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A FUNDAMENTAç2O TEORICA DO SISTEMA 

PAULO FREIRE tE EDUCAQAO 

1. Experincia do Serviço do Extensao Cultural da Universidade do 
Recife 

Fundado h pbuco mais de urn ano, o Serviço do Extensao 
Cultural da Universidade do Roche - SEC como e mais conhecido -
foi - testemunh4 do nascirnento e da evoluçao extraordinariarnente r 
pidade urn metodo deaif.betizaço de adultos, o Metodo 5Paulo Fret 
re cujarepercussao do ambito nacional, e ja hoje do conheciinento 
de todos. 

xsjtura, para ns quo compomos a equipe do / 
trabaiho do Prof. Paulo Freire e quo estarnos niergulhados numa in - 
.tena atividade do denaocratizaçao da.cultura no seio do povo, sig-
nhfica alga mais do que aquilo que ihe e em eraI atribuido hos 
centros u.niversitarios da Europa e dos EE.UU.(l) 

Aextenso urna dirnensãd da Pr-revolud Brasileira, 
desde que ela tanibe'in - e no sc ohornern, na expressao feiiz de Ga-
briel Marcel - e Do fato, ja nao sepode mais e 
tender, no Brasil dehoje, uipa universidade voltada sobre si mesina 
o parao passado, indiferente aos probiemas crucials quo auligom o 
povo quo cia deve servir. Mao e outro a significado das palavras/ 
do Reitor Joao Aifredo Goncaives da CostãLima na Portaria que cr 
ou, a 8 de fevereiro do 1929  o SEC: '" •.. considerando quo a acao 
da Universidade Anao Se dove sobrepor ao procosso do desenvolvimen-
to, mas antes nele so inserir, proporciona.do constante intëgra - 
ção. do professores e alunos na cornunidàde". No mornento atual que 
vivo a Nordeste, no teria sontido urna universidade Aalienada ao / 
procossode desenvoivimento e porisso mesrno,inautentica e rnari-
nalizada Para abri-ia, para tiraia do seu isolmento e insorl - 
la.notransito brasileiro, para desmargina_a, enfim, surge a exten 
sao cultural, assestando as suas bater±a sobre Os' problomas mais 
urgentes do nosso hoje e do nosso arnanha. , 2 neste sentido quo cia 
representa urna contradiçao corn a Universidade Brasileira mas, em / 
roalidade, reflete apenas urn detalhe do uma contradiçao maio± ros-
pdnsvel pelo prprio processo histrico quo estamos vivendo. 

Porio, entondemos quo a vedadeira pgeLxis dà exten - 
9ao cultural, entre nos, deva pártir dal. Sua motivaçao afimda r 
izes na grande contradiçao da Universidade Brasileira que, ënte o 
tras coisas, poe em choque 1% da nossa populaçao corn os 99% rea 
tes, isolados na mais compieta cegueira espiritual 	ebrutecido./ 
no. abandono do urna A forrna de escravizaço social e economica. Par' 
cc urna ironia quo esses 99% do povo brasileiro devessem, mestho al \  
enados da Univorsidade, sistent-la social a oconomhcament. En - 
tretanto, assim a 6. A extensao

, 
 par conseguine, para servrda - 

deirarnente funcional, dove Otar voJtada para esses 99% - a msnsa 
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aioria do povo brasileiro - no sentido de 
ma dlvida que no apenas acidental e neni 
dlvida histrica0 Quandoj'azernos extenso 
estexnos lutando inclusive contra os erros 
passado colonial. 

2.6 
saldar, sirnplesrnente,u 
recente, porque eAuma7 
cultural nestes termos 
os vlcios do nosso / 

0 papel do 'DEC da Universidade do Recife, assirn 
no panorma atual da realidade brasileira, e o do i.irna 

cunha ma rachadura da Universidade, tendente a partl-ia nurna aber 
tura cada vez mais ampla para os anseios, as iecessidades eos 7 
problenias concrotos da imonsa mioria do povoe Ternos a anhrnar e 

inspirar o nOsso trabalho t'itañico, contra o indiferentismo e l  
as vezes, a hostilidade do poquenlssirnas minorias altarnente pri-
vilegiadas, acértoa de.que, atravs da dernocratizao da.cultu-
ra, estanios contribuindo ativimonte para o bern comurn. 

m, corneçar realmente do. começo. Intoressou-nos, assi 	/. 
Nurn pals coma o nosso caberia a Universidade, Ettravs da extensao 
e eñipnhada em dernoratizar a cultura, voltar-sé inicialmente A  / 
corn todas as suas forças, contra o analfabetismo. Esta experien-
cia este fadaa a sr urna constante dos charnados palses subdesen-
volvidos, comoAbern  a domonstra a Univorsidade Popular "Nova et V 
tera" do Yai.rnde, no Camerun (Africa) (2). Nao foi outra a concl 
so a quo chegou, entre ns, em "A Questo da Universidade", o 
Prof. Alvaro Vieira Pinto, da Faculdade Nacional doFilosofia e 
do ISEB (Instituto Superior de Estudos Brasileiros). 

Vol esse, portanto - e ainda est. sendo - a ponto do 
partida do SEC, ao lado de seu esforço on levar a Universidade a 
agirjunto ao povo atravs do seus Cursos do Extensão (nlvel se - 
cundario medio e superio'), do suaspalestras e püblicaç6es e 
por firn, dG sua "Radio Universidade, Todavia, a SEC nao poderia 
fazer do Metodo de Alfabetizaço de dultos do Pro. Paulo Freire/ 
sua iinica e exclusiva rea do interesses e do trabalho. A alfa-
be -bizaçaodeveria sor - e a - urn do do urna cadeira extensa 	do 
otapas, nao mais do urn metodo para alfabetizar mas de urn sisterna 
de educaçao integral e fundamental. Vimos surgir, assim, ao lado 
do Metodo Paulo Freire de Alfabetizaço do Adultos, o Sisterna Pa 
lo Freire de Educaço, cujas sucessivas etapas - corn exceçao 	da 
atual etapa de alfahotização do adultos - corueçarn ja agora a ser 
formuladas e, algurnas delas, aplicadas experimentalmonte, desembQ 
cando corn toda a tranquilidade nurna autentica e coeren'ce Univers 
dade Popular. 

0 Sistema Paulo Freire do Educaçâo a, assim, na per 
pectiva quo nos abre a filosofia desenvolvimontista nacional, unia 
das poderosas fcrrarnentas da eçt que estava faitando ao ISEB 
pois quo ambos - SEC e ISEB - so conpietarn na fase atual da revo-
luçao brasileira0 

A primeira etapa do Bistema - j. formulada e, preen 
teniente, em estgio experimental - 	a de alfabetizaço infanil. 

A segurnda etapa do Sistema - fase atual de atividade/ 
do SEC e a de alfabetizaç.o de adultos. Consta, emlargos traços 
do urn metodo de alfabetizaço rapida (3), scm cartilha, scm o prQ 
fessor tradicional, fazendo utilização ampla de ajudas audio - 
visuais (projeçao fixa, atualmonte) o da motivaçao a partir do 
situaçs existenciais dos grupos a alfabetizar, conscientizando/ 
polo dialogo franca e informal. Parte, para isso, do levantamento 
do universo vocabu1r dos alfahetizando, de onde so retirada/ 
as chamadas "palavraS goradoras" para alfahetiação. Utiliza cp 
Ca de 8 "slides" (ou fichas projetadas em episodio) para moiva-
çao e consóientizaçao q e mais 8 ou 10 para a a1fahotizaçao.propri 
monte dita0 



3 . a 	 f torcoira otapa do Sistoma - tambm fase atual do'at 
vidade do SEC, em experjncia conduzida pela equipe da CEPLLR (Cm 
panha do Educaço Popular da ParaIba), em Joo Pessoa - o ciclo7 
primrio rpido (L). Nesta otapa, urna voz alfabetizado, o adult / 
comoçara a ler pequenas antologi.as de toxtos reduzidos a univesos 
vocabulares limitados e a estudar eni Thequenos manuals do capac4d 
do cIvica", sugeridos pelaocjuipe do CPLR, nos quals enontraao 
noçoes basicas do logislaao do trabaLho, eografica econon1ica, e-
conomla, sindicalismo otc (5) 	ssuntos tecnjcos ligados as pr - 
fissloes e ocupaçoes dos rocem-alfabetizados serao incluIdos ne; - 
tes rianuais, bern como noçöes do arte popular o foiclorica (ml 
gos,dramatjzaçoes poesia nordostin. popular). Sera tentadaa 
clusao al - do reduçoes a vocabularios nanimos das charnadas Ciéncas 
do Homem, assunto ao qual voltdrernos em detalho mais adianto. / Os 
adultos, nesta otapa, sero encorajados a oscrever pequenos ta r ti gos 	ara seu proprio jornalT (coin o qual ja osta acostuniado d-s- 
do a 2a etapa) o para poquenos livros oscritos em conjunto iitë 
cambiados polos divorsos 'cIrculos do cultura" do Estado, da Regi. 
ao o, mais tarde, dO Brash in -be:Lro Formar-so-o, tanbem blblIo- ' tecaspopularos etc 0 	 - 	

, 

 

Jquarta etaa do Sisterna, ji_U-itamonto corn a anterior 
marca o inIcio da experiencia do universidade popular proprianonte 
dita entre nos. Sera aextenso cult: ralem nlveis popular, so- 
• cundario, pro-unlversltario e uflivor;arJo Esta o fase do traba-
lho atual do SEC, mas atingindo clientelas da area urbana recifen-
so,. do nIvol socundrjo em diante 0  

Para a instalaç.o desta etapa a des seguintes - 5ue / constituem a Universidade opular sorao aproveitados Os tc1r cülos  
do cultura nos quais so fez a aifahetizaco e aqii em Pernambuco 
as 1ssociaqaes do Bairro a os Sindicatos Rurais, estabelocendose/ 
assirn a redo depoquenosinstitu.o de estudos brasileiros" / 
(IPEBs) ligados a Univdrsidade do Rae ife, que funcionaro como / verdadeira univorsidade volanto, Em Pernambuco, o SEC, 0 MCP(Mo-
vimento do Culture Popular) a Promoço Social, a MEB (Movinento / do Educao do ,Baso) a AP (Aço Popular) a a SUDENE (Setor do Re - 
formulaçao Agraria) rnobilizandose no sentido do instalar esta e 
as etapas anteriores do Sistema,. 

f quinta otapa do Sistema 	j a  esboçada corn suficiente 
profundidade para permitir a presento extrapolaçao - desembocara / tranquila e coerentemento no Ins -bituto do Ciencias do Hornem, da U- 
nivorsidade do Recife, como quaJ. o SEC trabalhar em Intirna cola-
boraço, 

A sesta otapa do Sistoma 	tarnbm j eshoçadá - dose- 
bocar tranquilanene no Centro deEstudos Intarnacionais (CEI) d 
Universidado do Rocife, orao recente: nte criado a qtie obodece a 
dinamica a brilbante direçao do Prof Vamjrdl -i Chacon. Nesta etapa 
sara reljzada intonsa trensaçao corn as palses dubdesenvolvidos , 
num esforço do intOgraçao do chamado Térceiro Mundo, conforme e do 
pensarnento do Prof. Varnireh Chacon, 

II. Pundamentaço Terica do Sistoina 

0 Sistenia Paulo Froire do Educaço ost todo le con- 
tido, em potencIal, na primoira situaç5.c existencial projeada em "slide"° • 

Hômarn diem -be do mundo da natureza a do mundo da cultu-ra. 

Ls anolises que so soguirama confecç.o 	stee ç5os d 
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mais tSlideStt  utilizados na memorvel experincta de Imgicos (ser-
tao do Estado do Rio Grands do Norte) rovelaram que alf  estavarn co 
tidos sob a forma de pç.ocorpacta, Os elemeztos fundamen-
tals da Logica, da Teoria do Conhecimento, da Reflexologia, da Se-
miotica, da Filosofia da Educa ç ao, da Teoriada Cortrnnicaçao (Cibe 
netica), da Teoria do Aprendizado e da Linguistica 

Alguns dsses campos sao, ainda, tao recentes que qua 
quer coisa que so escreva est fadda a caducar em questao de me-
sos, sernanas at.'Esta 6 urna experienia que a equipe do SEC tern / 
tido ocasiao de confirmar repetidasvezes. 

Corneçaremds com algumas co.sideraçes sbre.a teoria / 
da cornunicaçao aplicada a Sociologia, a intropologia e a Educaçao. 

1. Comun.icação a Antropologia Cultural 

Quando operamos a Sistania Paulo Freire de Educaçao, e. 
tamos lidando corn a categoria social de COMUNICAç2.O. 

Quando lidamos corn a Goometria, por exernlo, usamo / 
conceios tais come illinha ti, ponto, tlfi.gura t?; ttdist anci a t etc. , 
todos oles contidos na idia geral do extensao A urna tal idia / 
goral dames a nome do catogoria, na trminologia fiósfica. Assirn, 
a cat,egoria fundamental da Geonietria e a de estensao. 

A categoria fundrnnental dentro de que est mergulhado/ 
o sisema Paulo Freire do EduOaçao 05  a cat 5 goria socialogica e an  
tropo-cultural do COWLJNICLç2O, 

0 homem, dotado do conscincia que, entre outras cal - 
sas, reflete a realidade exterior.., pe-se diante da natureza e 	a 

Psto diante da natureza, o hornern realiza a reiaçao e 
tre roalidade interior (esfra lgic:o_psicolgica) e realidadex-
teHor (esferacosmolgjca), a reiaçao sujeito/objeto, ponto dc 
prtida para toda e qualquer concepçao do niundo. 

A realidade exterior e' no smente objetiva isto 
independente do sujeitô çognoscen -be 	mas trnbem vrn a ser a fonte 
e, todo o conhecirneñ -to. Este, por sna vez, a nao sornente objetivo, 

mas tambern possvol. 

Esta realidade exterior - a natureza, de que b hornem / 
faz part.e 	e' uniforme, ordenada (sebem infinitnente diversific 

e, cosmo é não caos, ordern e nao desordem e seus nexos sao su-
jeitos a lois. 

A realidade interior - o mundo da conscincia - tarnbm 
ordern, tambrn tem'os seus flexes sujeitos a leis (as leis e os / 

prirc'p±olgicos), 

A relaçaosujeito/objoto, de que nasce o conhecimento, 
so a ppssivel graas a corrospondcicia entre a / 
(tbjeto) e (subjetivo) 

Os flexes 'lc5gicos sao os chamados prirneiro princIpio/ 
(dc identidade: p p; do ontradicao: -(p. -p) e do terço exciui - 
do: p a •,p.) e as categorias (6), que rerosentarn o material corn 
que so constroi o edificio do ponsor±ionto, 

9ra, a hornern 4 urn ser do relaç6es. Psto diante da na-
tureza, que dc conhêce, o homem esta diante do QUtr0iieflSOm 
as quais Se co  2. iunica, 	 . 

Entretato,e ie nao SIIIGhte coiiheco a natureza rnas,tp 
agQ de volta sabre cia, diditicamente, transformandoa, Ofl 

quiando-a atrevs doba1ho 0  

Apartir daI surge a osfera da cultura, estudada pqas 
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cinciaS do homem. 
Por sua vez, a esfra da culura passa a agir do volt 

da1eiCamqflte, sobre a 	
atravos do tibalho, ampliafl- 

do-a, enrlqu000flaO-a, desaflandO_a,OS1fl1Ula11doa, movendo-a e inS- 

\, t rumentalizando-a., desenvolvenClO no homom, assim, 0 seu segundo / 

siscema do sinaliacaO (7) 	polo trabalho que 0 homem aguça e a- 

primora a intoligOflCia 
Szinho o homeni ainda no estaiia fazendo cultura, 

• 	 Psto diarto dos outros homens, corn os qU4.S est em / 

reiaçao, o homom comunica a transformaaO que operU. sobre a natu 
reza, fazendo s ento e a partir dai cultura propriameflte .dita. 

Scm n1 - 	.,entro sers humoS, no bode haver / 

cultura. A coniunlcaçaO o o sopro que d a vida a cultura. 

Colocado, isoladarncflt®, rento a realldade objetiva e 
ao outros hornenS o homom conhece: este 	o conhocimefltO subjeti- 
vo, Ao comunicar .ste . conheëimefltO, ue tbm urna foma do troP 
formaço ma natureza A - 

isto , a natureza voltan0Se sobre si mc 
ma atravs da conscioncia - o noinem 'faz oducaQaO. 

o con1ecimeto aps a aomuniCaqao torna-Se em conhec 
mento objtivo e e tambern,. cultura' 	

S 

0 conhecimonto subjetivo, tipico da atitude do homem I 
solado dianto da roalidde exterior, nao propriarnento cultura, 7. 
desdo quo mao so deu ainda a pp jq corn outros sores hurnanoS. 

Transferir conhecimonto objetivo de homem para homein , 
ao longo do tempo, isto e, de er aqao a goraçao, ou seja, tranSrni- 

tir cultura e "fazer t ' educaçao. 

A 	
A Filosofia da Edcaqo , entre outras coisaS, o estil  

do deste processo do 	 ou transmisSaO da óultura, e a 
teoria e prtica da comunicaçaO, quo a torna possivel. 

Dai dizermos, inicialmente, que, ao opearm0S 0 Slste-

ma Paulo Freire do Educaço, estarnos lidändo corn acategorla soCiQ 
logica o antropo-cultural do comunicac.ao. 

n 	 niite 	 .vlido falarm cornunlcaçao ad 	 oS numa gr 

daçao do variabilidade da comunicaao entreo$ sores humanoS, 001110 

vlido falarmos nos caj do. comunicaqaO. stes grauS de varia-
çao da comunicaçao ocorrem tanto mum detorminado canal ou grupo do 
canals do comunicaçO, como am finço do rnaio1 ou menor rnmero de/ 
canals utilizados ma cornunicaço. Urn rofessor, poT exeinplo, pode 

comunicar muito ou pouco em suas aulas0 S  

0 grau rnaxirno do comunicação e 0 

No 	outra coisao quo a sahedoria popularqUer sig - 
nificar, quando diz que 	arnor no conheco frontoirS t1 . 

/ 	
comunicaço, que, tornada em sentido mis geral, no/. 

o privativa do homom, existindO tambrn no rnndo animal (8), p6de/ 
indoijendër ate - e frequenternonte o faz - d dirnensao de raciofl4i 
dade (9)0 0 	or - 5

forma maiselevada do comunicaço possve1 7 
16 

explca tanto o instinto maternal do uma lea selvaem quanto 0 

misterio do Serrnao da Montanha. 
Do fato, o major exemplo histriOo do grau mirno dp / 

comunlcaçao entre sores humanos foi o Cristo. Observe-Se como Eie 
cornunicava a simles pescadores rudes e aos humildes de scu teMpo/ 
a mais profunda mensagein e o mais elevadocdigO do conduta de que 
tern noticia a historia do genero humano 0  

Dado quo a coinunicaço adrnite grus e tern, no araor, )  0'. 

S I  
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seu grau rnxi1uo e porque reprosenta, por assindizer, a vida da / 
cultura,a ue1, transiitida do geraçaO ageraçaO, yen a ser a edu-
cacao, e valido perirntar quo sigriificaçaO o miior - entendido 
tern para a educaçao. 

0 significado quo o nor - ou tambrn, a tondncia a 
perar formas cada vez mais olévadas dé comunicaçaO - toni para a o-
duc aç ao e a 

A democraizaçaO da cultura 6 1  antes do tuao, urn ato / 
do amor. Lrnor incondicional a todos os sores hurnarios. 

Baseia-se nos soguintes postulad.oS fundamontaiS 
Os homens S O todo S 

iguais dianto da natureza. Os homonS sao todos iguaiS diante do 
outros homens. Os hornqns SO todos iguais diante do conhecitientO 
Os hoinens so todos iguais diarite dos cänais de comurliCacao. Os hQ 
II1GflS so todos iguais dinto da cultura, Os homens sao todos i - 
guEis diante do trahalho. Os homons so todos iguaiS diante do Crs 
to. 

ParaMannheiin (10), a igua1dade ossoncial do todosos 
sores hirnanos 	o priniciro principiO fundamental do dernocracia. 

a accessibilidade 	nto 	 . To - 
dos os homens torn 0 niesmo direito do acosso ilimitado ao conhoci - 
:ento e Ei cultura. No h. razao ontolgica quo possa justificar a 
limitaçao a certos sores hurnanos ou grupos do sores hurnonos (as e-
lites, por exempio) da a1ortura a certos canais do comnicacao 	/ 
(icr, escrovor, literature, toatro convlvio universitario etc.) e 
do ranquoamonto a certos tipos do conhociniofltO. 0 conhociniento e 
a cultura pertoncorii por igual a todbs os homenS o sio i1imitadanie 
to accessIveis a toda a Hurnanidado, desde quo, atravs da prpria 
democratizacao 	ejarn franquoadoS a todos os homens, indepondente- 

t mone do raça, cor, claso social, credo tc,, 
1nm u1 o inalionavI-JP. 

a 
Nao h unite possel aograu do cornicaçO do conhocimetO ou / 
do transmisao da; culture. Ha un grau maxima do coiuriicaça9 - 0 

amor - mas est e do Si niosmo, ilimitado e inesgotavel. Nao podo 
haver linaites a comunicabilidade do conhecimento o da cultura 0 

quo h. so "arestas, diferenças possoais mosquinha e deformantes 
des odios - oses voradéi- entre os sores hurnanos, poquenoS e gran 

ros t zero5dà comunicaço - enfini, pouco amor ou ausoncia dde, / 
Quando urn professor alega, por exoruplo, quo no pode onsinar os / 
fi3ndamento da Antropologia Cultira a simples homens A dO povo - op. 
rarios etc. * a culpa The cabo, unieanionte, e nao a cbs, pois quo 
nao oi capaz de apropriar-So dos .de comunicaqao en-
tre ole mesmo e as opertioS, medionte urn ato do amor, dando-lhes/ 
os que ihes faltavcirn e tornando-ihes os quo no tinha, nun profu.rido 
vote do hurnildade e de crona no pssoa hurnaa, do onde nasce a / 
vérdadairo e invencivel espirito democricO, 

Dada quo a depende, como todo fenmeno ,  
cu3ltural, do comunicaçao, e quo ,esta, por sua Tez, admito graus, o 
valido perguntar se aquola tambem admite graus. 

A democratizaqo da culture, do fato, admite graus. 
0 grau mimo do democratizaao possIvel O Cristia - 

iisnio. ,Da, a scu carater ossoncialnonte revolucionriO. Dove par-
tir dai a verdadeira paq crista. - 

0 homorn, diante da naturoza, quo le coniece, ost in-
serido na posição do Mas, como vimos, est diante, tambri 
de outros homens - isto e, do outros tantos sujoito - corn as quais 
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• 	 ost em .relaçao, corn Os quais so intorcornu.iCa 0, acrescentonioS a- 
gora, aos quas dove, para isso, amar. 	ostoO significado antr 
pologico do tlJi1aj_VOS uns aos outros";do Cristo. 

Lssirn, o 1omem, dianto dci natueza o dos outros homens, 
na posiço.de sujeito cognoscente e atraves do tra1alho, criador, 
dove respeitar o direito sagrado q,ue câda urn dos outros hoinens tern 
do ocupar a posião do sujoito criador. 0 homorn nao podo, a par - 
tir do thiia posiçao do sujeito,fazer do outro horiom - ou do outros 
homens - objetos do suas aç6es. Soria violar o postuado f1.ndNaC 
tal da igualdado ontolgica do todos os sores hurnanos. Alern dis-
so, soria violar a prpria catogoria fundamental scio-antropo- / 
cultural da comunicaçao. Nao havoria comunicaçao, rnas na expres - 
so foliz do Pr. Paulo Froire, cOmuniados, cornandos, impostos / 
violontamonte sobre o hornomobjoto. H osto o significado antopo-
logico da exploraçao do homom polo homorn: urn rduzir 0 hornom a C,a-
tegoria do objeto, urn dostruir a vida nosma doste homorn, da pro - 
pria sociodade urn isola-lo urn alien-lo, atraves do irn aleija - 
merito dci pessoa hurnana livre e criado'ra, irnpedindo qu ole A seja,de 
fatO, urn sor do reiaçao. Impedindo 3  om vordade, quo ole soja ho 
rnom. Dostruindo a comunicaçao, a exploraçaO do homom pelo.homern 7 

dostroi o arno, implantando. urna rolaçao falsa e odionta entreos 
sores hurnanos. , poiisso mosmo e acima do tudo, anti-crista. 

H outros exemplos igualniente significativos do formas 
odientas do rolaço ontre sores hunaos, as quis torminam, do urna 
menoira ou do outra, - or reduzi-los a semi-animalidado ou a formas 
do alienação profunda. • 

0bserv-se, a propsito, o problema das hiorarquiaS.H 
as hiorarquias autenticas o as hierarquia falsas, ostas ultirnas, 
p9risso  mosmo, fadadas ao desaprecimnto pela docornposiça9 0SpO 

tanea ou forçadapelas circunstancias. A herarquia falsa e .que-
la em que no h, do fato, cohiunicaço. Ahierarquia militar trad. 
cional i'oprosonta born urn tipo do hierarquia falsa, porque nao-cOm 
nicante. No a em realidade cornunicaço ontro o capito o o'Sa 
gonto, eiitre ose o o solado. H cornunicados ou comandos (11). 0-
bserva-s, alr disso 7  corno a rosonça do exrcito, n sociodae / 
humana, o ,urn fato-anti-natural. Para quo servem, em ultima anali-
so, os exercitos sonaopara quo os homons so matem Ufl$ aoS outtoS 
ma guorra? A guorra e urn fato anti-natural na sQciedade hurnana0 

So o 6dio o grau mInimo de cornunicaçao, a guorra 0 

major eernplo historico do grau rnInirno do comunicação entre sores 
hurnanos. 	 • 

• 	A Hurnanidade não pode doixar do olhar pare. o dia - nao 
interessa quao lonInquo possa ainda ostar - em quo roinar 
definitiva na Torra. Ento, no mals - sera preciso aos homens 
marem-se, atraves da instrumontalizaçao o do enriquecimento inter, 
or que a educaçäo, atravos dci dornocratizaçao dci cultura, pode 
dove - lhes dar. 

Entretanto quao diversa C, por exemplo, a Iiorarquia/ \ 
CristEl Urna hiorarquia verdadeira, porque comunicanto, intercdmu-
nicanto, onde não ha cornunicados mais sim comunicacâo, onde no ha 
o automatismo ou a diforenga dëshurnanizada do exrcito, mas 0 	- 

mor quo oleva, quo ilberta e quo respeita a possoa hurnana, livrd\  
dona do si rnesma'e de suas àç6es, rosponsvel pelos seus atos, d? 
salieriada, enfiru. 

Significativamento os exrcitos 
Idos, passam corn o tempo o a Histria. Mas a 

A accessibilidado do cOnheciniento 
tada mas, ela tarnbin, adrnite graus. 

destroem e sao dostrI, 
Igreja fica,.. 

e da cultura 0 ilir 
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Dontro os 	 da cultura, uns so mais, o 

tros menos acessIvois ao pOVO D  

J arto 05  o dopartamonto do rnxirna acossibilidade da / 
cultura 0  Muito antes do fazer cioncia, por ,e.xornlo o povo cantou 
dançou, fez escUltra, ointura, poesia e musica. Observe-se conl9, 
ao tontar fazor ciencia, o povo rovela-so portador do urna conscie 
cia o de 

11  ui óornPortarnento, dianto da naturoza, ossoncialmento ing 
nuo o magico. 

A arto acha-so nais diretaroonto viiiculada ao mais huna 
no o rnaior dos canals do comunicaço - a afeti 5vidade- atravs do 
scu conteudo do oraoçao, do sentimento, do amor enirn. 0 
alrn disso, na posicao e 	1tocriador, recria o niundo, trans - 
figurando-o ataves da oloza.Traba1ha, a seu modo, a natureza,de 
pols do conhoco-la o posto quo osta dianto dos outros homons, corn 
Os quals est em rolaço o corn OS quais so omLmica, o atista faz 
corn que a cultura so volto dialoticarsonte sobro a conscioncia, en-
riquecondo-a. A linguagem, por exoniplo - principal canal de cornun 
cacao a do transmissao do conhocimonto o da cultura - deixa de ser 
merarnonto urn sistema do sinaispara sor o meio sonsIvel do urna for 
ma do Arto, o voIculo da criaç.ao esctica, nurna palevra, deixa de7 
ser rJerarnonto 	 para sor L.toraiura 

A Arto, por consoguinte, 	taivez o mis peforIvol 
dos veIculos do dornocratizaco da cuitura e, do todas as artes, e 
o 	qro a qo mals comunica, dado quo ropresenta uaia sIntese ha 
moniosa e organica - isto o, 3'mais do quo mora sorna - do todos os 
canals de comunicaço POSSIVC1 Q  

Entretanto, no 6 esta a iinica'razão para proferirmos 
o teatro as denials fornas do Arto isoladas, Em roalidade, o tea - 
tro contm dontro do Si, tdas as osferas da interacao ontro o h 
morn o a nauroza, entre o hor±aorn e o conhocinionto o a cultura, on - 
tre o hornorn e a pr6pria democratização da cultura o d. educaço. A 
etapa aual do nosso trabalho no SEC - aliabotizaçao do adultos - 
surgiu nao corno una formula implantada arbitraranien -be do cima pa-
ra baixo, a partir do nossos gabinotes, mas corno una resposa a urn 
desaflo concroto. Ao crescar o nietodo do alfabotizaçao do Prof. / 
Paulo Froiro a ao tornar-so nun vodadoiro sistoma do educacao,do-
donibocando tranqujlanione rrwua autentica universidade popula atr 
yes da extenso cultural transitiva - isto , inserlda no transito 
braslloiro - comoçarios a abrir novas fontos do trabalho nos mais/ 
variados departamontos do conhocmmon -co 0  Foi assim quo, na atual f 
so do alfabetizaçao, comovoromos mais adiante em maior dotaihe, 
encontraiLlos aupla aplicacao da Lgica c da LogIsica da analise do 
material o ,das situaçoes encontradas co na otapa seguinto (a 3 	- 
ciclo priario). Vimos, ontre outras coisas, como o axioma do 
dutlbilidade do Bertrand Russel, desonvolvio em sua Introducao 

Fliosofia MatemLticaU o nos rnemoryois ttPrin c lpla Materntic a tt / 
(12) 2  juntamonto corn o concoito 0 a tcnlca linguIstlda dos chau dos 	abu1ariosmíulm das cioncias, desenvolvidos am "0 Conho- 
cimento Humeflo - sous objotivos o seus lmrnites", vinham ois nosso/ 
aillo nao s para xplicar a giande originaUdadedo nitodo do 
alfabetlzaço de.'adultos do Prof 0  Paulo Froiro - precisaiiente a -  
quilo que o fazia suporar a cartilha a obtor a alfabetlzaço e 
tempo "record" do 28 a Lo horas - como tarnbna para servir, do pod 
rosas forrarnontas na formulaço a reaiizacão das etai5as theguintes 
do Sistema ate a universidado popular 0  Isso tudo sera explicado / 
on dotolho mals adianto. Por onquanto, baste-nos comèntar quo - 
judados jDola oqulpo do. CEPLLLR (Campanho, do Educaco o1ular - 
tado da ParaIba, Joao Pessoa), acoitamos a sua A excolcnte sugastao d quo a 	dm educ 	ioi'ia deveria toda ala girar em / torno do urn 	yro, quo so:ia umo. antologia, urna ospocie do "inanu- 
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al do capacitaço cvi c att 	0 homoni, clopois do alfabotizado, ost 
em condiç6os do br o escrovor. So a cartilha havia sido totalmon 
to elimiriada, tondo sido colocados em sou lugac bilhotos o cartas7 
escritas pelos prprioS aduiLtos do outros cIrculos do cultura,alern 
do urn ."jornal T A  - o Pau do L.rara" 0111 ngicos - rodigido corn rnator 
al criadQ per elos mosnios, agora so fazia nocessaria a utilizaqao 
do seu novo instrurnontal inteloctual atravos do urn livro born 	- 

rno quo rnantiKresso e garantisse a continuidade do procosso do 
educaçao integral. Significativarnente, a oquipe da CEPLAB. oscolheu 
para tornado prirnoiro 'rnanual do c:pacitaço, o titulo sugostvo/ 
o profundarnnto hem intuIdo, como voromos logo a seguir, do tF or ç a 

o Trabalho'. (13) 
- 	o fato, a etapa antorior havia tda ela girEdo on tr 

no da relaço sujoito/objoto, em sous rnitiplos aspetos. 0 homor.17 
dianto da naturoza. natureza agindo sObro a conscionca, impres-
sionando-a, ostimulando-a, dosafiando-a. 0 conheciiricnto, 

i etapa soginto dovoria,onto, girar tda ela ao  re- 
dor do moviaonto do rotorno: a consciencia agindo do volta;dialet 

sobre a natureza, transforraando-a, conquistando-a. 0 tra- camonte, 
balho. 

Na sogunda e4pa (ifabotizac.o), o 'loitmotiv u  (3 
conhecimonto so born que este nao surja isolado mas complemonta.o 
corn as reduçoos aos vocabulrios rnIniuos 	RB.AI das ch1adas Cie 
cias do Honom (anropo1ogia Cultural, Sociologia, Politica, Googr 
f Ia Hurnana o Economica otc0). 

Na terceira otapa (educ.ço primria), o "leit-motiv "  
o o so podoria sor o trbalho, no isolado, mas complornontado corn 
as roduçoos ads vocabularios idnimos - agora nao mais simplosmonte 
cm _orxaaAvorbal,  uma voz quo os adultos j sabem icr, mas ESCRITOS 
- das Cionias do Homom (incluindo a filosofia do desenvolvimento, 
SUDENE etc.) 

Ora, dar-lhes LUlicomiento para icr toxtos 	 / 
(pelanossa equipe 9  a da CEPLAR ou otra qualguer oquipe) seria / 
pouco. Desta rnaioira, fornos levados a conclusao do quo dovorImiios 
dosonvolvor a tocnica .do oduco a vocabul(3rios minirnos do modo a 
aplic-la eficionternente a reduç.o do testes originaisda Literat 
ra Brasiloira e mais adiante, d Litoratura Universal. 

• 	 Surgiu, assim, urn dos campos mais nov05, n1aisurgenteS 
o mais fascinantesda atividade do SEC na construçao do novo Sist 

Uni- ma dcEducaç.o o da Tooria dcTe. 
versos Vocabulare Limitados, oI1 funçao dos universos vocabularos 
dos adultos rocern-aifabetizados, 

ftstes podoro 1cr no suonte seus "manuais do caac 
taç.o" - "Fo.rqa a Trabalho", per oxeraplo - mas tamb(3rn "Os Sortoes" 
(2 parto) do Euclides da Cunha, "Os Cpit.os do Aroia" do Jorgp 
made, "Manino do Engen.o" do Lins do Rego, alguns "Sorrn6os" do Vi 
oira, Deduzidostodos olos auniversos vocabulares lithitados a / 
500 3 1.000 cu 2.000 plavras0 

Pois biii 3  (3. fdcil do vor como, nurn piano do edcaqao / 
do adultos come osto - ui-i piano ossoncialmonto , 
na oxprossao do Prof. Jomard Muniz do Britto, da equipe do SEC - 
ostamos diant do hornons dnalfabotos, somi-analfabetos o roc(3m •. - 
alfabotizados. Assim, ocorrou-nos a id(3ia do quo seria precise Fe 
duzir talvez do manoira nuito ospocial os textosutilizados para 
o toatro. Em conversa COn 0 dramaturgo Ariano Suassuna (lL)tii - 
mos nosa atonqao dirigida para o p qiqya cujos toxto$ 
gundo ole, cram roduzidos a oeros "rotoiros" ou "osbocOs", ciii tor-
no dos qusis os atores iurovisavam arpla e livromonto. Observeso 
por outro lade, a equivaloncia dos duos situaç6os a dos nossos a- 
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dultos analfabotos o recm-lfabotjzados e a do povo na Idade Md 
a, on sua rnaioria ilotrdo 1 Paroccu-nos irnediatamente quo deia- 
os aproveitar a oxper1oncipeaieval e, baseados nun excelento m 	/ 

irocedente, atualizar osta tocrica toatral a naso do nossos aha - 
dos e do nossas posquisas do rduço a vocabul$.rios rninimos o 
niversos vocabularos limitados. 

Do fato, o Prof. Paulo Freire acrodita ser o teatro 0-
lornento do fundathontal importancia na ap1icaço da 3a otapa o das 
etapas seguii5.tos. Mao somntd o toatro, mas este quo toatro viornoS 
do descrover. Sues oxperiencias vordadoiramonto pionoiras ncste / 
caizipo datarj do 1955 quando, jntamoito corn Ariano Suassuna, faziam 
no SESI urn teatr popular autontico. Ariano traduzia a adaptava,e 
tre outros, Moliere, quo Os opaarios do Rocifo realizavam corn 
rondimonto artstico asornbroso. Cromos estarorn lançadczs ai ll  cpm/ 
urna considorvol oxperioncia humane, as bases pra a prctica dc urn 
teatro cada vez mais participante o coniuriicanto. 

OSistoma Paulo, Freiro do Educeçao, auoprov 	utili- 
zaçFio do todos os Oanais possIveis do comunicaçao, conduz aum. s 
rio do fatos novos, 0 professor tradicional, per oxomplo, o si3bs-
titudo por urn coordon ador tt. do debates cuja funçao 0 polo dia.lb-
go fr.anco, informal a sincero, ratira des situaç6cs ompactaniento 
progr.einadas nos tts1idest - o, no future, em filmes a na TV - td/ 
urn com2lexo do inform 	ligado, atravs des rduç6os a vocabt.la 
rios minirnos, era a fntropologia Cultural,era a Socio1oga, oraa 
Geogrofia Humane etc, Assim, a sala do aula coda lugar a urn llc'ir-
culo do cultur e ?l a a aula tradicional a urn Tdebtett, dornocrtico C 
espontnoo. Acima do tudo agrodvo1 a autntico. Este ciicuIb de/ 
ci.1tura, ontao, pode transformer-se nun 	jp, em quo palcq o p1, 
teia so fundom nun todo intercornunicanto. Ou, si so quiser proco --
der gredativaonte, pode-se mentor a estrutura pa1co-platia o a - 
crescontar urn ttcoordenador de dabatesu. agora transfigurado nun 
sonagem fantastico ou ioItico - e "Lioarolirtho" dos sort6es nordestl 
nos, tao quorido do Ariano. Suassuna .0 jo'. utilizado nurna do suas 7 
peças - cuja aparicao, do tempos a tempos, pare precipitar urn co - 
montarie ou urn diabogo corn a latia, tornar-so-a recurso t6cnico/ 
constante a central. Dosta manoira, ostaremos deride ao teatro \' e 
canal do cornunica9ao que a stave feltando: ao lade do quo vm do ' / 
palco pára a platela, ter-so- o quo 	i do volta, da plaia par, 
9 palco. Isso quo a possivol fazor corn o toatro, diretarnonte, não 
0 cern o Cinema, corn e Rdio ou corn Tobovisao. 

A 	 0 	 oppiiJtura expli cam, 
em termos obetivos, a questao da 	tuapoular. 

A 	 Pare isso - a aesta altura - nao mais partireizios do / 
hofriom posto diante da naturoza,m.as do paLQsjodiantodacu]u 

Tda a culture 4 moe s; em condic3os "nermais" do coru  ni-cabjlid.ade entro es sres hurnanos. Per condiç6es "norrnais" do cc 
mlmicaçao, eu do corJunicabilidade ontro os séres humanos queroiros7 
sinificar quo sao rspeitados es postulados fundaizientais do igua 
dade entolgica do todos Os hornens, do accossibilidade ilimitada do 
conhecimento a da culture. 

Nurna ociedado do classe, a cultura so rossonto do urn 
cartor do classo. H, ontao, do fate, uric "culture do elite" e u-
ma "culture do p9voIF. Estas "cultures" ostão distanciadas tanto 
quato for a caroncia des mees do coiz -iuñicaçao e a deficioncia ou 
ausoncja da domocratizaçao destas roios, 

	

Cultura popular 	todo o precessode daziocratizaçao da 
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da cultura quo visa noutralizar o distonciainonto o dosnIvel ttOr 
rnaltt e anti-natural ontro as duas tculturas,atravS da abcrtua 
a todos os horaens -. indepondentdrnento do raça credo, cor, clas,O, 
profissao, origorn etc. - do todos os canais do comunicaçaO. 

"Fazorilcultura popular o, assirn, dornocratizar a cuU 
ra. 2 antos do tudo, un ato do 	or. A condiqao para urna raxi 
crista. 

i rolaço ontreeducaço 0 ciiltUra popular salta clara, 
tambo, a luz desta anaLso. m  

0 hornem ttf azondo cultura, comunica e transmito conho-
ciinonto do geraçao a geraçao. Radica a, procisarnento, o carter 
doologico fundamental do todo processo oducativ00 -  

Podomos dofinir, ontao, educaço on trmos do nossas/ 
analises antorioos: a instrunontalizaçao do homom, pela democrat 
zaao da cultura. Instruraentalizar significa fazor a abortura, aos 
homens, do todos Os canais Ado conronicaçao em todos os grEus e for-
tans possiveis, aos quais tern igual o inalonavel direito. 0 homern, 
instrumontalizado pela oducaçao, osta apto a continuar a oducar-se 
a si mesmo e por si mesmo no contacto corn acultura c com Os ou - 
tros homons, aprendondo a conduir-so a si mesmo, a sor sujoito do 
Si mesmo, a desalienar-se ,onfim. , s cnto e a partir daI, pess 
aumana, livre o responsavl polos seus l5roprios atos, inserida r 

como diria o Prof. Paulo Freire. I, so entao o a partir/ 
dai, urn verdadeiro cristao. 

Dizomos, ontFo, quo o hor!lem so conscientiza. 

0 Sistema Paulo Froire do Educao nos d. un oxcolonto 
oxemplo do foodbackt (rotro-alimontaço) nun sistoma 1  social: so 
o homem so instrixmontaliza atravos da dernocratizaçao da cultura, a 
instrurnontalizaao do homom, per sua voz, furiciona corno urna ferra-
monta para a propia domocratizaao da.cultura. Estaboloco-se, a s  
sin, dontro do transito atual brasileiro - quo podernos visualizar/ 
como urn "sistoina do forças, urn sistema.do contradiçoos intornas 0 

oxternas - urn subsisqma auto J (o Sistema Paulo Froiro do 
• 	Educaço), advindo doste fato o sou imori5o poder como urna ama in- 

• 	voncIvol daPre-revoluçao Brasiloira. 

Croio sor sto o rande significado social do Sistqma/ 
Paulo Freire doEducaço. , ole rnosmo, urna faso do procosso hist6 
rico brasileiro. A  DaI a sua capacidado impressionante do onpolgar7 
as pessoas quo torn travado contacto cora o trabaiho do SEC da Uni - 

• versidade do Rocife. 8 quo o Sistoia 6, ole mosmo, urn sistoma alt 
monte intorcomuriicante. lJrna vcz posto a funcionar, no para ii4s, 
o processo irrovorsIvol e quo, dada a sua grande ]1-

deponde da atuaçao isolada dos individuos quo o apliquorn ou 0 qUO 

ram doformar. 
Dontro das imensas perspoctivas do rocuoraO d nopp/ 

hornem quo o Sistorna abro - remissao sorn doaç6es - nao maisse ppd 
entondor cultura ,popular quo nao faça a abortura dos canals do co 
municaçao, isto o quo nao instrunontalize o homern, prirneiL,o cofl 

•corninantomente, atraves da oducaçao agora ja domocratizada,,O ho-
morn so educa, so conduz o pasta a participar ativaniente, criaddra-
monte, no processo da cultura. Opera, agora consciontizado o "do 
rnanoira conscionto, a natureza o os outros hornens, corn Os quai, 0 

ta em rolaçao dialogal, transformendo-a, transformando-oS o tróns-
formardo-so, comunicando a coraunicando-se. Enfirn, stijeito cria-
dor, o possoa hurnana no rnais altosontido da oxprossao. 



2 4  Lgica e Tooria do Cnhocimehto 

H alguns aspoctos do Sistoma quo fornecom , carnpOS vas-
tIssimos para a aplicao das rodornas conquistas da Logica a da 
Teoria do Conhocimdnto. 

Para fixar ide'ias q  lançaromos rno do urn modlo altcinen 
to smmplificado e, do vrios rnodos, arbitrrio, ao qual chamornoS 7 
do srio lgico-gnoseolgica (objeto) (realidade) - (sentids) 
(realidado interior) - (sensaçcs) - (porcopçao) - (apreonsao) 	- 
(conceituaço) 	(juizo) - (raciOcInio) * (verbalizaçao) - (argrn 
taçao) - (conhocimonto objotivo). 

Toroos a1 tda a ostrutura lica apofantica, para coma 
çamrnos, a aual so basoia nas c1amadas 

a apreonsao:Operaço mental do formaçao do conceito ou idoia, 
verbalizado no termo (ou palavra) 

o juizo a ato do afirmar as proons6os onte si - atravos da U-

tilizaço do vorbQ ser, inico verbo logico do quo todos os denials 
so derivam - ato osso vorbalizado na proosiçao (cu sontonca); 

o 1 raciocInio: oporação mental do articulac9 ou composiao dos 
juizos ontro sI, modianto as conoctivas. - on nunioro do 6 tp±imJ-t 
vas" no (ntiva), a (copulativa) ou (dsjuntiva), ou.0,ou(,e 
clusiva), so ... onto (condicion4) a so a sonionte so (bicondlc-- 
anal), conoctivas ossas do quo todas as denials conjunç6essOder 
van - operaçFio verbalizada na arguniontaçao (ou demonstraçao). 

Observa-se quo o trrno finalda srle 1gico-gnosep1 
gica e a conhocimento objotivo, o qual so e possIvel apos a ve 
lizaçFio. Vimos coma a vorbalizaçao - cujo produto acabado a a 3412 
guagou - a veIculo ua comunicaao a seu canal mais impoitanto 
'atravs doste canal do comunicaçao 6ue a hornem transmute culturc 
do goraço a goraçao, isto o oduca. 	 .1 

Nurn ostgio prmmitivo do civilizaço, em quo a tecflCa 
envolve,aponas conhocimontos rudimontares da naturoza das coisa'S 0 

dos fenonienos - conhecirnontos sse fcois do intuir por scram rha± 
accss1voms ao homer!1, razão par quo, nste estagio, no ho ti.ic9 
propriamonte, mas artosanato, dado que a arte o fomma rnais access 
vol do conhocimonto - a possiirol a transmisso da cult.ra, ou seja 
a oducaçao pola tradlo oral. Pola linguagorn verbal unicamonte. 
Quando a tecnica passa a oxigir conhocimentos mais profundos,para 
o quo a homorn so perunta as 'comos" a as Itpor  quosT' da natureza 
dascoisas o dos fonomonos, isto o quendo nasce a conhecmmonto c • - 	ontifico propriamonte.. dito - conhecimonto a partir das causas, siS 

tematica, rigoroso, coorontë, oncadoado, geral eunivrsal - j 	7 
nao a mais possivel a gransmissao da culture (educaçao) pole tra 
ceo oral, a o fez mmperiosa a aquisiça da linguagorn grfica, ps- 

• 	crita a lida, 

L linguagorn, pals, verbal e grfica, so faz veIculo, do 
mai importante canal do comuniceç.o do gu6 dispo a homom no su 
osfarco Ade transmltir a cultura do goraçao a geraço, ou soja, ó 
ou esforço do educer as seus somoihantes a as seus doscendenEoS. 

este vinculo poderoso duo liga a linguagern a comun.ucaçao. So, 'n-
toriorrento, dissemos quo no serla possIvol cultura sum comunica-
coo, , ja agora podemos irnials adiante a dizer quo son lirguagoi9 / 
nao a posivel comunlcaçao a par conseguinto, tamp.ouco epossivol 
a culture. 

/ 	Reulta clara, adomais, qua, son linguagorn, no 04  pOS-' 
sivel educaç5o, 	• 	 • 

ste a vInculo poderoso quo ligaa linguagem edue 
çao. Nao foi outra a razao par quo acrediternos ester na linguaem 
- do ponto do vista 4a ,  Lgica, da Semltica a da prpria Lingustj 
cc - uie dos campos mals vestos pare a pesquisa ligada ao dosanvl- 

I 
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vimonto do Sistoma Paulo Friro do Educaçao. 

J.1 Lgica - •soja ela a tc1s,sica oua t modoTnat 	preo cu  

pa-so 7  como objoto imediato do suas invostigaçooS, con a vinculaçao 
que liga as chamaclas opOraçoos fundaiientais do ponsaionto o os sous 
correspondoflte ver'ais. 4quo1as 7  "niatoria1iadas' ncstes contit la  
or.ió. linguagom, oste o ponto do vista da Logica quanto a lingua- 
gcrn 

Mas no c s6 isso. 	corrospondncia que liga os tormOS 

(ou palavras), as proposiç60s (ou sontonças) e os arumontos (ou / 
iDrovas) aos objetos da realidado oxterior (ou,se for o case, a s 
as relacöes) rflote o doreonstra o para1e1irno fundamental quo ox 
to entro o ponsanento, do uxi lado, q realidade exterior, do outro 
E nao somonto paralolismo, iiias tabem - e principalmdnto - rocipro-
cidado dia1tica concomitntO. 	osto o ponto do vista ostritamonte 
gnoseo1cgicO da linguagem. 

No outra coisa senão a confirmaçao dsse paralolismo 
o dossa reciprocidado ontre ,ponsamonto, linguagom..o roalidad.o oxto-
nor 0 .4U ça ani'stote1iço-tomista faz, ao • nunciar a 101 so- 
gun.do a 'u1 idoia no dovoconter en. coinproensao nonhum ole 
month eontraditoriO, o quo equivale a dizer quo a iapossibi1idado7 
fstca implica na imiossibi1idado logica o vice-versa. Ha ,entro ou-
tros, os examples class:Lcos do "cIrculo quadrado" o do "numoro limi 
tado 1', ou, so so quisor o oxomplo moderno da possibilidado lgica 7 
do ~x~ia quarta dimonsac, que postoriormonto, foi confirmada pelas ox 
porionclas quo i,dicaram o deiaonstrarom a validade, da Fisica do 

1 1  7 
"continuum cspaço-teiapo do Einstein. 

a partir, ainda, dso paralelismo que a 1gica apon 
tica postula poderm9s raclocinar sobro a oprossao verbal do pons 
nonto cOme so ostivosqmoS raciocinando sbre o prpflo ponsamon-
to, "per causa do sua estroita intordepondoncia" (15) 

Poriso, a L6gica n.o separa nunca o ponamonto d sua 
oxprossao v°rbal.6 Ponsamono 0 linguagom sac) insoparavoJ-S. 0 ostu-
do dos fatos da lii-iguagem e, tarabm, o estudo dos fatos do pensa - 

mento'. TJns nao' poem sor reduzidos totalmon'te aos outros, 'pois que 
so complotam dia1otcamento formando urn todo indissoliIvol'. Tm S 

as razos a1 a tendencia daLgica modorna em sthstituir os torrnos 
o as proposiçOGS por slrnbolos,. a manoira dos "sinais do quanida-
do" daMatomatica, come tambm as conoctivas. 9  quo servem prJz1ar107
monte a funçao do articulaçaO ou ligamonto dos argumontoS, a mane 
ra dos "sinais do operaçaes". 

assim quo, analisando a linguagom natural ordinria, 
a Logica doscobro a prosença' do dois grupos do tamanhos .muitos do-
siguais, do palavras: do urn lado, urn roduzidIssimo grupo do pala - 

vras (as conectivas,, os adjotivos indefinidos "todo" e "algurn" o 0 

vorbo "5cr") rosponsvel pola forna, pela "roupagom " ou ostrutura 
do pensamcnto 3  do outro, urn grupo inonso do palavras (as chamaaS/ 
p ' articulas acjicas") quo dosignam os sores e sousatributos aci - 

dentais (qualidados, tamanhb etcj. 0 pruoiro rupo, poquenIssi-
no era rolacao ao outro, contort as chanadas "particulas logicas" 0 

constitui, porisso a chamada 1inuagora lgica. 	esta a rospoflsa 
vol pela forma ou - "forma" atraves do qul o pensamento, verha1i 
zando-se, adquire "forma" - do pensamento. 

A Lcgica Formal o estudo da linguagem lgica. 
A 1inguaem fctica (que conte'm palavras como "Maria". 

"belota", voto", "pao, Angicos", "favela") contm, na Lingua Por 	
A 

tuguesa, cerca de 2 00.000 palavras e 	±'esponsvl pela matria - 

ou conteu
,
do - que o pensamento comunica. 

0 conhecimento cientifico, que registra, objetivamente, 



A 	 114. os achados e as descricoes da Ciencia, utiliza urn terceiro tipo de 
linguagem, a linuagern discursiva, misto das outras duas. A lingua 
gem discursiva, e causal, sistematizda coerent encadeada,geral7 
e universal e, em gera, varia de ciencla para ciencia. 

A 	 0 vocabulrjo lgico e o menor de todos: compe-se de / cerca de 10 palavras. 

0 vocabu1rjo ordinrio, isto 	dalingugern corrnjn Iatu ral, e o rnaiorde todos: óompoe-se na Lingua Portuguesa, coma ja 7 dissemos, de cerca de 200.000 vocabulos. 	 - 

0 vocburjo djscursvo e'intermedjj0 entre os do1 / 
outros Varia de ciencia para ciencia. 0 menor ocabulrjb discursi 
vo o da Matemtica, porrn o maisrigorosO, sitemtico, encadea 
do, geral euniversal, Em seguida, vérn as vocabularios da FIsica,da 
Qurhica, das ciencias biol6gicas e, por firn, os da Ciencia do Ho - men, 

0 vocabulrio 1gico estS presente em todos Os demais, / servindo_ihes de base ao pesniento urna espcje de denornjnador/ 
comum dosAvocabulariosdas ciencis, Sua presença, corno "espinha / dosal 1t destes vocabularios, se ye traIda, par exemplo 2  pela fre - quencia corn que o sufixo 	aarece em nómes de ciencias:socio_ logia antrojo10 

Esta seParaço do vocabu1rjo lgico do resto do vocabu-
lario discursivo e do vocabularjo ordinaro foi a prirnejra grande / 
contribuiçao da Lgica Moderna. 

Tern significação fundamental para a Sistema Paulo Freire de Educacao. 

Coin ela ficou clararilente demonstrado que era possIvel r 
duzir o vocabul&jo naura1 ordinrjb ao vocabulario lgico e, 	em 	- - seguida, re-encontrareste ltmo diluido no vocabulrio discursi- 
vo de qualquer das ciencias. Esta reduçao foi o grande passo para/ afrande 	

- tvez urna das malorescontribul - 
coes da Logica noderna. Coubefaze_la ao filosofo ingles Bertrand 
Russel, ao introduzir o chamado "kiorna de redutibilidadell e, rilais tarde, -  a idia da redução a ?Ivocabujfri 	rninimostt. 

possive não smente separar o vócaburio lgico do / 
rsto do vocabularlo de urna ciencia, mas tambern efetiar a reduçäo / 
deste vocabulrio discursivo a urn vocabuldrio rnirijrno. 

A reduço a vocabu1rj minjmo 	fundamental compre- enso do Sistema Pu10 Freire de Educaçao. 	esta a sua tcnica liri guistic por excelencia. 	 - 

Bertrand Russe1dfjne assirn urn vocabuidria rmnimo: ' 
urn grupo d palavras que tern as propriedades quo a ciencia atri - 

bui a seus termos fundarnentais. Chamarj ese grupo de palavras de 
vocabularjo rnTinirno, contanto que (a) todas asoutras palavra usa - 
das na ciencia tenhan uma definiçao nominal em termos desse 
lrio e (b nenhuma dassas palavras iniciaisteiia urna definiçao no  minal em termos deAoutros vocabUriosu (16). Em 	 a que se diz nuna ciencia Podera ser dito por eio do Palavradei 
vocabulario mmnimott (17), E ainda: It toda ciencia empirjca . 

	e irn corpo do proposicoes entrelacadas de vrios modos e, muitas vezes,/ 
encerrando urn pequeno flc1eo do proposjç5es basicàs, a partir' das 
quals podemos deduzir todas as demajst' (o grifo e flosso) (18). 

uo ae aIrabetizeço de adultos do Sisterna Paulo / Freire do Educço realiza a reduço 	 ordinrio da / Lingua Portuguese a n vocabulrio rninimo, corn oue 	posivela1- fabetizar urn homen utilizando uina diizia do plavras to somente,, 
partir das quais este homom Utilizando uma duzia de 

nln 	f - 	 'J 	) 

S 



15. 
rnnte, a partir das çuai,s este hornern, aps descobrir 1ernesmo,atrã-
yes da aplicaçao da rnaieutica socratica polo coodenador durante as 
debates, o mocanismo sintatico da Ingua Portuguesa - lingua si1 

,
bi-

áa - pois bern, a partir das quals ole desOobre e recria por si soas 
milhares e rnilhares do palavras restantes, 

De posse de uii instrumental minimo, a adulto re-encontra 
e deescObre graficonente a lingua que, antes, conhocia apenas ver - 
balmento. 

- A reduo a vocabu1rio minir1o A do vocabu1srio discursivo, 
da Lingua Poruuesa - metalinguagem on termos de que se faz a Grarn 
tica de nossa lingua - esta sendo formulada e devera, urna vez comp1 
tada, fiurarnos "manuais do capacitaçott  da terceira,etapa,(educa 
çaoprirnaria). Consistir prinipalrnente de urn vocabulario minima 1 
gico elementar construIdo em torno de urn nuclea basico do proposiçoes 
que definem as categorias fiu-idaraentais eas relaçoes de atribuiçao / 
da estrutura sujeito/objeto. Esta reducao, enriquecida cada vez ma-. 
is atravs das etapas que so sucodem, transforrnar-s--a, par fim,pela 
exteriso cultural (nIvel suprior) na reduço da propria Logica (cl 
sica e moderna) ,a urn vocabulario mInima. 

A motivaç.o utilizada na aplicago da segunda etapa do / 
Sistema (alfahotizaçao do adu1;os) 6 feita atraves da roduçao dos VQ 

cabulr1os discursivos da Antropologa Cultural, da Sociologia, da 
PolItica, da Geografia Humana e Economica a seus nucleos do proposi-
ç6es b&.sicas, a partir dos quais as adilto, urna vez instruraentaliz 
dos corn as ttferraientastt  nInimas destas ciencias - conceitos e catet.  
gorias fundaauientais - podem analizar e interpretar suas pr6prias / 
condiçoes do vida, seus problernas, seus anseios, suas frustraçoes , 
seus fatalismos, sous erros, seus vicios suas posibilidades o perk 
pectiyas para a futuro, sua significaçao par6. o transito brasileiro, 
sua força no processo do desenvolvimento etc. 

Estas redu6es a niicleos do proposiç6es bssicas tm sido 
foitas pela progruiiaçao corapacta - tten c oding e  decodingu - das fj 
chas e ttSljdOSt  quo representam as situaçoes soci'logicas dos grupos 
do alfabetizandos. Quer dizer, no foram ainda escritas e esquemati-
zadas no papel. Urna das funçoes dos Cursos de Preparaçao de Alfabeti  
zadores dados atualmente polo SEC habituar as candidaos a ttleremtt 
corrtamente as situaç6esrepresentadas par fichas e ttslidesT  do e 
poriencias anteriores de aifabetizaç.o (coma Angicos - Rig Grands do 
Norte, e Joo Possoa - Paraiba), do modo a eninar-lhes esses hucl 
as de proposiçEes bsicas das Cioncias citadas. 

Entretanto? reconheceios cue, das reduç6es a asses ncle-
as de proposiçoes basicas das Ciencias citadas. 

Entretanto, roconhecemos 9ue, das eduç6es a asses nude 
as para as reduoes a vocabu1rios minirnos propriamente ditos, vai7 
apenas urn passo. Urna do nossas tarefas maisurgontes sera a de del 
near, pelo monos 2  em granes traços, unia toria prtica da redu - 
çao do vocabularo das ciencias a vocabulrios mlnimos, cam basd / 
em nossas experiencias concretas. 

A reduçao da Sociologia a seu ti vacabul ria minimo tte ao 
sou "nicleo de proposic6osbicas 1t j foi, prticamente, conseg\li-
da polo Prof. Abdias Moura. (19).  Ser utilizada principalmente na 
4 91  etap (extensão cultural, nhveis, socundrios, mdio e superior) 
e devera desempenhar papel central a docisivo na preparaçao e al 
fabetizores, dos coordeadores de debates, dos supervisorese doS 
professores, corn relaçao a instalaçao da universidade popular. 

Seguir-se-o outras reduç6es, coma a do arcabouça 1gica 
da Matemtica (Geornatria e Aritmtica), da Geografia; da Econ'OmIa;/ 
da Palitica e da Esttica (aplicada principalmente ao teatro). ,. 
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,Ao lad.o desta taref 	C:omO je tivemos oportunidae de i 
dicar, esta a de reui'ir subsidio a partir do nossas experiencias , 
para urna teoria e pratica da red1i4o do textQs a universos vocabula-
res limitados em funçao dos levnfnentos prêvtaeate feitos do$ un 
versos vocabulares dos adultos, tarfa essa a que estinos presente:..- 

mene• dedicados no SEC daiTniversidade o'Recife dada a sua graride / 
urgencia para •a terceirä tpa do Sistem. 

Presentemente, estamos entregues . tarefa inicial de reu-
niao e classificaçao de amplo material literario para reduçao, coin a 
colaboraçao do Prof. Luiz do Franca daCosta Lirna, da equipe do SEC, 
incluindo poesia. Suriu a possibi1ida:e de compilar pequénas anto-
logias de poernas que.nao precisarn absolutainente do reduçao. Como / 
texabem do trechos do:Grailiano Ramos, Guimaraes Rosa, Mario de Jn-
drade e outros. 	o que vorn demonstrando a aniIise das frases coli- 
gidas, para efoito do lovantamento do uniVersos vocabulares - em In-
gicos, Natal (RioGrande do Norte), Recife,Cabo,Tiriri (Pernambuc 
Jo.O Pessoa e Campina Grande (Paraina) e em Florian6poiis S.Catari' 
na). H,aqui, vasto campo de pesquisas literarias 0 linguisticas 
riginais. 

Qutrosetor da Lgica moderna que esta merecendo todo o 
nosso interesse e o da teoria darnetalinguagern, que revive a teoria/ 
da suposiçao formal oscolastica: (suppositio formalis) e a da suposi 
çao material (suppositio ma.terialis) (2 0 ).A Sabe-se quo o niIcleo cen-
tral do vocabulario logico. Como vtmos este so comp6e do urn nurne- 
relativamente reduzi'o de palavras (as 	conectivas primitivas, 	o 
verbo !t ser t e os adjetivos indefinidos Iltodol l  e lt algurn). Sabe-e 
tainbm, que estas "partIculas' podem ser usadas ou qg=o2adas. 

Elas s.o usadas qundo representam os nomes das entic.a - 
des, quo designarn: 

"0 cavalo 	urn animal" 

Elas so moncionadas quando representern os nomes do si / 
mesmas: 

ticaValou e: urn substantivo cornurn 

O uso das aspas pa distinguir uso e rnenç.o, como nos 
exemplos dados, tornou-se pratio hoje univeralmente adotado pela 
filosofia. Mae, uso e mençao tern urna consequencia para nos fuada - 
mental quo e a de prodüzir dois tipos do linguágem: a ttobjeto-Jn-
guagem't; comurn, usual, .e a linguagem desta linguagem, ou metaln - 
guagem". 	Em outras palä.vras I'metalinguagem ll  vera a ser a linua- 
gem em termos do quo falamos sobre a linguagem-objeto. Be dissemoS 

ttNa p oleao e francs"e verdade 

a expressão "apole.o o francs" vein a ser linguagem-objeto, enqua 
to que a expressão-.sie-guinte E5 verdade tt pertence a urna rnetaliguagern 
da linguagem especifi.ca da Historia, dornaio do conhecimntO este em 
que seestabelecein fatos como o de que "Napoleao e frances". 

facil mostrar corno a relaço lin guagem_objeto/metaliflgU. r 
gem e do natureza a permitir quea se'rio de linguagens-objeto e met.. 
linguagom correspondentes seja infinita. Por exemplo, podemos dizer, 
da frase acima, que 

"Napoleo 	frances 	verdade" C urna frase em / 
portugues. 

ou ainda quo: 
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c Olf 0i: frase ri portugues) 
Um enuriciado vljdo, 

e assirn "ad infnituni" 0  
em termos de urn nhicleo central do chamado vocabulrio fi-

losfico - para o qual no foi tornado ainda concjente o adulto 
que o analfabeto exprjmeo comEuldo que adquire sobre o mecanismo sin 
tatico da Lingua Portuguesa atravs da r•eduçao que o Mtodo Paulo 

A  Freire de Afaetizaçao lhe franqueia 0  Quer dizer, dai por diante,e-le nao so nao e mais analfabeto, mas 	capaz de de ' tmetaUflgiegemU a 
respeito de suá propria lingua, de aspectos de sua Gramtica 0  

entre o O adulto analfabeto, assim, difrencjage fundamentalmente, 
tras coisas, da criana, por ser capaz de urna metaL:Lnguagem 

quanto a propDia lIngua quo ja fala quando inicia seu processo 	de alfabetizaçao 	Observe-se, ademais, como, nestafase inicial de a - 
quisiçao da linguagem escrita e lida, o adulto ainda rao 	cspaz de 
urna metalinguagern quanto ao n.cleo central do vocabular!o fiJosofico 
que utiljza inconscientemen-be 

O papeldas etapas segujnte, quandole se apropria das r 
duçoes a vocabularios minirnos das ciencias 
pologia cultural, sociologia etc.) e instrujuentaliza_lo progressiv 
mente ate queele seja capaz do urna metalinguaem quanto ao seu voc 
bularjo filosofico rudjmentar inicjal. 

Os exemplos do "nIvejs" de mtalinguaem que Os adultos, a-
inda analfabetos revelam corn relaço as situaoes represeyit.a3as nos 
"slides" e, repetidas vezes, quanto a confecçao dos prop:Los US1± 
des"e prograrnas de alfabetizaço do SEC, pareóe constitu:rcm canpo/ 
vastissimo de pe - qujsas lagicas e psicologjcas. 

3. Reflexologia 

Segundo Pavlov, a linguagem constjtuj. o segundo sisterna de 
sinalizaçoe do homem, forma mais elevada da atividade nervosa supe-
rior e •• principio quo lhO assegura wna orientaçao ilimitada no 
Wundo circufldante e quo cria a adaptação mais elevada do I'iomem, a ci 
enci" (21). 

A Reflexologia - ou teoria dos reflexos - traz uma contribu 
içao muito importante ao desenvolvimento do Sistema Paulo Freire de Educaçao. 

Ela estuda, inicialmente, Os tipos puramente fIpic ,os de re 
flexo, que sao as formas de reaç6es prpriasda natureza inanirada, 
como mudançasde estado fIsico, efeitos dos carnposmagnetico sobre 
a corrente eletrica, da temperatura dos cristais sobre sua condutivi 
dade etc. Em •seguida estuda a sensibi1idade tipo de reflexo pro - 
prio dos corpos alburnnides, "precursores quimicos" - na expressao/ 
de Konstantjnov (22) da chamada forma biol'gica de roflexo 2  ou irri-tabjildade A irritabilidade 4 a capacidade de t odo ser vilvo de 
resp2nder aos estiulos externos intensificando ou debilitando b in-
tercarnbio de substdncias; modificando a rapldez do cIescirnento, de-
locando-se no spaço etcgaças ao qual o organismo se adapta as 
condigoes variaveis do meo 0 " 

Em cont±nuaço, a teoria dos reflexos passa a consdrar urn 
novo tipo deroflexo - a excitabjijdàde - forma ospecifica da irritá 
bildade, propria dos tecidos altamente especialjzados. I a ianeira7 de estes tecidos responderem aos estirnulos externos: "Os tecidos ncr 
vosos, pot' exemplo, do origem a un impulso quo tonde a so propa 
gar" (23). - 

Partindo da concepçao de I.V, Michurin, segundo a qual 0 
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tt org2flismo vivo e 0 rneio formon, urna unidade, a teoria dos reflex9s 
estuda o rf1exo bio16gico s$ corno uma reacao concreta dos Se-
res vivos as influencias que o mejo ambiente exerce nurn dado momen-
to, rnas tarnbm todo urn processo evolutivo infinito dos organismO,flO 
trsriscurso do qual vo adaptando-e cada vez mais adequadarnente as / 
condiç6es variaveis do meio (2Li) 

Nas re1açes do brganismo corn o melo, podem-se dlsingUir / 
os chamados ttf atores bioticos" (os estImulos externos que tern signi-
ficaçao direta para .0 animal) e os 	ätores abiticos (estImulos acs 
quais falta essa significaço direta) Os fatores abioticos funcio - 
nan como sinais para o organismo dotado de urn sistema nervoso cen 
trál, da apariçaodos f9tores biticos Coube a Pav1o, basead9 flOs 

trabaihos de Sechenov sobre a atividade reflexa encefalica e sobre / 
os chamados processos de inhibio central, corn os quais acreditava/ 
poder explicar integralmente o coruportarnento dos animals e do hornem. 
estudar pela primeira yes as reaes do tipo estimi10-resposta dos 
animals superiores aos sinai.s dos fatores bioticos0 A estas reaçoe 
elaboradas pelo sisterua nervoso animal, Pavlov chamou de reflexos 
condicionados. As respostas dos animals aos fatores bioticos retos 
- e nao mais seus sinais 	constituera os chexuados reflexos incondic 
onados. Os reflexos condicionados coñferern ao animal urn grau eleva- 
dIssimo de adaptaçao ao rneio amhionte 	Os reflexos incondicionados, 
mais estaveis e comuns a todos cc animals de urna dada espoce. - sen-
do perpetuados atravs da horanca giolgica - *ap a base sobre quo 
se apoiarn firmemente os reflexoc condicionados. 

A caracteristica fimdamencal aos reflexos condicionados, e 
tretanto, E quejn. nao representam fenomenos merarnente neuro-'iSol. 
gicos, nias tambem - e principa lrn.ente - psiquicos. Sia dithensao e,ja 
a do psiquismo elernentar animal, probotipo da conscierncia0. 

0 chamado primeiro sistema do sinalizaç6es 2  que e urna mont 
gem de reflexos condicionedos urge no animal superior,segUndo Pa 
by, quando os fatores abitios (isto , objotos ou ,fenomefloS de e 
feito indireto para o organismo) Ce relacionarn .atraves d urna conG 
xao temporal torn os fatores biticos A (de efitp d ireto sobre o orga-
nismo), transforrnandos em sinaic dcstcs0 ste sistema tern-no tanto 
o animal quanto o hornem Represenca o relacionamento psIquico eleme 
tar do animal corn a realidade extorjior3 o mundo das percepçoes a das 
reaç66s do tipo estImubo-resposta do chamado pensamento concreto-se 
sIvel. 

O homem, entreanto, possu:L urn segundo sistema de sinali - 
zaçoes - o pensamonto propriamonte dito, a 1ing.agern hurnana - que 0 

faz existir nurna dirnensac eu.perior a da consciencia. 0 segundo siS 

tema de sinais urna nova montagèm do reflexocondicionados, do 7 
ordem rnais elevada, osqualarepreoencoai por suvez os sinals dos 
reflexos que formam o prirneirO sistema do sinais0 Sao, na expresSao 
de Pavlov, "sinais de sinais 

O quo o hornom sante - atravs da rde dos sentidos - se re-
fbete no primeiro sistcma do sinali:ao so as percepqoe86  

Estas, organizadas atravs da aç5o comploxa dos chamadoS / 
"analisadores cerebrais" bocalizados na cortex, so efletem no segu 
do sistema de sinalizáç6.os: s10 as paiavras (ou sej, as percopçoeS 
tornadas conscientes)Q 

As funçes psicolgicas da abstraço e da generalizaç\.O per 
toncem, segundo Pavlov, ao segundo sioterna do sina]izaço. Ao papsO7 
quo a atividade tipica do primeioo sistema do sinaiizaçes "assegUra 
ao homeui o seu vInculo diroto corn a roalidade" (25) Segundo Frobo 
o seundo sistorna de sinais represcenta no hornern, 'a base da cr.iacaO 
em todas as esferas" (26) 	 N 
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A1m disso, 4 atravs desta sua capacidade criadora - do / 
trabaiho, portanto, - que o homom "est contribuindo para o rnxirno / 
desenvolvimento do segundo sisteml do sinais do crebro e para a e1 
vaç.o da qualidade da atividade deste sistema, pela mobilizaçao das 
enormes reservas que a1 estao" (27). Resulta claro o vInculo entre 
linguagem e trabaiho, poisQ 

0 segundo sistema de sinais 	inesgbtve1. Suas atividades 
trn aspectos e possibilidades infinitas. A linguagern escrita e urn / 
desses aspectos: "Assim,porexemplo, a percepçao dos sinais escrito, 
bern coino das equaç6es maternaticas quo generalizcrn urna qualidade de / 
fen&nenos, e muito mais comploxa do quo a percepçao da palavra. En-
sinar-se a escrever e urn trabaiho particularmente complexo quo eige 
a atividade do segundo sistem de sinais do cerebro e poe em relevo 
novos aspectos da atividade dOsto sistorna em comparaçao corn os refl 
xos da linguagern falada" (28) 

O vinculo entre linguagem e educação 6 direta: "A escrita / 
informa as geraçes soguintes os acontocimentos ocorrid9s no passado 
contribul para a transmissao dos descendontes da experiencia acurnula 
da pela historia, ou seja, oncoñtrar-se na base da mernoria cornplexa7 
conservada pela sociedade 1' ( 29),, 

Para fixar idias, entao, vamos lançar mao agora do urn mod. 
lo reflexoigico altamente simplificado e arbitrario, ao qual charna-
rernos de serb reflexo1ogica Nela, lançarernos mao da noçao do U32  
sistemas do segundo sistema de sinais, em numero infinito, e 9  para / 
m8bor comodidade, falaremos de urn "terceiro" sistema de sinais, de / 
urn "quarto" sistema de sinais e assirn por diante. Sao, todos, s.b - 
sistomas do segundo sistema do sinais que 6, como vimos, inesgotavel. 

0 homem, psto diante da naturoza, esta,  diáxite de objetos / 
do c9nhecimento, que designamos por Ol, 02 9  03 etc ... Estes, atraves 
da rode dos sentidos, se roflotern no prirneiro sistema do sin1izaço-
as constituindoas sensaç6os e as percepç6es: (s1 s, s3) ... C 
(pi.., p2, p3) etc. Estas iiltirnas sao universais, isto e, c9murn a tdos 
os homens, independentemonte da1inuagom (dado quo esta e do domin 
o do segundo istema do sinais), Thrn-nas do igual modo os brasilei-
ros, os francesos e - muito a proposito - os adultos anaifabetos. 

As percepç6es, atravs dos analisadoros cerebrais, se ref1 
tern no segundo sistema de sinaJizaçes, constituindo as pa1ars oU 
expressoes vorbais correspondontes as percepçoes: (vl,v2,v3 ...). 

0 segundo sistema do sinais - a 1ingugom verbal - varia do 
povo para povo, isto e, do lingua para lingua. Entretanto, o anal-
fabetoadulto o possub, dado que, na expressao foliz de Gilson Ama - 
do, "nao ha 4halfabetismo oral 

Quando vathos alfabe -bizar adultos 2  encontramos as montagens/ 
do reflexos at ai 0 processo do alfabetização, assirn, . o da mont 
gem do urn torceiro sisterna do sinalizaç6os, subsistema do segundo 
sistema de sinalizaçoes, a.travos do qual as palavras faladas se re - 
flotirao nas palayras escritas ( hd, aqui,•naturalrnonte, novo'ganho/ 
no teor do consciencia quo o honiem adquire do mundo, corn urna mnta - 
gem mais complexa do reflexos condicionados, isto 4, sinai.de sna 
is do sinais, ou seja urna montagern de ordem mais elevada). 

Acroditamos Quo, tdasas vzes que o hornern aprende urna no-
va linguz, faz montagen do un n6vo i.sterna'de sinais, subsistea dp 
sgundo sisterna do sinais, indofinidamento 0  Acreditarnos, tambm,que, 
toda instrurnentalizaçao do homom pela educaçao reprosenta rkont,agens \, 
subsequontes do novos subsisteiz -ias do sinais do modo quo, todas as v 
yes que urn adulto analfaboto A ou recorn-alfabetzado so apropria do urn 
vocabulrbo mInirno do urna cioncia,e porque fez a montagern, no sei,. 
segundo sisterna de sinais, do urn novo subsisterna do sinais, do urn flQ 

vo subsistorna de sinais, nun progressivo e infinito processo1e A en-
riqüociriiento interior, isto e, do dosonvolvirnonto do sua inte]4gen - 
cia. 
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possivel, assirn, dar urna conceituâção rigorosa, do ponto 
do vista refloxologico, do analfabeto adulto: a adulto a queni falta 
a montagern do térceiro sisterria do sinais (subsistema do segundo sis 
torna do sinais) AlgiIein, portanto, definitivarnente condenado a unia7 
inaccessibilidade anormal do principal a mais decisvo dos canals / 
de cornimicaço quanto ao desenvolvirnento da inteligencia e das facu 
dades tnentais -. a escrita a a leitura, completamentos da linguagem / 
falada. 

fcil do var, 	luz da presente analise, que oanalfabe - 
tismo representa, do fato, uin aleijarnento mental do homem. Socialme 
te, e a  violaç.o da categorla da cornunicaoao a, portanto, urna nga 
çao da democracia a urna contradiçao da propria cultura. 

0 horner: analfabeto 60  apenas parcalmente urn ser do relaç6es, 
Nao a aponas inculto, a inhurnano. 

0 SEC tern, a, canipo vasto para pesquisas sabre a charnada / 
Teoria do Aprendizado, da Psicologia Experimental moderna. Tanto do 
ponto do vista da Reflexologia quanto da Picoloia do estimulo-res-
posta (behaviorista) ou da Psicologia gestaltica. 

Basta considorar, por exemplo, as propriedades do condiclo-
narnento de roflexos (ou respostas), coma a da EXTIN9T0 que, sozinha, 
o respQnsavel par gran.e parte do trabalho experimental lovado ae 
feito ultmamente em torno da Teoria do 4rendizado (30). Extlncao o 
a dirninulçao gradativa a a desapariçao final do urn refl9xo condiclo-
nado quando a relaçao temporal entre. a sinal çfator abiotico) e seii 
correspondonte fator bitico sb tarna muito debil au insinificante. 
0 sinal simplesmente doixa de ser sinal. Outra propriedade., corno a 
de GENERALIZAcAOAE  DIFERENcIAç2o, e fundamental ao estudo dos proce 
SOS do tftransferoncia  do treinanicnto: nos estagios iniclais do "trot 
namonto do urn reflexo condicionado, este podo ser avocado, em certo 
grau,tambm par outros stImulos associados do vrios mados ao fa 
tor: abi3tico. 	j possIvel relacionar esta propriedade, entre outras 
cousas corn a tcnica de prograrnaçao das situaçoes antropologicas 0 

sociologicas dos "slides" do alfabetizaao de adultos utilizada pe 
lo Sistema Paulo Freire do Educaçao. Ha muito a que investigar aqul 
nesto sontido. Ainda tuna outra propriedade, a do condicionarnento 
configuracional, yarn abrir novas fi'entos do trabaiho do pesquisa ps 
cologica vrios sinais (fatores abiticos) e nao mais urn apenas, 
sao utilizado para a montagem do urn reflexo condicionado; depols de 
certo tempo, este s ser avocado pela aplicaçO do conjunto cornpla 
to do sinais, a naa par estes sinais em separado. Esta propriedade 
ferece urn mtodo objetivo corn a ai.xilio do qual so podera investi - 
gar a processo do aquisiço do "farinas" e "carnpas",de estImulos re-
lacionados corn una dada respota pu a tuna c.onduta joda durante situ-
açaes tIplcas de apreneizagera. A propriedade qua tern as reflexos co 
dicionados do so organizarern em contagens cada vez mais complexas - 
as chamados CONDICIONAIviEN0S  DE ORDEM SUPERIOR - j foi par nos util 
zada. quando armarnos a modela reflexolgico a partir do qual interpr 
tarnos as sucessivas montagons do subsistomas de.sinalizaçoos coma 0 

processo mestho do arnplicacão e desenvolvimento do segundo sistema do 
sinalizaçaes. 

Li.. Semi3tica 

A linguagorn, principal veIculodo conhecimenta a canal do 
comunicaçao da cultura, a, em ultima analise, urn canjunto do sinais 
(san,letras, sImbthlos, gestos) capazes do comunicar tuna mensagem / 
(31). 
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ASemi6tica 6 a cincia que torn por objetivo o estudo geral 

dos sinais. 
Neste estudo, a 8emitiôa utiliza uma linguagem em trmos / 

do que cia investiga a iinguagem Assim e iinguagem de 1inuagem 91), 
, corno ja vimos, metalinguagorn. A Lingstica, por exemplo, e tambm 

metalinguagem, mas do ordern inferior a da $emi6tia. A Granatica a, 
tarnbu, unia rnetainguagern masde ordeni inferior a da LinguIstica 0, 
corn mais razao, a da Serniotica. 

A Sernitica estuda no s o sinai, mas a sua significaço. 
0 sinai podo ser oiouontarmonte definido como fenmeo sen-

sve1, exterior ë objetivo, quo coniunica a idia do outro fenonién / 
nao nocessariamente sensve1 cu objetivo durante a comunicaçao, 

A sigriificaço 4 a propriedade dO sinai de sugerir a iMia 
representativa do fenorneno do que 	sinai, 

Ha 
A 	 urn vInc.10 que liga o sinai do u fen&ueno, a ida des- 

to fenorneno a o fenonieno mesmo, 	corn base nests vncuio setniotico / 
quo postulamos a objetivi.dade da roalidade exterior, a possthilidade 
do conhecimento (cuja fonts est nessa realidade) e a objetividae / 
do conheimonto, Historicaniente, as concepç6es fiiosoficas qua nao 
partom deste postu1aos - os quais constituem a base 16gico-noseoi 
i.co do realismo • tern, por falta mesmo daMnosticismo,le vncuio semiotico,c. 

ide nas ruais varjadas for.as ãè ideaiismo  nihilismo , 
dogmaticismo, relativisrno 1  etc,) a tondido fatalmente para a charna-
do verbalismo desvinculadc, oco vazio, aspaiavras desancoradas dos 
obotos ou fenomenos da raalidaae exterior 1  

poss(ve re-ene.ontxar semiticamente outros postulaaos / 
fundamentals da L6gi6a, da Gnoseologia (Teoria do Conheeimênto) a da 
Cosrnoiogia como os dauni'or.tijdde e da ordem da natureza. Corn efe 
to, os fenomenos naturai e si=i.ficani uris aos outros, isto E, UflS 
sao sinais des ou.roP, de inodoque a realidade cosr1io1gica E em sua 
totalidade, uasbc s1mboLo; -o osmo, a n.o cos. 

A partir thu podernos estbe1ecer a verdadeira reia9Zo entr 
sinai e srnbó1o: ódo smboio e si.na, mas neni todo sinai e simboio. 
0 srnbo10 • orgosaiente urn sinai, ias e, ao itiesmo tempo, rais do / 
que sina1 Un:.sinaJ. poo tornar..-se e simboio 0 sinai esta pra o 
sIraboio a'sirn como o genero eta par a espcie. 0 drnbolo tern 1 , pois 
inenor extoisao do quo o sinai,6  

tSe6tica uina cincajnujto rocone Teve suas 
no rabaTho de Lady Viola Welby sObreum rano novo da Lingu1sic 0 
da L6gica - a quo cia charnava do ttsjgflfj05tt - a na charnada "teorla/ 
dos tipo de Bertrand Russel, desonvolvida juntaniente corn I ieh - 
ad nos Principia Mathernacticat (1910) de modo a resolver uma serio / 
do contradic6es igicas prosentet tano nob fundarnentos da Matrnati-
ca quanto da Grarnatica ordinaria. Os trabaihos do Rudolf Carn 4ap,po 
volta do 1935 2  contrlbuiarn muito para o desenvôivimento ea airrna 
ço da Serni6ticacorno ciencia, principammonte a sua teoria da sinj 
xc igica", qua ele considerava cornoo rntodo filo6fico par eccoie, 
cia. A reduçao do rntodo fliosofico a anlise das "f9rmas' e ds 
grastt da linguagem representa, 6 bern verdade urn exagero a, gom 	erii- 
pre, urna distorçaodesnecessaria. Primeiro, vein a eduçao deste a / 
linguagom, Isso so 9ncontra justificativa ara aqueles quo - rno / 
Cam-iabrava, entr nos - reduzema filosofia a urn "conheirnent 	oco 
nhecirnento 1' ( 32). EntretaQ.to, a contribuiçao do Carnap a 	giça,\a 
Tooria do Conhecirnento e a Maternatica (calcuio probabjlitario ;e tá-\ 
na dos conjuntos) e inestirnave, mesmo quand9 o faz inirotan1onte' 	'\ Serviu do lastro, per oxemplo, a escola poionesa do Semantica (Pafr' \ "

N do Tarski e ukasiewicz, de 1936 em diante) a aos "empiristas 16g1 -\ \ cos" (ontro des, o prprlo Bertrand Russei, Dewey e outros),1undad2 , \ 
res da chaniada Axiornatica, do urn lade, a do Pragmaisrno e 0poacio - 
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nalismo, do outro. 
A Sernitica que, vrno virnos, e unia metalinguagern - linguagern 

da lingugern -. comporta tre rarnos QU ttnj:veisu fundamentais: Sinta-
xis, Sernantica e Pragmatica. 

• 	A Sintaxis 4 deinida por Ferrater'Nora corno teoria da con$ -  
truçao ou foDmaço do toda linguagern" (33). 	o nIvel rnais abstráto 
da Serniotica., 

Sernntica estud o sinais do ponto do vista do vinculo 
corn os sores que designarn. Este v5nculo podo ser, entre outros,, urn 

• vnculo do adequaçao,entrê sinl e objoto designado ou seja: a el 
çao do verdade, da Logica. A relaçao do falsidade e dada polo vinc 
lo do anadequaç.o entre sinal Ae objto dosinado. A noçao de ,vordade 
portanto, 	do dornmn.io da Sernantica. A Semantica, ademais, e urn 
vol menos abstrato do quo a Sintaxis. 

A Pragmtica estuda "os sin.ais corn rclaço aos sujeitos que 
Os asam" (3Lt.). Os sinais, s torn significaço, uma vez comunicadoS / 
polo sueito, devorão ser entendidos poi outros sujeitos, quor di 
zer 	temuni valor iitil. A Pragrntica e o nIvel menos abstrato 	da 
SernIotica. 	 - 

A importncia da Sernitica para a compreensao e a aplicaçao 
do Sistema Paulo Freire do Educaço nunca sera por demais enfatiza 
da. Gra2as a ela podemos contar, hoe, corn urn critrio quantitativo 
de sèleçao das palavras geraQoras para alfabetiaço, tiradas de urn 
dado "univero vocabular" previamontQ levantado. 

Nos estgios iniciais do apiiaço do Mtodo de Alfa.betizaQ 
do Adultos, a nssa equipe utilizava dois criterios de selegao 	0 

da "riqueza fonernica" do vocabulo o oda "pluralidade de engajar1efl 
tos" da p'alavra nurna dada realidade social, polItica e cultural. Es-
to ultirno criterio tend2 sido, alias, urna contribuiçao oxcelene-de 
urn aluno do Curso do Ciencias Sociais o Polticas da PUC (Pontifcia 
Universidade Catc5lica do Rio d Janeiro), durante urn curso do prepa-
raç.o.de  alfbetizadores dado este ano, no SEC, a urna turma daquela 
Tjniijorsidade0 

	

Hoje., ,n6s vemos que asses dois orit6ri9s esto contidos 	no 
citerio semioticó: A rnelhor palavra geradora e aquela que reune em 
Si a major "percen4gern't possIvel dos critrios sittico (possibil 
dade ou riqueza fonemica, grau de "dificuldade fonernica cornplexa,de 
' 1manipulabilidade" dos conjuntos do sinais, as sIlabas, etc), sernan-
tico (major ou inenor "intonsidade" do vnculo entre a palavra e 0 

ser quo designa, maior ou menor adequaçao entre palavra e ser desig-
nado, etc) o pragmatico (major ou menor toor do consciontizacao que 
a palavra traz em potencial, ou conjunto de reaç3es ocio-culturaiS 
que a palavra gera na pessoa ou grupo quo a utiliza). 

Este aspecto da fundamontaço terica do Sistema abe, perspa  
ctias vatissimas para unia se'rie de investigaç6es ligadasa Logica 
Moderna, a Teoi'iado Conhecimento e - mais recentemente - a Teoria / 
da ComunicaQao. E problema novIssimo, pnincipalmente ste da Pragm 
tica, nas relaç6es Intimas que guarda corn a Sociologia e a 1ntrop0lQ 
gia Cultura. • 

A teoria do trnsito do Prof. Paulo Freire a quo todo Sist 
ma esta

- 
 ligado e scm a qual mao teria cobrado oxisoncia, abre.frO-

teiras ainda no devassadas e quo prometem serir do canipo a toaU; 
ma elaboraçao no campo da Pragnatica aplicada a Psicologia Socià,Ha • 
aui, urn sern-nuniero do aspectos insuspeitados da ecoria da signifiC 
çao - questao airda aberta da Logica Moderna - quo poderao per in - 
yestigados na pratica a partir do iaterial colhido em nossas exori-
encias do alfabetizaçao (Angicos 9  Joo Pessoa Rocife e Tiriri). Se- 

1' 
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ra possIvel corn base ,firme numa praxis, contribuir para a soluço 
deste problerna da Semiotica, do que depende muito do quo so esta / 
presenternente elaborando na Teoria da Comunicaçaoa na Teoria da In-
forrnaço, na Teoria do Aprendizado e na chamada Filosofià dos Sist 
mas (ou, na terrninologiaamerjcana "Human Engineering"). 

A quest3o da seloçao e da eficincia do urn critrio,, po± 
si mesma, vasbissima 6  A todo urn captulo da Filosofia dos S1temas. 
Est indissoluvelmonte ligada ag conceito do valor associadoa urn 
sistema. Respnde a porguntas sobre: o desenportho adoquado deum d 
torminado prarnetro (por oxemplo: uma "pa1avrageradora"),riufli\dado 
sistema (ex,:urn me'todo do alfabetizacao); ou s9bre quo parâmetr / 
(ox.: critrjo semi6tjco) de Aum sistema do parametros (ex.:conjunto 
de critrios sintticos, sernantico e pragrntico) indicara qual dq 
dois ou mais sisternas (ox.: conjunto dê palavras geradoras) servira 
meihor para urn deterniinado objeto (ox.: alfabetizaço do adultos).E 
assim por diante. A rosposta rigorosa a essas perguntas revola que 
a seleçao nao pode ser arbitraria ou simplesmente intuida por quem/ 
opera Ufl sistema, 

No sistema Paulo Freire do Educaço h urn requisito bsico 
para nortoar essa seloço: a oconomia mxima ossivel do tempo çde 
alfabetizaç.o), do complexidade de "manipulaçao" sinttica da Lin - 
gua Portuguesa (do ponto do vista dos analfabetos) e de rocursos f 
nancoiros mobilizados para levar o mtod2 aos analfabetos o insta 
lar as "circulos do cultura" corn vistas as etapas posteriores do / 
Sisterna. 

Dal a necessidade quo tInhai-nns do atingir, em nossas sele 
coos (por exemplo:de palavras geradoras, de situaç6es sociologicas 
e antropo1oicas dos "slides" dos mobs do inforrnaço e doscanais 
do comunicaçao audio-visuais,ec.) urn optimum dcplanificaçao. 

Este "optimum", quanibo . montagern prprUarnentedjta do mob 
de comunicaçao do Metodo do alfabetizaç.o o o seguinto: 

o Mtodo repreenta urna "configaço" em quo os rnnirnos 
requisitos sao impostos sobre suas "unidades" (tempo do alfabotiza 
cao, alcanco da ,rnotivaçao e da conscientizçao, custo da aplicacao, 
material necessarbo para aplicaQao capacidado do impacto e do pro-
pagaçao a grandes sotores da popu.laçao, etc.) 

a Mtodo representa urna "onfiguraco" em quo urn mximo 
do informaao, corn urn rnInirno do "esforco" e do custo do aplipaçao de 
recursos rn.inimos, e mais segura e rapidamonte transforida deuma U - 
nidade para outra (por oxeuplo, das situaçoes scio-culturolo'gicas / 
dos "slides" para a 'coordenador dos debates ou para os alfabetizan 
dos). 

a Mtodo representa urna configuraçFo em quo a euiamento 
para montagorn das unidados e trazido a urn rni:nimo (bata urna duzia do 
"slides" compactaraente prograrnados, urn proetor portatil de 1 s1ides" 
e,urn coordenador do debates, para uma sessao do alfabetizaçao 	n,m 
circulo do cultura quo pode 'so reunir ate ao ar livro). 

L) o IvItodo represonta urna configuraç.o am quo as 11 trauç6es" 
so reduzidas a urn mInima (or exemplo: as "traduç6os" das iriagns / 
para as objetos, das situaçoos sociologjcas para conceitos ou frses 
ao nIvei dos alfabetizando, das palavras escritas para as paavrS 
lidas oralmente, etc) (35). 

No.stas condiçes, 	claro ue n.o poderlamos ponsar ern crit 
rios unicos ou isolados do seleqRol. A Filosofia dos Sistemas pp9ra7 
cam a noçao de "rogioes" do continuam do todos as critrios posi -. 
veis em quo urna fi.nçao do valor pondorado definida para "riisturas" 
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0 critriq total de , se.] 

resultante a urn tipo do media ponderada dos criterios p-ssiireis, 
represta, porisso, urn tipo do cornpronii s& —suprLor a seleçao de 
urn criterio .isolada unico. 	 N 

Por todos. stes motivos, que 4o cabe..apresentar aqul crn t 
do o rigor formal desejvel. dada a carencia de epago., foos levado 
a caracteT±zaçao essoncialrnnte objetiva do cr..ted.oserniotico.deS, 
leçao de palavras. geradoras. 

A questo da pragmtica das palavras geradoras, contudo, 
niüio'vastq. ,  para ser esgotada urnaxposicao,.sUmaTia ..corno a presen- 
te. 

Cabe falar dos charnadosnveiSPragmtiC9S. Virnos coma a li 
guageui tern, na sintaxis, :na semntica a ma pragmati1ca .ensttnivei, 
rnetaio.gicos fundorientis. A prçpri.a pragmatica, por sua voz, apre 1 

senta asses "n1vois4 
P-artindo A d 2  urn .riIvel pragmtico prirnrio, qua so aviziriharia 

do "Inculo" sernanti.coentre sinil a objeto dosip',n,ado, serao aica.fi 
dos suce.s.sivamento nveis pragmaticos de ordem suporior (de 2a 5 3... 
ordom) 

0 nivel ragrntico prim.rio, vizirtho do vncu10 sernaritico, / 
corresponde ao qti.e charnarernos de pragmatica existencial concret-se 
sve1-vegetativa. Serii,por exemplo, a pragmatica da palavra t'agua 
que nos conhecemos empiricarnento (urn 1quido,, incoior sam sabor,etc) 
e de qué precisarnos para viver. Essa a pragmatica da agua para urna / 
cri.ança.. 

0 nIvel pragrntico seguinte, de 2A ordern, seri a piagmetica 
existencia1-geogrfiCa. A pragmtica de "gua" agora sera tal que 
esa paiavrä passa a conotar tt rio tt, umar l! ou, no sertao nordestino, 
seca", etc. 

0 nIvel pragmtico do 39  ordem .. sera a pragmitica existoncial 
social, ,que comporta algunssub-nveis 

pragmtica existoncial-social ao nvel do conhecimento em 
pIrico. A Itguat  significa'mais do qua u r iot,porque conota 'ccim'ba', 
revelendo apassagom do ENTE DE.N1TUPLEZ1 para ENTE DE CULTTMA, Pode 
conotar, tambem, ttaquilo que faz gorminar as sementes", etc. 

pragmtica existencial-social ao nIvei do conhecimnto t 
cnico. 'Utgua" conota, agora, "irrigaço", a "luta contra as secas" 7 .  
"chuvas artifiiais", o piano da SUDENE do "aproveitamento das areas 
do caatinga", etc. 

pragrntica oxistenciai-social ao n5vei do conhecirnnto c 
ontlf±co, "Agua" significa H20, isto 	dois tomos de hidrognio,oU 
pod sinificar "umidade relativa do ar", ttp re c ipitação atmosrica", 
etc. 

pragmtica existencial-social ao nvol do conhecimento 
losfico.."Agua" reprsenta o qua os fi1sofos da Antiguidade ClLsj  

	

ca acroöitavarn ser urn dos uat±o olementos qua onstituiam todas 	as 
coisas (gua,terr, ar a fogo). Esta pragmtica comporta algunas,  su 
classes 1) pragmatica existencial-social ao nIvel da rovelaçao (ou 
conhocimonto teoigico) - "gua" ropresenta a batismo, etc.; fl)pr 
ginatica existonciai-ocial ao nIvol do conecimonto osttico - "agUa 

	

representando., juntamnto corn a iuz a as cores, a meio senIvei 	da 
arte das fontes luminosa.., etc. 

	

0 nvel pragmtico de L OrdOm - a mais cpthplexo - 	0 	d '1 
pragmatica existenci4-transitiva. "Agua" conotara no mais a "Seca' 
mas a "industria da seca", de qte' se valern polticosdoshonestos em 
sua luta pela manutençao de urna ,ii -itra-estrutura economióa inadequada 
a do urn t st atuS quo" poi5tico caduco e injusto, etc,etc. 

Pi 
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luz dosta andlise, 	fcil 
do vr com a cârga pragiiitiCa 

do urna palavra 	algo ossencia1r(1flt0 vivo e dinamicO As palavras pQ 

den ganhar ou porder arga praghatiCa A palovra 	
rr por oxiplO 

invetada per ibrahiru Sued, pordou sua carga praguatica em questao / 

do meses no Rio do Janeiro o no recta do Brasil0 Em algunS EstadoS 
talvoZ non tonha chegado a possu.tr qualquer carga pragmtica .  (non / 

to pouco sentido) Dove-so isso ao fato do as palavras retiat0m 
/ 

suas cargas pragmdtiCas do contoxto 	ciocultUral ondo 'vivono 	A
2. 

palavra Ibo lota!l, par oxemplo, torn urna carga pragmtica par. a 
popU 

iaçao do Lngicos (sertao do Rio Grande do Norte) e urna outra carga 
/ 

pragmdtica, born diforonte, para a equpo do SEC 9  quo a escoho pa-

ra prieira palavra geradora do experienCia do aifabotiZac0 all 
cO 

duzida. Para nos do EEC, quo vivernes ossa mernoravel •experieflCa, 
1.

palavra ttbolota fl  tam carga pragnitica 0istenciaiS0Cia histCa 

Ela est dcfinitivar1eflto ligada'a histria do Servio do EtenS° CU 

tural do Univorsidado do Rocifo 
Alen disso, a carga pragmtiCa das palavraS varia em funçaO 

do canal do cornuniCaaO tiliadO 

Inicialmonto, a Oarga pragm;ica da palavra falada raaior 
do quo a palavra oscrita. PoriSSOq as lnguaS quo no so falarn ma-

is sac chamadas do linguas rnortao 	1.s palavras do Latin, par oxen 

plo, mosmo aquelas cujos signidicados 1IQS conhecornOs, n.o torieJfl 

carga ragmatica aigma para n55 9 	fosse a fato do a Igroja CatQ 

lca to-las preservado am car. ritual. 	Devemoc levar em canto, ta 
born, a fato do quo alga do sua antiga cargo rragrnatico est do cor-

to rnodo A d1]uJdO no pragrnoica CiOS paiavras poruguosaS, dgao quo o 

Portuguos e lingua originaria do Lotim. 
Em seguida, oboervonlios quo a cargo pragmtica das palarS 

parec 	 a aumentar, qucO use.rc.oS canalS mais oploS do cornunicacooG / 

Por gina maconto, ucada a todo insbfltO omnoa vidadinia, 
p0-

do soar nal' so usada no TV A cargo pragmdtica mudou0 
nrre corn a "mod 	das palavra$,S. 

j onnalismo estd todo le imbuiClc 
- 	 dos palavras corn a tompOo 

Na oxprossao.prOfiCi0nt0 sgnificatiVa do Prof, Paulo Fro 
re, tt5 epocas do transito do sociedado so caractorizadas po inton 
sa carga pragmdtica das raiavras t  Reside aI, procisarnente, a1  base 7 
para a analisu do diferona enire filosofia a i eolgia Dma 'tfilos 
fiatt (por examplo, a existnciaLis1m0) possui necessaiamODt0 imacar 
go pragmatica quo, so no a intronsjtiva (em si), polo monos, 	ao 7 
transitiva (lst9 , corn reiaqao a Tn dada pals, a wa dodo pactid, a 
urn dada povo) E ura cara pragraatica difusa,dilUida no mundo 
ro, mais 	ivorsal 	Dma tide ologiaI (par oxOlOplO, a do naionali 
ma) tern uxna cargo pragr:iatica as sencialioente transitiva, conc@fltrada 
nun ais (quo rocura so libartar do colonialismO a do irnporialisrilO 
economico ou polico execido per outra naqaoY, nun povo, flLl part 

do ou nurna facqao a 	fonomeno ossoncialironto 1CO1tt tanto . geogra 
fica, quanta hastonicma0flt0 uancLo or ala on tarmac do unia filoSo-
fia, as chances am cue so tenha urn di.logo em tarmac do afiexoeS saD 
grandes. uandcJ so fala am tarmac do urna id ; oologia, os 5  hnirnps imod 
aanonte s dividern, dada qua ac cargas pragmticaS, conceitS, ,etc. 

01 onvolvidos gorolmonta tandem a dividir as hornonS em' 'roaci on arias' t  

o ttprogroSSiStas fl , osquerdiatao o diroitiStaS', etc3 

5. Teoria do Coriunicogo 

Ao iniciarmas nsa oxposio sbrc oc fundanentoc teric0S 

Na
-

c 0 QUC1O COi;30 0 0tC 00 

jan gIna popular on ciontifiqa 0 
•..n m.riacO do carga pre.gmatica 

I.' 
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a6. 

do Sistema Paulo Freirede Educaçao, disSemos que le estava todo / 
contido; em potencial, ,a primeira situaco 0istenCia1 projeta em 

tureza e do mundo da ctUra 
ttQ Homem djte do mundo da na

"  

ReferimOfloS, urn pouco anteciPadammt0, ao
,fato d 

quo au estav 	sob a forma do p
rogramaQao comPacta, os nucleOS b 

sicoS dos vocabUlarios mmnimos discurSivoS da 
ntropOl0g C1.tu — 

ral, da Sociologia e do thaeira menoS direta, da prPria Logica,T 

oria do ConhecimentO, etc. - 	- 	 R (rniuhicaCao, 

A 	Ai 	fl&: erminOlogi- aa 10 	
- 

ma autentiCa exerieflCia d tt0oding" (odifiCac0) e "decoding" / 

(d000difiCaçao). 
— Uma-,eperie11c1a em encodiflg" a redUçO dos ncle-

os do propoSicoeS baicas da 
ntropolOgia Cultural sa 5

ociologia , 

da Politic, da GeorafiaHuL1a, etc. vocabulrboS mInimoS e sun 
apesentaca0 pitorica omlslideS t  so fez pela decompOSicao em 

se-

quenciade bloos elemenaroS de inforrnaa0 que) poSteri0rrit0,5O 
dentif1Cad0 e representados por sinais. EsteS inaiS, entao, sao 
capazeS d funcionar coo input" (entrada) noS caiS de comuniCa-
çao como os quais se quër instrumefltaliz o homera. 

Uma exprieCia em t'ecodjflg 	
o coordenador do de- 

bates, dianto da ficha, propura "decifr1", atravsd0 dilogo / 
frcO mas prograniado 	

la, ficha roteirO — quando entao, a informa 

çao da mensagem quo s 	
uer comufliCar a quQ havia sido decomPoSta / 

em blocoS 	
do "slde" 	assimilada pelo r 

cepiente (o alfabetzaflo). 
campo; vasto para estudoS, aqui. Pode-SO, por exe 

plo, medir o "encding" desdo que so faz a reducO a sinais quo se 

von c9m " inpu ' 
 (etraa) ' "output" (.saida) do urn sistelila do comU-

nicaçao. Issodevera se demonStrar ferramenta poderoSa ma pesqisa / 
demelOres,1ei05 do prgraar as situac0S dos "slideS'. Para cada 

sicUacaO social dada, d urn grupo de 	
lfabetoS, deeTa haver urna 

programacao optimal, e que so poder comprimir urn maximo de ifoT-
maao nun dade canal o comunicaco (por exemPlo, 

0 viSual_?iCto — 

co) do modo a obter urn rediOnto mx1mO do aprendizado 
(36). "Enco-

ding" e "decoding" poderii 'erviT, jcluSive, para nadir ou avaliar / 
quantitativent0, a cag dè informacao das onsagon5 utcomprimidas" 
nos "slides" carga de nformacaQ 	o nrnero 
	dio do dIgitoS (Si — 

nals) mccc ssarioS para, b 
dificar una onsagem. DgitoS repro sentafli 

Os sinais quo 1  por SU. 
vz represontams bloCoS elementares em ó 

	/ 

quo so decompos a iformqao da enSagem fato do que 
A 	rminologia usaa, at agOra, tri o  

estamos trilhcdo os ca:inhO5 de urn novo 
C8LlPO cientif1°° o da To-

oria do Comunico; tr:butdria da Filosofia dos Sistonlas ou, 
50 SO 

quizer, pil  
SmentG aora, entretant0 teria sen;ido definir co. 

mun1ço o os demaiscioflCeito5 con oiárelacionados. Para Gerbfler 

(3), 
"qualquer teorad' omUniCa o.. evolV0 o ostudo da troca / 

ae eneia e informac0 .. entre sistemas. Est intoressada nos e 

a(do s sistémaso na 	e
sagen5" (os rifo5 são, 

em parto, nossos) 

ômuniC8Qao , pois, trca de'infor1acao. McDonald define o chamado 
"ato cOmunicato como " ... qualquer corflport0mt0 observavel / 

por rneiO do que a infOniaã0 	
transrnitjd? do urna fonte para urn re — 

ciuioflte hunano" (38). A fonte pode ser rn programa do radio,un fi 
me, un professor dd urna aa, ou urn "slide" do alfabetizacao e o 
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7. 

coordefladOr na aplicacão do modO do alfabGtiZa° do Sistema 
Pau-

10 FrerC. Ao lado do ato 	
asSilfl, ha 0 ato do aprendi 

zadog jntimameflto relacioflados 
prociSO, portanto, 0011siderar quo, do pontO do / 

vista da EducaQaO, importa em j
s tingUir ontre 	

"0codiflg do in - 

forrnacaO na apeSOfltaca0 do urna nSagerfl qu so quer cornU1Ca e 

OS prOCoSS0 do "decodiflg do 
jnforagaO proprioS do rociPieflt0_ da 

0 onnjcaça Em outras palaVraS, h quo levr em conta a relacaO / 

entre,aS chamadaS "varidvois do prosoflta0", da nsagern O aS - 
"variaVeis dvidai5", quo jtorag0m durante a comUnicacac. 

Gerber avaflçoU um modelO verbal da comUnicao 

gufl 
porcobe um aconteciient0/0 roago/ numa situacao/ atraves do a 

gum rneio/ donodo a fazer 
matriais a diSpoSicao/ do algum mod9/ e 

nun- 
 erto contoxto/ transmitir uma ensagem/ do alguma 

o seqU0fl - 

cia 1t . Para 1e, comunicac0 reprosenta em ltima 
	li$e troca d 	. 

• 	nergias ou inforrnacao entro sisteii1as Para 
King (39) um tal modelo 

acha-Se visceralflleflto ligado ao cbnceito de estrUtUra 
do acoflteci 

mentoS" do Ailport (0). 

0 interSSe quo 0 1od
't da coraufliCacao do 

lO verbal  
cia / 

Gerbnor tern para ns 	o 5 elo d sequn 	"atrav5 de algurn 

meio'/ Estos nieis t ' so os banai do 	
fldem omunicacao, quo correspo 

aproxirdadameflte, as modaliddeS5 	
ais e suaS combiflacoes (pri 

cipalmento .a VisO e a audO). 	- 

E.J. NcComiCk (]) 
sintetiza bern as cara%tCri5tic 

dossaS modalidades sensoriaiS (vi° e 
audic0), do interesse para 

a Teoria da Comunicac0 	) 
ost1rUlo5 auditivOS so essonciallUente 

tompor9is, ao passo ue .!osvisuaj são 
essencia1mflt0 espaiai5 b) 

Os ostimulOS auditiVOS tngom 0 r'ecipioflte hurnaflO eril seuOflCia no 

tempo aopaSSo que Os estrnUloS:Vi5iS 	
azern er soquenCia oU O 

simu1aneidade c) os esm0S 
auditjvos 

tm pobro llreferibilidade 

isto e, tendon a "desapar000r" ridameflte do monto 
receptora, 0 0 

posto acontecondo corn os 0stIm b, 
quo permeCera lfldefjflhmto/ 

Se assifli se quizer a) s estml0S auditiVoS oferoCora 
poUCOS poSSi 

bilidaeS para a codifiaca0 daiflf0rmacao a 
	unicar, ao paSSO qUO 

os estirn0S visuais se preston ece1efltCmtG as formaS maiS compa-
ctasde codifiCacao e)Ya p1ava fpiada (o dicur50) oferoCe major 

flOXibilidOdO (de conothç6o; 	flCOS 
e jnfleXOOS da voZ etc), 	

00 

passO_qUe OS 
estmulo5 /ViSUai$ xigem urn tipO maiS avancado do codi-

ficaçaO do informaçao f) a apd0Z 
do tronSmiS5° da palavra falada 

o limitada, o oposto dontocd corn a transrnissao do 
strnUl0S vi - 

suaiS g) a'audicão , do co±:'tO iodo, mais rosiStente a -fadiga do 

que a visao. O'Q auditivo - 	 • 	 - 

Os canaiS prinCiPai5 de comunicacao s 

o 0 
visual, os quais apresetofl cada, dots cornPoflefltes. 

udio: I) cm poneflt0 auditivo 	 m 
verbal (palaV] f01ä 

das); II) 
componente auditvo nã_v0rb0l (efeita do sorn e usica). 

Visual: I) conäl .pictriC0 (no verbal) 
II) cal 

impresso (visual vorbal). (), - 
Em era1 5fjnefl-SO Os 

conaiS do coiflUflicaçao äo a - 

cordo corn as trojetorias neuraiS ercorrida5 poloS estmUl05 e ros-

postas o 7. tambom, cor1 o €po dc infornacao comun1c01 da informaca° do urna / 
ramagao,

nensagem parainforiaco OB viSt 	
aprOs0nt09° ao rociPi0flt0 h 

mono (Os sontidos). ; 

p 	
Os res car1aiS bS1CO5 do cornuflicacao corn quo ope 

mos o Motodo Paul- Freir 	
e A1fa0ti50° do Adultos sao: o picto 
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rico, o auditivo verbal ou sirnplesrnente audio e o grafico. 
A progranaçao da inforrnaç.o, de que depende 0 ensiflo 

e o aprendizado do que e intercoraunicado, pode utilizar canals sirn-
pies (isolados) ou canals rniIitiplos0 Assim, o aprendizado da info, 
maco, que o que nos interessa màis de pero, pode se dar atraveS 
de duas modalidades de programaçao.: I) atraves de canals Sirni3les de 
cornun.icagão e II) atraves do canals miiiiplos de comurlicaçaO. 

0 Mtodo Paulo Freire de AlfabetizaQãO de Adultos, / 
par exeraplo, utiliza o arendlzado da informaç.o atraves de canalS 
multiplos de cornuxiicaçao. 

A 	A prograrnaço da codificaç.o que enche os ItsildeS fl  
bedeçe a este esquema do tlpo II, em que a informaçao das menageflS 
com.unlcadas e simultaneamente apresentada nos diversoS canals. Su 
gem aqul problemas muito delicados, corno o das relaçoesefltre a in-
formaço de urn canal corn a inforrnaço dos outros canai$. Por exem-, 
pJo, entrea lnforrnaçao contida nun 1idio-caçador, de urn fl slidet!, e 
a iiformaçao comunicada oralmente (audio) pelo cordenador de deba-
tes. I A questao fundamental aqul envolvida e em realidade, a do 
rendirnento do coordenador de debates se se admlte a hipteSe de que 
a programaçao da inforrnaço do slideu est6. perfeita. 0 coordenador 
por exemplo, pode simplesmente repetir a inforrnaçaO comprlmida no / 
".sllcle" dizer que"estarnos vendo ai un IndiO caçando, munido de 
arco e flecha, etc.",e ficar tao somente nisso. Estas inforaçoes/ 
sao ditas redundante Srvern para lniciar Os debates, mas sao ape-
nas urn rneio do controle a disposiçao do coordenador de debates, pa-
ra saber se esta domlnando bern a atenço do grupo dealfabetiZafl - 
dos. 0 coordenador pode, ainda, apresentar inforrnaçao no 'elacio-
nado diretamente corn informação impressa ou cornprlrnida pictoriCamen 
to. 0 My reaciônamento pode variar desde as mais longInqUas COfl 

taçoes ate o erro. Por exemplo, o "I.dlo caçador" pode conotar unia 
fase da cvillzação. Ou, era caso de erro, o mesmo Indio pode cono 
tarurn "ser inferior", indesejvel, que precisa ser destuidO, etc. 
etc. Esta ultima inforraaçao, dada evidenternente por urn pesSirnO coOfl 
denador, serla totalmente nao-elacionada corn a informaçao program 
da no "slide" do mndio-caçador.' 0 "rendimento" de uth tal "coorden 
dor" seria, entao, igual a zero. E assirn por diant.e. 

Outro aspecto irnportantIsslmo da prograinaço do "en-
coding" dos "slides" e o das sugest6es-chaves que se acrescentarn a 
una dada montagem de situaç.o pictrica, de modo a provocar respós-
tas pre-programadas da parte dos recipientes (os alfabetizandoS).E 
tas suges.toes-chaves podem ser do natureza muito variada, Quando 
por exemplo, nun "slide", colocamos a paiavra "belota" prxima do 
objeto bélota, estamos lançando mo de urna sugestão-chave - a pro-
xlmidade. As sugestoes-chaves so acrescentadas sempre corn o obje-
tivo do facilitar o aprendizado, e podem pertencer - corno 0 exemplo 
anterior - ao nivel puramonte sernantico (vInculo entre sinal e ohja 
to designado),ao nIvel sinttico (por exemplo, os "slides" onde so 
partem as palavras geradoras era sIabas e onde so apresentem as "f 
milias" de fonraas, estaocheios deste tipo de sugestão-chave) 	e 
aos diversos niveis pragmaticos (por exemplo, urn casebre nun "li - 
de" pode funcionar como sugestao-chave para consideraçoes em tomb / 
da pragmatica existencial-social transitiva que a palavra tern para 
O rriorador do caébre, e conotar ."voto", "democracia", "injustiça t ' , 
"progresso" etc. 

H sugestEes-chaves" "relevantes" e "irrelevantes". 
Dove-se procurar usar apenas urn rnnirno permissIvel do sugest5es-ch 
yes relevantes, isto e, decisivas para o aprendizado e quo venham, 
de fato, facilita.-lo, janiais sobrecareg-lo orn urna variedade de/ 
detalhes desnecessrios e pouco econornico, A enfase era boas e econ' 
micas suiestes-chaves preferIvel, at,a fidelidade da apresent 
çao pictorica e audibiva da inforriaqo0 
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A exporiencia na nanipulaçao das ajudas.audio-visuais 
tendè a indicar que a adiço do irnagens aurnenta a adigao de aprendi-
zado. No Mtodo Paulo Freire do Afabetzacão de Adultos, nossa 
pe tern tentado nainimizar a codifinaçao as sugestoeschaves fundinen-
tais, desprezando o malor nirnero possivel de detalhes nesnecessari - 

os corn vistas no tanto a unaa rnaximizaço do teor do aprendizado 
mas a uaa rnaxirninaç ao da econornia de tempo para a aprendizado 
maxirnizaçao do teor do aprendizado est. prevista, em doses cada vez 
mais compactas e compleas, para as etapas seguintes, que terriinarao 
na Universidade Popular, 

- H, tarnbrn, o tificil problenia das interferncias on - 

tre os cariais de cornirnicaço. Po± exemplo, unia ficha ou "slide" bern 
prograrnado - isto e, corn urn maxirno de informaçao corrotarnente apresi 
tada e contando coin sugest6es-chaves altamente relev.ntes - pode ser 
botada aperder por urna pssirna decoificaçao, isto c, por uana pessi 
ma atuaçao do coorenador do debates 0  Dizemos, entao, quo o canal 
audio interferiu sabre visual (pictrico), reduzindo ou anulando 0 

aprendizado. A interferencia entre canais do cornunicaçao pode ser in  
duzida ineBsamente, a partir do urna pssirna programaçao do "slide t1  
ou devido a extrema dificuldade da inforrnaço programada no tt slidett 

A interferncia do canals decomunica2o pode gerar 
urn outro problerna, fio nienos irnportante: o da alternancia da ateflçao 
do recipiente (p.ex.: a alfabetizando) ora nuan canal (o "slide",po. 
exeinplo) 2  ora noutro (a audio enaitido polo coordenador de debates). 
Inforrnaçoes não relaci 9nadas, no canalvisual e no canal auditivo, A  
tendon a causarAalternancia  da atençao. Se os efeitos da interfere 
cia e da alt.ernancia SO levados a urn maxima, a aprendizado decres - 

cerprogressivamente, em proporçao, at se anular, atravs da dis - 

-traçao do recipiente (oalfabetizando). 

Urn recurso utilizado corn grande sucesso polo Mtodo / 
Paulo Freire de Alfabetjzaco do Adultos fol o do aprendizado pela 
associaQio, em quo parte da inforrnaçao cornunicada 	aprendida corno 
wna resposta a outra inforrnaçao, e assirn par diante, formando unia c 
deia do inforiraqoes do que o alfabetizando so apropria progressiva - 

monte. Ao cabo do certo tempo, qualauer informaçao-estIrnulo do 	um 
"lide" (par exenaplo, un-ia situaçio sociolgica) provocard fcil 	e 
rapidamente a infornaaco-resposta da parte do recm-alfabetizado. 

Do acrdo corn Luansdaine (L3), hd quatro maneiras distn 
tas do so associar palavras (faladas ou escritas) e irnagens: 

(palavra) - (imagern) 
(palavra) - (palavra) 
(imagern) 	- (palavra) 
(irnagem 	- (imagern) 

Destas associaçaes, a melhor 	a 111 9  isto e , 
a imageril 

prirneiro, depois apalavra. Apior associaço e a I, palavra prme 
ró e imagem depois. A associaao IV parece ser urn tipo intermediari- 
0. 

N5.o 6 outra a tcnicaAde  associaçãoutilizada iela no 
sa equipe. A irnagem prirneiro, corn toda urna situaçao antro ~ol3gica e 
sociologica. Depois uo so faza associaço da palavra a situaaO, 
ou detalhe da situaçao. 

Finalmente, urn outro aspecto fundamental ao aprediza-
do audio-visual: a da participaao dos recipientes na transforencia, 
de informaçao dos onde es.ta prograniada a codificacaoAcornpa 
tamente, para Si mesmo, atraves do didlogo franca, sern-cerin -ionia.E 
to aspocto'pe can evidencia a qiiosto da motivaço no processo do a-
prendizado. No Sistema Paulo Froiro de Educaqao a motivaçao e des - 

portada no recipionte atraies da particip agap ativa, comosujeito / 
cridor e, porisso, esta mntimamonte ligada a utilizacio da pragni 
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ca existencial-social transitiva das paiavras par.a a1faTetizaçao e 
dqs conceitos, interpretaçoes, teorias e sistemas filosoficos uti1, 
zados para a extensao cultial em todos os nIveis (popular, secund 
rio, mdio e universitario). 

H: outros aspectos igualmente importantés e fundamentâ 
is para a Sisterna que a Teoria da Comun.icaçao revela. Como par e 
xemplo o. da interpretaçao do .papel mediador da natureza no processo/ 
de comunicaçao ontre as sores humanos. Entretanto, deixamos de nos / 
alañgar neste assunto, em virtude das limitaç6es da presente expos 
caob 

(1.) vd. RENEEPETERSEN and WILLIiM PETERSEN, "T:niversity Adult Educ 
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