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0 SISTEMA 

0 Sistema Paulo Freire de Educaço de Adultos, segundo 

acentua seu autor, no tern qualquer pretenso de suprernacia a 

qualquer rntodo de alfabetizaço. Ao contrrio, rnoliSen -
te £ uin sistema ecltico', para o qual Paulo Freire prourou Ca-

nalizar tudo o que Os diversos m1todos existentes oferecern de 

instrumental verdadeiramente eficaz, na medida em que tal coisa 

no perca de vista o homem htunano, dotado de ràciocInio, anselos, 

espontneidade, capacidade criadora, constancia, enflin. 

Assenta-se o sistema sabre bases antropol5gico-filos6-

ficas, gnoseol6gicas, pedag6gicas e psicol6gicas. 
Nos aspectos em que se relaciona corn a antropologia fi 

los6fica, considera o homern em sua realidade como ser global. 
N.o cuida apenas do homeni no mundo, seno tambrn do homem corn o 

mundo. Todos os seres dste planta estao no mundo. 0 homerii, mais 

do que isso, est orni:oxiundo, porque n.o aceita passivamente o 

mundo. Nâo se resigna 'a condiço de objeto, mas, qu.lquer que se-

ja o seu grau de evoluço cultural, mantrn sempre, ainda que p0-

tencialinente, tuna atitude subjetiva, de gente, em relaçao ao seu 

rneio. No obstante todas as influncias a que esta submetido, - 
age continuamerite no sentido de dominar essas influncias. Pela 

capacidade criadora inerente a sua condiço de ser racional, po-
de transformar o mundo. No apenas urn objeto do mundo. Corn ste 

ao contrrio, mant&n relaçöes de reciproca e continuada doaçao, 

It urn ser relacional, diante do mundo. 
A partir de suas bases gnoseolgicas, o Sistoma Paulo 

Freire acentua o fato de que o homern, nas suas relaç6es corn o xi  
inundo, age como ser consciente de si e do pr6prio mundo. Essa - 

consciencia ser tanto major quanto ela se adiantar 'a mera per - 

cepço sensorial, inica dos irracionais, no sentido de uma per - 

cepço reflexiva e critica cada vez mais aprimorada. 
Porque no apenas est noirnundo, mas tambm corn o mun 

do, o homem husca seguldamente domknar a natureza. e todos os / 

obstculos que se colocain ante o cureoda existncia. Para domi 

nar, todavia, 4 preciso conhecer. E, para corthecer, o homem re-

corre no apenas as informaç6es que obtni por intermdio dos sen 
tidos. Apela tambrn para aquelas informaç6es que adv6m da crti-
ca, do exerccio da razo em face das contradiçöes que se consta 
tam no piano da simples percepço sensorial. Dal o homem buscar 

tambm urna évoluço crescente na escala do coriheciniento. Parte , 
ento, da atitude ingnua, rnIstica, supersticiosa, que inicial - 



mente sustenta diante dos fenxnenos para ele.inexplicados, at 
atingir, em major ou menor grau, una postura cada vez mais isen 
ta de compromissO coin a simnples aparncia da realidade que o en 
volve e da qual Aele pr6prio faz parte. 

Ao elaboraras bases pedag6gicas de seu sistema, o profes 
sor Paulo Freire convenceu-se de que, entre a compreenso e a 
aco, insere-se urn elemento indispensvel : a pensar, 
Para que a aço do homem ganhe traxisitividade, seja eficaz, - 
necessrio que le conheça o objeto da aço, mas que le se / 
aposse da circihnstancialidadeque Vai irnpregnar sua açao. 0 pen 
sar propicia ao homem o instrurnento que The permitiral  operar o 
xito da süa agaor. 

Vivendo a homem em sociedade e participando corn seus seine 
ihantes das infinitas variáç6es de uma s6 realidade, parece na-
tural que o pensar, sabre ser uma atividade individual s  consti-
tuir antes de tudo tuna elaborago coletiva, calcada na permuta 
de informaç6es e idias em constante processo de formulaço e 
reformulaçd. Ao pensar, que £ a pensar da comunidade'. 

Quanto as suas bases psicol6gicas, a Sisteina Paulo Freire 
de Educaçao de Adultos leva em conta tres sistemas de sinaliza-
ço para os quals o homem tende predomirianternente, no seu esr 
ço de figurar o impacto que ihe produz a realidade oude figu 
rar essa pr6pria reaiidad&. Inicialmente, o homem constri a xx 
sua perdepço interior, coin base na realidade exterior, atra - 
vs dos sentidos. Procura depois a expresso verbal dessa per -. 
cepço, que assim começa a decompor-se nos seus incontveis as-
pectos. E finalmente tenta a expressäo grfica da percepço, em 
que esta, nao obstante seja desmerubrada em partes, como na ex - 
presso verbal, readquire a sua forma unitria, pela fixaçao do 
produto mental nuin ponto aln dos ilindites da inem6ria. 

No afa de constituTh pela expresso a imagem de sua percé 
pçao em face da realidade exterior, a hoinern ir sempre desco - 
brindo novos e infinitamente numerosos aspectos dessa realidade, 
em cada entremeio das suas partes consecutivamente decompostas. 
Farina-se ento urn circulo din.mico sabre a qual gira, em veloci 
dade cada vez rnaior, o processo de apreenso da realidade, 

NAMICA DE GRIJPO 

Partindo dessa concepço sinttico-analitica do processo 
do aprendizado, Paulo Freire montou em seu sistema o circulo de 
cultura, que outra coisa no £ senao aqule circuito de pere - 
pçao e expresso da realidade. Apenas introduziu nesse circulo 
natural, para apresent-lo a figura do coordenador, cuja funço 
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£ incentivar a decodificaço, a decomposiço do objeto ou terna con-
siderado. 0 600rdenador tonia urna parte da realidade, lança-a. como 
urn desaflo a cons cincia dos participantes do circulo de cultura. 
Coni base nas respostas, novas partes da reaLLdade são tornadas pelo 
coordenador e lançadas ao grupo, sempre em forma de indagação, 

rrunca de afirmaço. 
Como se trata de urn tipo de educação estreitamente yin - 

culada ao povo, e portanto desalienada, os ternas de debate emergem 
todos de situaç6es socioi6gicas prviarnente levantadas mediante - 

pesquisa de cada região onde se aplique o sistema. A mesma pesqul-
sa possibilita o levantarnerito do universo vocabular da comunidade 
local, no qual são selecionadas as palavras geradoras corresponden 

tes aquelas situac6es sociol6gicas. Tais palavras geradoras, geral 

mente em ni.mero de doze a dezesseis, devem abranger todos os font-

mas da lingua portugusa. 
Parte de cada reunião do circulo de cultura £ dedicado - 

ao debate de unia situação socioi6gica, que os elernentos do grupo 
visualizam por interrnkio de slides projetados nunia tela, em strip 
film, eIo pr6prio coordenador. Não £ preciso dizer que, nesta eta 
pa do sistema, todos os participan.tes do circulo são analfabetos. 

Quando a debate atinge a seu climax e dele de podetirar 
concluses, estas são fixadas pelo coordenador, corn o auxIlio do 
grupd, Todôs terão participado, mesnio Os mais t1inidos. De maneira 

que 	urn china de intersse pela coisa debatida, cujo nome e em 
seguida apresentado no quadro, no versa da tela girat6ria 2  median-

te fichas roteiro, adredemente elaboradas. A palavra £ mostrada pr 
inteiro e enuncidda clara e repetidamente pelo coordenador. Todos 
repetem em cro. Chama-se a atenção do circulo para a fato de que, 
ao pronunciai' uma palavra, abrimos a boca determinado niniero de v Ae  

zes. A palavra £ depois apresentada. corn suec divisão em pedacos, - 
pie são as silabas. Todos acompartham em voz alta o coordenado±, - 

as1te pfonupca peda por ped ço plavra.Exibe7s e ,em Se-

gidaaiamadaicha de dscoberta 	 quep° cem todos 
__,  ös componentes das farnl1as fonernicas representadas na palavra ge- 

Corn surpreendentefacihidade, todos Os anafabetos dico 

brem nessa ficha as fonemas que conap6em a palavra. Aprendem em Se-
guida a pronunciar os outros fonemas e a razão por que aies dife-

rem entre s1. E ali mesmo iniciain a construção de outras palavras 
possiveis de seremrnontadas corn os fonernas estudados. Paralelarnen 
te, a coordenador procura exercitar o grupo na transposição dos •. 
caracteres de imprensa, corn que são feitas as fichas, para a es - 

crita manual. 	 - 
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NATU1EZA E CTJLTURA 

Tudo iso 4. precedido, no inIcio do flincionamento do cl'r-

culo de cultura, de reuni6es em que o coordenador, pebo debate 

entre os elementos do grupo, procura estabelecer o 

tropol6gicode cuitur$' Por si mesmo o grupo 4 levado a tornar 

clara a diferença entre as coisas danatureza, criadas scm o 

artiflcio da iriteligncia humana, e as coisas da cultura, que 

tin a inarca da capacidade criadora do homern. Essa conceituaço 

de natureza e cultura faz-se indispensvel a0  estabeleciniento 

daquela atitude cfItica que permitir ao circubo de cultura o 

livre debate das situaç6es sociológicas, bern como o aprendiza - 

do da leitura e da escrita. 
A segunda parte do sistema compreende a reduçao de textos 

pebos pr6prios elernentos do grupo, seja corn base nas conclus6es 

dos debates emt6rno das situaç6es socil6gicas, seja utilizan-

do textos de jornais,revistas e obras literrias. Al se pode 

aferir nao apenas 0 aproveitamento do:clrcubo em relaç.o aa cur 

ricubo de alfabetizaçao, mas tarnb4m no que diz respeito ao des-  I 

pertar de uma atitude critica em face de problernas. No monento, 

est sendo estudada a introduçao, no sistema da iniciaço ao es 

tudo da aritm4tica e cbcubos. Isso nao ser  tao  dificil, urna 

vez constatado que Os analfabetos adultos geralinente denotainli 

geireza nas contas de cabeca e no raro ja conhecem e escrevem 

oa algarismos'. 
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