i. Esse se 
perde para se salvar. A patria e o Iugar daquele 
que escapa. E e itaca que Ulisses busca. Uma 
patria distinta da enaltecida pelo fascismo 
moderno . Uma patria que significa a cultura como 
modo de fazer a reconcilia9ao com a natureza 
amea9adora e combatida. Os sacriffcios de Ulisses 
deveriam ter como meta a eliminayao de todo 
sacrificio que oponha individuo e cultura. Nas 
palavras dos autores: 

"Enquanto as indivfduos 
forem sacrificados, enquanto o 
sacriffcio implicar a oposir:;ao 
entre a coletividade e o indivfduo, 
a impostura sera uma 
componente objetiva do 
sacriffcio. Se a fe na substituir:;ao 
pela vitima sacrificada significa a 
reminiscencia de a/go que nao e 
um aspecto originario do eu, mas 
proveniente da historia da 
dominar:;ao, ele se converte para 
o eu plenamente desenvo/vido 
numa inverdade: o eu e 
exatamente o indivfduo humano 
ao qual nao se credita mais a 
forr:;a magica da substituir:;ao" 
(Horkheimer & Adamo, 1985, p. 
58) 

Para que o eu possa se constituir, posto 
que ele nao e a priori, renuncias sao necessarias. 
Mas elas mal podem ser nomeadas como 
renuncias, pois sem elas nao ha sequer individuo 
para reconhece-las como tais. 0 sacrificio s6 o e 
para a preserva9ao da domina9ao social. 0 
sacrificio esta na base das trocas sociais. Tem sua 
origem nos cultos , nos quais as oferendas servem 
para acalmar a furia dos deuses. Ja contem o 
prot6tipo da troca presente na economia mercantil, 
na qual, como Marx (1984) demonstrou , o valor de 
uso e sacrificado no valor de troca . 

Mas, tal como dito, Ulisses se sacrificou 
para que nenhum outro sacrificio fosse necessaria: 

"Todos esses sacriffcios 
superfluos sao necessaries. 
contra o sacrificio. Uma vftima de 
um desses sacrificios e o proprio 
Ulisses, o eu que esta sempre a 
se refrear e assim deixa escapar 
a vida que salvou e que so 
recorda como uma viagem de 
erros. No entanto, ele e ao 
mesmo tempo uma vftima que se 
sacrifica pela abolir:;ao do 
sacriffcio. Sua ren(mcia senhoril, 
e enquanto /uta com o mito, 

representativa de uma sociedade 
que nao precisa mais da 
renuncia e da dominar:;ao: que se 
tomou senhora de si, nao para 
fazer violencia a si mesma e aos 
outros, mas para a reconciliar:;ao" 
(Horkheimer & Adamo, 1985, 
p.61) 
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Se o sacrificio , e a astucia que o 
caracteriza, foi a forma encontrada para a !uta 
contra a amea9a percebida na natureza , ele se 
torna irracional assim que a patria e alcan9ada. 
Mas no Iugar da reconcilia9ao, opera-se a 
entroniza9ao do sacrificio como base da 
subjetividade e a necessidade da domina9ao e 
perpetuada. E a necessidade de domina9ao que e 
preservada na nossa hist6ria , tornando-se uma de 
suas determinantes principais e que levou , 
segundo esses autores, entre outros motivos , ao 
fracasso do socialismo no seculo passado: 

"Reconhecer, porem. a 
presenr:;a da dominar:;ao dentro 
do proprio pensamento como 
natureza nao reconciliada seria 
um meio de afrouxar essa 
necessidade que o proprio 
socialismo veio a confirmar 
precipitadamente como a/go de 
eterno, fazendo assim uma 
concessao ao 'common sense ' 
reacionario . Ao fazer da 
necessidade. para todo o 
sempre, a base e ao depravar o 
espfrito de maneira tipicamente 
idealista como o apice, ele se 
agarrou com excessiva rigidez a 
heranr:;a da filosofia burguesa." 
(Horkheimer & Adorno, 1985, 
p.51) 

Nao ha , para esses autores , diferencia9ao 
entre domina9ao racional e irracional , uma vez que 
a domina9ao e parcela da natureza que ainda nao 
foi dominada: 

"Hoje, quando a utopia 
baconiana de 'imperar na pratica 
sabre a natureza ' se realizou 
numa escala telurica , tomou-se 
manifesta a essencia da coac;:ao 
que ele atribuia a natureza nao 
dominada. Era a propria 
dominar:;ao. E a sua dissolur:;ao 
que pode agora proceder o 
saber em que Bacon ve a 
'superioridade dos homens'. Mas, 
em face dessa possibilidade, o 
esclarecimento se converte, a 
servir:;o do presente, na total 
mistificar:;ao das massas". 
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(Horkheimer & Adorno, 1985, 
p.52) 

Parte dessa natureza nao dominada e a 
astucia. A astucia e uma marca importante da 
racionalidade burguesa, ela se defronta com a 
domina<;ao exercendo outra forma de domina<;ao. 
Ela necessita de um terreno interno, oculto ao 
adversario, para se desenvolver, necessita do 
sigilo. Ela representa a for<;a humana contra a 
for<;a esmagadora da natureza. A domina<;ao deve 
se dar a distancia, nao s6 dos objetos, mas dos 
sentidos. Ulisses parece substituir os adivinhos. 
Esses sao cegos , Ulisses nao, mas pode ver alem 
do visivel. Na forma<;ao burguesa, os sentidos, e o 
proprio corpo, devem ser readquiridos, negando-se 
o que lhes e espontaneo, para que a astucia e 
depois a razao prevale<;am. Talvez essa possa ser 
uma das interpreta<;6es possiveis do 'Uiisses
Ninguem', esse tem de se negar para se 
conservar. Assim, a forma<;ao burguesa , ja 
presente em Ulisses, e controle da sensibilidade: 
os desejos humanos devem ser negados. Ou seja, 
como dito antes, perde-se o que se pretendia 
conservar na luta pela autoconserva<;ao. 

A analise que Horkheimer & Adorno 
(1985) fazem da personagem Juliette do Marques 
de Sade mostra uma racionalidade mais 
desenvolvida e mais afastada de qualquer prazer 
afetivo. 0 prazer se associa a crueldade. A 
natureza dominada se vinga sob a forma do gozo, 
que tenta contrariar a vida civilizada. Em sua 
racionalidade crua, Juliette preserva o 
divertimento. A racionalidade nao e plenamente 
desencantada. Segundo os autores: 

"Apesar de toda 
superioridade racional, Juliette 
conserva ainda uma superstir;ao. 
Ela reconhece a ingenuidade do 
sacri!I'Jgio, mas acaba par tirar 
prazer dele. Todo gozo, porem, 
deixa transparecer uma ida/atria: 
ele e o abandono de si mesmo a 
uma outra coisa. A natureza nao 
conhece propriamente o gozo: 
ela nao 0 prolonga a/em do que e 
preciso para a satisfar;ao da 
necessidade. Todo prazer e 
social,. quer nas emor;oes nao 
sublimadas quer nas sublimadas, 
e tern origem na a/ienar;ao. 
Mesmo quando o gozo ignora a 
proibiqao que transgride, ele tern 
sempre par origem a civilizar;ao, 
a ordem fixa, a partir da qual 
aspira retomar a natureza, da 
qual aquela o protege. Os 
homens s6 sentem a magia do 
gozo quando o sonho, liberando
os da compulsao ao trabalho, da 
ligaqao do indivfduo a uma 
determinada funr;ao social e 
tina/mente a urn eu, leva-as de 

volta a urn passado pre-hist6rico 
sem dominar;ao e sem disciplina. 
E a nostalgia dos individuos 
presos na civilizar;ao, o 
'desespero objetivo' daqueles 
que tiveram que se tamar em 
elementos da ordem social, que 
alimenta o amor pelos deuses e 
dem6nios; era para estes. 
enquanto natureza transfigurada. 
que eles se voltavam na 
adorar;ao. 0 pensamento tern 
origem no processo de liberar;ao 
dessa natureza terrfvel. que 
acabou par ser inteiramente 
dominada. 0 gozo e par assim 
dizer sua vinganqa. "(p. 100-101) 
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Desse Iongo trecho, depreende-se a contradi<;ao 
presente na constitui<;ao do eu burgues. 0 excesso 
de regras da sociedade traz como contrapartida a 
revolta contra elas. E a isso que Adorno (1995b) 
nomeara de claustrofobia da humanidade em uma 
sociedade administrada. Uma das marcas dessa 
claustrofobia e a crueldade, que e uma especie de 
forma<;ao reativa, tal como a psicanalise a 
concebe, do desejo de proximidade dos corpos. 
Assim, a razao, representada por Juliette , nao e 
plenamente desencantada: ela abriga ainda a 
necessidade de humilhar os que tem , atraves dos 
cultos, uma adapta<;ao regressiva. A cultura e o 
individuo. dessa maneira , devem ser pensados na 
contraposi<;ao a natureza negada. 0 corpo 
desencarnado, representado pela razao. reage 
guiando-a pela crueldade. 

Da razao, contudo, nao se extraem os 
fundamentos da moral , assim , Kant, segundo os 
autores , propoe o imperativo categ6rico , na 
tentativa de ter um fundamento que concilie os 
interesses humanos divergentes. Ja os escritores 
sombrios - Nietzsche, Sade - descrevem o 
exercicio da razao liberada de toda tutela, que traz 
consigo o elogio da apatia e a critica ao 
arrependimento, a compaixao e ao amor burgues: 

"Ao contrario de seus 
apologetas, os escritores 
sombrios da burguesia nao 
tentaram distorcer as 
consequi'mcias do 
esc/arecimento recorrendo a 
doutrinas harmonizadoras. Nao 
pretenderam que a razao 
formalista tivesse uma ligaqao 
mais ·intima com a moral do que 
com a imoralidade. Enquanto os 
escritores luminosos protegiam 
pela negaqao a umao 
indissoluvel da razao e do crime, 
da sociedade burguesa e da 
dominar;ao, aqueles proferiram 
brutalmente a verdade 
chocante. "(p. 111) 
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Aqueles tipos de comportamento - apatia, 
arrependimento, compaixao e amor burgues -
trazem, segundo Horkheimer & Adorno (1985) , a 
contradic;;ao da sociedade burguesa. A apatia -
base da frieza burguesa - se nao significa a 
negac;;ao dos sentidos, implica o seu controle , a 
sua unificac;;ao , e serve quer para a busca de uma 
sociedade racional , segundo esses autores: a 
utopia de Kant, que concilia o universal com o 
particular, quer para possibilitar o crime: o 
criminoso deve ter controle sobre os seus atos e 
mais do que isso, nao deve ter remorsos.' 0 
arrependimento remete ao passado e esse e, para 
o esclarecimento, tempo perdido que nao deve ser 
buscado. A compaixao permite visualizar o 
universal a ser estabelecido - o direito de todos a 
vida sem humilhac;;ao -, e serve tambem para 
manter essa humilhac;;ao, uma vez que se 
reconhece o sofrimento, nao critica o que o gera. 0 
amor entre os sexos, que deveria servir a 
reconciliac;;ao, converte-se em luta entre os sexos. 
Os escritores sombrios lutam pelo homem, 
segundo Horkheimer & Adorno (1985), ao 
revelarem a presenc;;a da dominac;;ao, atraves do 
exercicio da razao , nos valores burgueses. E, 
assim, 'e mais facil justificar o crime do que a sua 
nao execuc;;ao', 'os imperfeitos devem morrer' , 'os 
fracos devem se submeter aos mais fortes ' . Essa e 
a lei da natureza percebida por uma razao 
naturalizada. Ou seja , ao pretender se distanciar e 
se opor a repetic;;ao percebida na natureza , a razao 
imita a percepc;;ao do que se move sem autonomia. 

Os escritores sombrios , ao criticarem a 
compaixao, o remorso , o amor burgues, 
preservaram a possibilidade do homem sair de sua 
desgrac;;a. Mesmo na utopia de Kant de um mundo 
racional, Horkheimer & Adorno (1985) percebem o 
desespero do pensador de Konigsberg. Como esse 
fil6sofo pressente que s6 a razao pura te6rica nao 
garante a paz, desenvolve os fundamentos da 
moral racional , ou seja, do imperativo categ6rico. A 
apatia. a unificac;;ao da vontade, sao virtudes 
necessarias para evitar a barbarie desde sempre 
visivel. Nas afirmac;;6es kantianas , nota-se o risco 
de ruina da humanidade. 

As obras de Kant e Hegel representam , 
segundo Adorno (1995d), dois momentos da 
formac;;ao burguesa. A primeira, a possibilidade do 
agir moral, que tem como esteio o individuo, a 
segunda , a ac;;ao politica, que nao pode prescindir 
da coletividade. Adorno as confronta fazendo 
ressurgir o que e negado em cada uma delas. S6 a 
ac;;ao moral nao garante a vida justa , sem ela a 
ac;;ao politica se lorna praxis cega: 

"A filosofia moral de 
Kant e a filosofia do direito de 
Hegel representam dais graus 
dialeticos da autoconsciencia 
burguesa da praxis. Ambas, 
como p6/os opostos do particular 
e do universal, que aquela 
consciencia rasga em dais com 

vio/encia, sao tambem falsas; 
ambas tem razao uma em 
relar;ao a outra, enquanto nao se 
descobrir na rea/idade uma figura 
de praxis passive/ mais elevada, 
sua descoberta necessita de 
reflexao te6rica." (p.209) 
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A dominac;;ao presente no pensamento 
forma~ se ergue tendo como base a dominac;;ao 
real. E assim que Adorno apresenta o parentesco 
entre o equivalente da 16gica e o equivalente do 
capital. A 16gica formal e abstrac;;ao da 16gica 
injusta presente na sociedade de trocas desiguais. 
Nao obstante, o pensamento formal nao deve ser 
eliminado numa sociedade que ainda nao 
conseguiu concluir a tarefa da autoconservac;;ao, 
mas superado, tal como Hegel o fez , ao dar ao 
entendimento, descrito por Kant , um Iugar na 
Fenomenologia do Espirito. 0 esclarecimento 
representado por Hegel tambem e criticado, pois 
seu sistema teleol6gico converte-se em uma 
analitica , capaz de prever a hist6ria de antemao. 
tal como os oraculos o faziam: 

"Hegel destacou um 
e/emento que distingue o 
esc/arecimento da desagregar;ao 
positivista a qual ele o atribui. E 
verdade, porem, que ele acabou 
par fazer um absoluto do 
resultado sabido do processo 
total da negar;ao. a totalidade no 
sistema e na hist6ria, e que, ao 
fazer isso, infringiu a proibir;ao e 
sucumbiu ele proprio a mitologia" 
(Horkheimer & Adamo, 1985, 36-
37) 

E o pensamento de Kant que ressurge 
tambem na proposic;;ao de Adorno de que, devido a 
impotencia atual de todos os homens mudarem as 
condic;;6es objetivas, deve-se volfur para a 
subjetividade, isto e, para a formac;;ao do sujeito 
como forma de resistencia a violencia proveniente 
daquelas condic;;6es. Em mais de um texto2 

Adorno delimita o alcance da educac;;ao e d~ 
psicologia, no que diz respeito as suas 
possibi lidades de eliminar a violencia, que e 
derivada de condic;;6es sociais e politicas. 0 
retorno ao sujeito visa aumentar a resistencia 
individual a adesao imediata e a fortalecer a 
identificac;;ao entre os homens. Adorno (1995b) 
pede pela autonomia nos termos de Kant , isto e, 
atraves do imperativo categ6rico seria possivel 
impedir o individuo de agir contra os seus 
interesses racionais . As contradir6es, que 
evidencia no pensamento de Kant , contudo, 
impedem de relacionar a sua posic;;ao a atual 

'Ver Adorno (1 972. 199 1b e1 995b) 
1 Ver Adorno (1 995c) 
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tendencia na educac,;ao denominada de 
construtivismo. 

0 conceito de negac,;ao determinada , no 
sentido hegeliano, e indicado como critica a 
ideotogia. Ou seja , na formac,;ao, a consciencia 
deve se voltar para o que nega o existente e 
significa uma vida sem desfigurac,;ao. . A 
consciencia , contudo, encontra-se obscurec1da, 
nao mais, principalmente, por ideias que falseiam a 
realidade , mas por mecanismos que a cultura leva 
a desenvolver no individuo para que esse possa 
afastar as contradic,;6es visiveis da sociedade e 
conviver com elas harmoniosamente. A ideologia 
fascista, segundo Horkheimer & Adorno (1978), 
nao procede de forma semelhante a ideologia 
liberal. Essa ultima era simultaneamente falsa e 
verdadeira. Falsa por propor a possibilidade de 
justic,;a, felicidade e liberdade em uma sociedade 
injusta , opressiva e geradora de sofnmentos . 
Verdadeira : justamente por essa proposta, que, se 
nao e passive! nesta sociedade , revela para onde 
devem ser direcionadas as criticas para que ela 
seja viavel. A atual ideologia e mentira manifesta. 
Nao ha mais discursos politicos, educac1ona1s, 
econ6micos, que guardem alguma racionalidade 
que permita abrigar a critica, posto que s6 e 
criticavel o que e racional. A critica a ideologia, ou 
seja, a negac,;ao determinada , deve se vottar 
tambem aos mecanismos psiquicos que levam a 
adesao a mentira manifesta. Ou seja , a questao, 
para esses autores , e a de saber o que leva os 
homens a se conformar com uma sociedade que 
expropria ccintinuamente o sentido de suas vidas: 

"A crftica da ideologia 
totalitaria nao se reduz a refutar 
teses que nao pretendem, 
absolutamente, au que s6 
pretendem como ficr;oes do 
pensamento, possuir uma 
autonomia e uma consist{mcia 
internas. Sera preferfvel analisar 
a que configurar;oes psico/6gicas 
querem se referir, para servirem
se de/as, que disposir;oes 
desejam incutir nos homens com 
suas especular;oes, que sao uma 
coisa inteiramente distinta do que 
se apresenta nas dec/amar;oes 
oficiais. " (Horkheimer & Adorno, 
1978, p. 192) 

tsso nao significa , no entanto, que uma 
ac,;ao psicol6gica poderia resolver os problemas 
acarretados pela pseudoformac,;ao , ainda que a 
psicanatise seja importante para que se possa 
entender os mecanismos subjacentes a eta, po1s o 
que gera a pseudoformac,;ao, isto e, 0 que n_ao 
possibilita as condic,;6es objetivas para a formac,;ao, 
e a propria sociedade . A pseudoformac,;ao nao 
deixa de ser a apropriac,;ao da cultura, mesmo a 
ctassica de uma forma que perverte essa ultima. 0 
que mo~e o pseudocutto aos conteudos cutturais 
nao e a sua substancia , mas a necessidade de se 
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julgar pertencente a uma dita elite cultural. A sua 
base e o narcisismo coletivo , que tenta compensar 
a humilhac,;ao a que o reconhecimento de nossa 
impotencia frente as forc,;as sociais leva. 
Novamente, e a ameac,;a, na sociedade burguesa , 
que nos conduz ao conhecimento. A formac,;ao 
ctassica , se conheceu methores dias, nao era 
menos criticavel. 0 desprendimento de sua origem 
social tambem a tornava falsa . Nao era . no 
entanto. s6 falsa . 0 fato de se originar de 
condic,;6es objetivas nao deveria retirar a sua 
relativa autonomia frente a essas , que possibilitava 
inclusive a critica. A formac,;ao ctassica emancipou
se do feudalismo, segundo Adorno (1971) , mas 
assim perdeu a tradic,;ao e as imagens, que the sao 
necessarias. Se a formac,;ao ctassica era 
problematica , a pseudoformac,;ao deriva dela, e e 
na contraposic,;ao entre ambas que podemos 
avatiar o nivel de regressao social e individual 
atcanc,;ado dentro do progresso . Nao e por acaso 
que a retac,;ao entre a formac,;ao ctassica e a 
pseudoformac,;ao tembra aquela estabelecida entre 
a ideologia liberal e a ideologia da integrac,;ao. 

A cuttura, no pensamento de Adorno 
(1971 ), deve se apresentar em uma sociedade 
contradit6ria, em sua contradic,;ao: e 
simuttaneamente mais do que as condic,;6es 
objetivas que a geraram e dependente dessas 
condic,;6es. Quando qualquer um dos p61os e 
acentuado deve-se contrapor o polo oposto. Assim , 
a afirmac,;ao da cultura como urn fim em si mesmo 
deve ser . negada peta sua dependencia a 
sociedade existente; a afirmac,;ao da adaptac,;ao a 
sociedade ex istente deve ser contraposta pela 
possibilidade da liberdade do pensamento, que 
pode se expressar como critica a essa sociedade. 

0 esclarecimento, porem, continua com o 
seu trabalho de desencantamento a servic,;o do 
capital, ao ponto de cada individuo se perceber 
como mercadoria: 

"Se a crftica materialista 
da sociedade objetou outrora ao 
idea/ismo que nao e a 
consci{mcia que determina o ser, 
mas e o ser que determina a 
consci{mcia, que a verdade sabre 
a sociedade nao sera encontrada 
nas concepr;oes idealistas que 
ela e/aborou sabre si mesma, 
mas em sua economia, a 
autoconscii'mcia dos 
contemporaneos acabou par 
rejeitar semelhante idealismo. 
Eles julgam seu proprio eu 
segundo o valor de mercado e 
aprendem o que sao a partir do 
que se passa com e/es na 
economia capitalista." 
(Horkheimer & AdOfno, 1985, 
p.197) 
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A educac;ao profissional , ou a qualificac;ao 
profissional, ja esta presente desde a pre-escola. A 
educac;ao para o trabalho, em uma sociedade que 
objetivamente precisa cada vez menos dele, 
continua a aperfeic;oar a mercadoria que cada vez 
mais perde o seu valor de uso. 

0 esclarecimento, vedado a maioria da 
populac;ao ate o inicio do seculo XX, passa a ser 
difundido, mas , no limite , perdeu a sua dimensao 
de emancipac;ao, que permite a autonomia e a 
liberdade - as que existem atualmente sao meras 
caricaturas do que a formac;ao burguesa pretendia. 
De um Ia do, Adorno (1971) acentua que a classe 
dos trabalhadores certamente tem alguma 
ilustrac;ao, pois caso contrario nao conseguiriam 
fazer o seu trabalho. Mas o esclarecimento que 
detem nao se refere as condic;oes sociais e 
politicas Algo semelhante acontece com as 
classes sociais mais abastadas, uma vez que, na 
sociedade administrada , ha uma proximidade entre 
as classes sociais no nivel s6ciopsicol6gico, ainda 
que nao no Iugar que ocupam no processo de 
produc;ao e decisao sobre essa. 

Como vimos antes, o sacrificio em nome 
da coletividade, que op6e 0 individuo a ela , e 
marca de nossa cultura , existente, ao menos, 
desde o tempo de Homero. Como a formac;ao , a 
diferenciac;ao individual , significa a apropriac;ao 
subjetiva da cultura , o que essa tem de 
racionalidade e de irracionalidade e transposto 
para o individuo. Se a cultura pode se diferenciar 
devido a diferenciac;ao individual , e a sua 
racionalidade que permite o rompimento com a 
reproduc;ao percebida na natureza. 0 que permite 
0 desenvolvimento cultural e a liberdade humana e 
o tempo livre do trabalho voltado para a produc;ao 
de bens para a subsistencia imediata. Com o 
ava nc;o das forc;as produtivas, as condic;6es para a 
liberdade sao cada vez mais adequadas, contudo, 
mais uma vez a dominac;ao se mantem, 
aprisionando as forc;as produtivas as relac;6es de 
produc;ao4 A violencia que assistimos , sobretudo a 
partir do seculo passado, e proveniente dessa 
contradic;ao. 0 nacionalismo ainda existente, 
presente nos movimentos xen6fobos que se 
alastram pelo mundo, e produto do impedimenta 
do que as condic;oes objetivas ja permitiriam, mas 
essas sao convertidas em opressao. E dessa 
contradic;ao que a nossa consciencia e afastada 
pela educac;ao atual, ou seja, de que ja seria 
possivel eliminar a miseria existente da face da 
terra e reduzir nosso tempo de trabalho a um 
minimo, quando ocorre o contrario , isto e, a miseria 
(ora a material , ora a psiquica) e o tempo de 
trabalho aumentam. Mas ela indica tambem que 
nao ha s6 irracionalidade em nossa cultura, posto 
que e o progresso que gera condic;6es para a 
liberdade. 

Ha, segundo Adorno (1971 ), na nossa 
cultura dois tipos de pseudoformac;ao: aquela que 
e predominante, que se volta para a adaptac;ao 
imediata para a vida, para 0 trabalho, que nao 
conta com outro objetivo a nao ser esse e, assim, 

'V~r Ado rno ( 1986) 
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impede a reflexao, e a que entende a cultura como 
um fim em si mesmo, apartando-a da necessidade 
de transformac;6es sociais. Ambas reforc;am o 
conformismo e contem elementos para combate-lo, 
que se perdem na sua separac;ao. A formac;ao que 
vale pelo nome deveria ser aquela que leve os 
individuos a lutarem por modificac;oes que tornem 
a sociedade justa . 

Certamente, a educac;ao refere-se 
tambem a adaptac;ao; sem essa nem os homens 
nem a cultura sao preservados. 0 aprec;o pelas 
obras culturais tambem sao importantes para que a 
vida existente possa ser pensada em outros 
termos, ou seja, possibilita a critica das condic;6es 
sociais existentes. Mas a ruptura entre essas duas 
vertentes da educac;ao provoca a pseudoformac;ao, 
e portanto o pseudoindividuo, que julga ser 
aut6nomo, quando as decis6es ja foram tomadas 
por ele. Em uma sociedade administrada , os 
requisitos para a sobrevivencia obrigam a 
determinadas decis6es, reduzindo a liberdade de 
escolha ao mal menor. No seculo XIX, segundo 
Horkheimer & Adorno (1985) , a pequena empresa 
psicol6gica - a m6nada - permitia ainda alguma 
autonomia, na sociedade dos monop61ios , aquele 
modelo de adaptac;ao foi superado e a adesao as 
normas culturais e quase imediata. 

Conforme Adorno (1991 b) , o individuo se 
comp6e atualmente de dois tipos de 
comportamentos: os economicamente racionais e 
OS propriamente psiquiCOS, OS primeiros sao 
mediados pelos ultimos. A motivac;ao para o lucro, 
por exemplo, nao e, como alguns economistas 
defendem, inata, mas mediada pelo medo. Medo 
de ser expulso da coletividade que se associa a 
um medo mais antigo: o de ser destruido. Mas 
mesmo os comportamentos psiquicos sao 
incorporados pela produc;ao, levando Adorno a 
citar Mandeville: "v icios privados, virtudes 
publicas". Nesse texto, Adorno critica a ideia de 
que ha uma neurose propria de cada epoca , e 
defende a de que a sociedade leva os individuos a 
regressao segundo as suas necessidades. lsso 
leva a contradic;6es . Assim , o individuo que 
desenvolve um certo fetiche pela tecnica 
certamente, por esse mesmo fetiche , tem 
problemas em suas relac;6es humanas, posto que 
transfere para ela parte importante do afeto que 
deveria dirigir para pessoas, por outro !ado, e 
importante, para o desenvolvimento social, a 
existencia de homens que tenham competencia 
tecnica. E a virtude aristotelica do meio-termo nao 
se aplica aqui, pois e a frieza da dominac;ao, 
representada pelas tecnicas de autoconservac;ao, 
que marca a sociedade contempor.anea. Pregar o 
amor, ainda que necessaria, torna-se mentira 
manifesta, e parte da ideologia romantica , que ao 
combater a irracionalidade do progresso cego , 
ataca tambem a sua raciona lidade. 

Se a educac;ao deveria se voltar contra a 
barbarie e lutar contra o terror que Auschwitz 
exerceu e representou , a sensibilidade , a 
identificac;ao, sobretudo com o mais fragil , 
deveriam ser desenvolvidas. Mas a educac;ao pelo 
sacrificio e para o sacrificio promovem o contrario . 
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0 sacrificio , como vimos, implica a perda da 
sensibilidade para o desenvolvimento da razao 
autoconservadora, e aquele que se sacrifica exige 
tambem os sacrificios dos demais. A identificac;:ao, 
por sua vez, exige o conceito de humanidade, 
conceito ainda nao realizado e obstado pelo 
extrema individualismo promovido pelo capitalismo. 
A identificac;:ao com o mais fragil significa renunciar 
a necessidade de dominac;:ao e poder perceber a 
propria fragilidade , mas como a dominac;:ao tornou
se , na sociedade burguesa , sin6nimo de 
autoconservac;:ao, ela e, no limite , impossivel. 
Antes de propormos uma educac;:ao que 
desenvolva a sensibilidade e a possibilidade de 
identificac;:ao, segundo Adorno (1995b) , 
deveriamos tomar consciencia do que nos torna 
frios . Sem a frieza , nos diz esse autor, nao e 
possivel viver no mundo atual , repleto de 
sofrimentos , injustic;:as e humilhac;:6es , mas com ela 
essas maldic;:6es se perpetuam. 

Poder-se-ia pensar que a formac;:ao 
classica, esteada no idealismo alemao , pudesse 
ser o modelo proposto por Adorno para a 
educac;:ao . No entanto, ele a considera como forma 
de comparac;:ao aos tipos de educac;:ao que. se 
desenvolveram a partir dela. 0 fato de a educac;:ao 
para a elite, no passado, ter sido possivel ao custo 
de deixar a maior parte da populac;:ao na 
ignorancia, nao e s6 fruto da injustic;:a econ6mica , 
mas tambem dessa elite, que nao percebeu em si 
mesma a presenc;:a da frieza burguesa, que cria a 
ilusao de que e possivel ser feliz apesar do 
sofrimento existente . Se a cultura para a elite 
continha algo de substancial e ao mesmo tempo de 
opressao, a arte popular, segundo Horkheimer & 
Adorno (1985), contem a sua verdade na ma 
consciencia que proporciona a arte culta. 

Em seus ensaios sobre a educac;:ao , 
Adorno tem a precauc;:ao de dizer que nao e 
pedagogo , ao mesmo tempo que lembra que os 
problemas da formac;:ao tambem sao influenciados 
por fatores extrapedag6gicos. Mas mesmo as suas 
propostas nao deixam de trazer uma certa duvida 
sobre a possibilidade de sua realizac;:ao. Em seu 
texto "Educac;:ao ap6s Auschwitz", o fil6sofo 
alemao faz algumas sugest6es para uma 
educac;:ao contraria a violencia , contudo, no 
prefacio do livro que contem esse ensaio, Adorno 
(1995a) afirma 

"E de se destacar, 
enfaticamente, que a educaqao 
pas-Auschwitz s6 poderia ser 
bem sucedida em um 
ordenamento" geral que nao mais 
produzisse o tipo de relaqoes e 
de pessoas que foram 
responsaveis par Auschwitz. 
Aquele ordenamento ainda nao 
se modificou; e fatal que aqueles 
que querem tal mudanr;a se 
obstinem contra ela"(p. 12). 
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Dentre as varias propostas que fez para 
uma educac;:ao contra Auschwitz, encontram-se 
aquelas voltadas para a primeira infancia, para o 
esclarecimento das condic;:6es objetivas e 
subjetivas que possibilitaram e sustentaram o 
fascismo, para a criac;:ao de um cl ima cultural geral 
contrario a violencia . Novamente a questao da 
frieza e tratada. Ela permite o colaboracionismo , o 
silencio da maioria sobre a tortura que todos 
sabem existir. Nos dias que correm , nao s6 a 
tortura que leva o outro a confessar, mas tambem 
a tortura que leva a adesao imediata as normas 
culturais como forma de sobrevivencia. 0 combate 
a frieza nao e possivel, conforme dissemos antes , 
pela predicac;:ao do amor, posto que nas atuais 
condic;:6es ele nao seria espontaneo, mas pelo 
esclarecimento dos individuos do que os leva a se 
tornar frios . A educac;:ao deveria sobretudo ser 
dirigida para a auto-reflexao , para que evitemos 
golpear tudo e todos a nossa volta . Deveria 
permitir expressarmos nosso medo, para que ele 
nao retorne, ap6s reprimido, sob a forma de 
violencia . Mas a educac;:ao deve se voltar tambem 
para a reflexao sobre os interesses sociais 
subjacentes aos interesses politicos e 
principalmente mostrar a problematica presente no 
conceito da razao do Estado , o que nos leva a 
retornar ao sacrificio impasto ao individuo em 
nome da coletividade que se op6e a ele. Essa 
discussao e tao mais importante, quando, para 
Adorno, o individuo propicio ao fascismo nao e o 
autoritario de estilo antigo, mas o adepto imediato 
das coletividades. Nao e o autoritarismo, 
representado pelo pai autoritario, que gera 
individuos autoritarios, mas , paradoxalmente, a 
ausencia da autoridade , sem que a necessidade 
de ser dirigido por outrem tenha sido suprimida. Ou 
seja, com o declinio da autoridade , no Iugar da 
autonomia, surgiu a busca de novas autoridades . 
Mas, nem por isso , segundo Adorno (1971 ), deve
se defender o retorno da autoridade tradicional , 
ainda que os modelos sejam importantes para a 
formac;:ao do individuo. Esses modelos sao 
importantes desde que possam ser superados. Se 
nao ha modelos, nao ha o que ser incorporado na 
formac;:ao, se eles sao incorporados , mas nao 
superados, reproduzimos a autoridade. 

Assim , para Adorno , a formac;:ao nao pode 
ser pensada fora da hist6ria como um modelo ideal 
perpetuo, antes deve se relacionar com a 
racionalidade que a cultura apresenta em cada 
epoca que permite visualizar e atuar para a 
superac;:ao das contradic;:6es sociais existentes. Se 
na sociedade atual , ja ha condic;:6es objetivas para 
uma vida justa e livre, a formac;:ao deveria se voltar 
para a critica do que insiste em preservar a 
injustic;:a social e para a resistencia a adesao aos 
idearios difundidos pela industria cultural e pela 
educac;:ao, que nos encaminham para a regressao 
social e individual. 

Na contraposic;:ao entre a formac;:ao para a 
critica e para a resistencia, proposta por Adorno, e 
a . formac;:ao atual , voltada basicamente para a 
adaptac;:ao, evidencia-se a amplitude da luta, 
mesmo porque a primeira e eminentemente 
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negativa, nao prop6e nenhuma pratica ou principia. 
que possam conviver pacificamente com as atuais 
condi~6es sociais, antes insiste na percep~ao dos 
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limites da forma~ao atual e na falsa consciencia 
que essa desenvblve. 
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