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Desde qve PF 1  esteve no Brasil em agosto do 1979 e anun 

ciou quo retornar ia em carter de-F'initivo em meados do 1980 	do- 

p019 de 15 anos de ex1io, 'a1th do textos seus at ento indits 

no Brash, urnasrie de artigos e11iros foram pub1cado sb' 

suas id1as, interrompendo urn quase-si1nc10 que ex1stiu6ntre 

nós na discusso de sua obra duránte esse pei'i:odb. Alguns 	dos 

trabaihos pubilcados j6 haviamoparecido emoutrosp{seS B 	sua 

traduço aproveitava o anincib dO regtesso do PF como urn momento 

cornercialmente favorve1. 2  dutros embora nao sepossa'excluir 

inteirarnente suas raz5es cornercials,, fo'am oscritosnoBrsiie 

ub1icado's dentro dornovimentbderedescObert do P e deternas' 

direta Cu 1ndiretarnenta&1e ii'g*ados:bom6 cultura e edUcaç.0 po-

pular quo vern tmando pono 1timôhiese. 3  

so disse sobre PF que urn dos provveis, motivos do 

eü sücSso universal 	quo scu pensamento comporta •leituras •: 

interpretaç6es diversas dependendo das conveniencias daquele quo 

1az a leitura de seus textos. 4  Isso de fato paroce ser verdade 

principalmente para aqueles quo no s3 nao bern o quo neoquerern 

l er :m a s, 	gnarando a hist6ri•a do •su.a p.i'tica a as circunstaflCa$ 

sua tuaçoconcrets, produzern intrpretac6es. 'acadrnica" dig 

torcidas do seupensarnerito 	:.ste ensaio. cr{tico pretende exe 	- 

nar alguns temas levantadopprdohsJiVrOSreCOfltOrnentG publica-

dos por Ediçöes Loyol que, corno ser demonstrado, situarn-se exa 

tamente entre as interpretaces distorcidas do pensamento do PF 

Trata-sedos livros do J. Sirn&es Jorge1 Serndio nem Vio1ncia e 

A Ideobogiade Paulo Freire 	-s 	'reoeram em 1979 n Co1er 

Paulo Freiro1 sob os nirneros 4 0 S, 	esebtivrnente. 
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Ao contrrio do que a titulo posse sugerir, IPE no 

urna discusso exaustiva da ideologia de PF mas, ao contrrio, 

pretende apenas "tornar mais conhecidos alguns pontos fundarnen - 

tais, de modo exposit-ivo, -do (s•eu). p.enaamento".(IPF5). Na verde. 

de,o capliulo - inico - que trata especificarnente de "Gnese I-

deolgica de Paulo Freire", depols de afirmar que asraizes 	de 

seu pensarnento estbrio neo-tomismo, no humanismo, no personalis 

ma, no existencialismo e no neo-rnarxismo, conclui enfaticamente 

que "a gnese ideol6glca de Paulo Freire 6 a prprlo pensamento 

de Paulo Freire" (IPF, 22), o que, convenhamos, no chega a ser 

muito esclarecedor 5  Em termos de discusso ideol6gica, parece 

que SOy 6 bastante mais rico. Corn a sugestivo sub-titulo de 	"A 

Perspective da Libertaco segundo Paulo Freire", seu autor tenta 

provar, ao-longo de sete capftulos "(talvez corn grande estupor de 

muitos), que o instrumento da libertaço proposto par Freiro no 

a da vio1ncia (coma muitos, erradamente, pensam), do 6dio,das 

guerras, do sangue ou das pris3es. No Paulo Freire e urn ho - 

mem profundamente humano e &ste seu hurnanismc fez corn que 6le en 

coritrasse o "corno" da libertaco, no nos mtodos ernpapados 	em 

sangue fatricida mas naquilo que as homens tern de mais seu, 	a 

palavra, palavra que 	dialogo, que o encontro dos homens uns 

comas outros, corn amor, humildade, f, confiança e esperança." 

(SOV, 8). Essa mesrna afirmaço, quase literalmente igual, apare- 

ce pelo menos mais alto vezes ao longo do livro. 6 	exatarnente 

em torno cia &nfase exagerada nessa posiço - pretensamente 	de 

PF 	que esto as principals equivocos do autor em ambos as li- 

vros. Coma veremos a seguir Sirnaes Jorge no leu (?) em PF quem 

so as interlocutores do dilogolibertador3 o que 6 a violflcia 

eqUem so as violentos, e nem mesmo a que 6 libertaco. 

1. Quem so as. interlocutores do di1ogo libertador ? 

0 texto de PF onde sua concpQ 	e_iJ.Qg.Q_a.PareCe 

mais extensamente elaborada 	a P0, escrito em 1968. Li todo urn 

7  capitulo 6 dedicado qua..s..e.. que exciusivamente ao tema. 

0 
S 
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Para introdüzir a dlscue.sao PF identifica a pal.avra co-

mo sendo a ess6nc5.a mesma do di1ogo e recorre ao mite B{b.lico so 

gundo o qual o darnnio do fco sabre o universo se manif-osta atra 

vs de sua capacidade do bar borne abs animals isto , nornear as 

coisas dizer a palaira prorunciaro mundo. Afirmando que na pa-

lavra existeni das dmon äes consbitutivas e indissociaVeis 

çao ereflexao - PF coici'.ii •que pronuhciar o mundo & rnodf1c - 1O, 

transforrnaiu Th-o h pala\i 	:c1 oro quo nao seja praxis Dal 

quo dizer a paiavro vcdadera sa ila trdnsFocrna o mundo" (P0, 91) 

Mas PF sabemuito bem, por exporiancia orpria; quo as sociedados 

estao dlvididas em classes sobiale -. urna do oprimidos e outre do 

opressores - e quo nem todos ostao interessadOs em pronunclar 	0 

mundo, em transforrn - 10 Nurna pssagem do esu ensalo ACL, refe - 

rindo - se ad processo do alfabetizecaO do adultos, ale explicita 

ainda male ecu concelto do diIogo corno a verdadeira nomeacao do 

mundo. Oiz aic: "apronder a 1cr,  e escrever so faz asslm uma opor 

tunidad.e para quo muiheres e horn spercem a quo realmente signi 

flea dizer apa1avra urn comportornento humano quo envolve aço 2 

re-Flexao. Dizor a palavra em urn sentido verdadoirO, • odireito 

de expressar - se o expressar o mundo1 do criar e recriar, do dcci- 

dir, do o-ptar-. Coma....t.a.1, ro e o privilagiado do uns poucoS 	
corn 

quo silenciam as maioriae 	extamento por isto que, numa 
S0C10 

dade do classes, seja fundamental 	ciasse dominante estimular 
0 

quo vimos chamando do cuitura do siiancio em quo as classes domi-

nadas so acham semirnudas ou mudas proihidas do oxpressar-Se au - 

tenticamente, proibidas do ser"(ACL..1 491. ...porS.$O quo o dia-. 

logo libertador em PF lirnitadO que1os quo desejam transfortflar 

o mundo. Na verdade, aic e "o oncohtro dos homens para pronunciar 

o mundo" (PD, 93) Portanto,"noO h diiogo possivel entre antago 

nicos" (ACL, 107) Esta limitaço aparece oxplicitada tambam 	em 

outro ensalo do PF onde ale eiabora ainda mais ecu .corio.eito. 	do 

dilogo "ser dia16g-oo 	no invadr, 	no manipular, 
	10- 

ganizar. Ser dlal6gicn o emp 1ha' 'c no fransformacao constante 

da realidade. Estd 	a razo polo qual, condo o diIogo o cortei- 

do da forma do ser pr6pria 	existancia humana, sst exclui.do do 

toda reiacao no qual algune homehe sejam transformadoSem "seres 
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• para outro" por, homens que so falsos "seres para si. E que 	o 

di.logo.. no pode travar-se nurna rela(;o antagnica" (EC, 43). PF 

insiste, portanto, que "no 6 poss{vel o dilogo entre os 	que 

• q.uerem a prontncia do mu ndo e os que no a querem; entre Os que 

negam oos dernaiso direito de dizer a palavra e os que Sc acham 

• negados deste direito" (P0, 93). No pode haver di1ogo entre 

opressores e oprimidos como no podehaver dilogo - conciliacaO 

- entreclasses soclais antaganicas. C interessante obscrvarque 

• :a anlise d.c PF 6, na realidade, feita em doiS nXveis distintOs: 

ao nvei dos i.ndiv{duos opressores e ao nvel da classe opresso 

ra. Em P0 &le denuncia que os opressores "naO podendo negar1 

mesmo quo tentern, a existncia das classes sociais, em relacaO 

dialtica umas.com  as outras, em seus conflitos, falam na neces 

sidade de compreenso, de harrnonia, entre Os que compram c os 

qua so obrigados a vender o seu •trabalho" (P0, 167-168). E, ape 

sar de admitir que em situac6es excepcionaiS de emergencia possa 

haver "unio" entre classes, PF deixa claro que a "harmonia no 

fundo 6 imposs{vel pelo antag.onisrnO indisfarcaVel que h4 	entre 

uma clase e outra" (P0,168). Quando passa a emergncia da"uniao 

"volta a contradico, que as delimita e que jamais desapareCeU" 

(P0, 169). No h, portanto, possibilidade de "conciliacaO 	dos 

.inconciliVeiS" (ACLI 111_112).8 

Mas se os oprimidos esto exciuldOs do di1ogO liberta 

dor quem sp a-Final os interlocutOres segundo PF? Aqul t.ambm 

a resposta de PF 6 bastante expl{cita. Os interlocutores sp no 

S6 identi -FicadOs como so, inclusive1 advertidos dos risco.s que 

podero enfrentar ao dialogarem no processo revoluCiOnario. Se-

gundo PF, deve haver dialogicidade entre "a liderança revolucio -

n6ria e as massas oprimidas" (P01 148). Mas quem so asses lide-

res revolucionariOs? PF esclarece: "esta lideranca a encarnada 

porhomens quo1 desta ou daquela forma, participavam doe estra - 

tos dos dominadores. Em urn dado rnomento de sua experinCia exis-

tencial, em certas condiç6es histr5ricas, stes, num atbde verda 

deira solidari?dade (pelo menos assim se dove esperar),rBflLiflCiam 

classe 	qualpertencem e aderem aos oprimidos. Seja esta ade- 
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so o resultaclo de urna anlise cientifica da realidade cu nao 

ela implicita quanclo verdadeira, urn ato de amor, de real compro 

• 	isso. C...) No momento emquea 1idranca emerge como tal, no- 

essar1arnOflte so constitji cbmo contradico ds elites domindO 

ras Contradiço ob.jetiva destas elites so tambm as massas 

oprimides quo "comunicam" esta contradicao 	lideranca emersa" 

(P0, 181) 

Em toxtos mais recentes, escritos a partir do sua ex-

po'riência na Africa, PF tern se referido a esta lidernca revolu 

cionria ou a vangLiarda revo1ubiOnria como sondo formada 	por 

•aquales antigosmembros das classes:dominafltes quo cometeram, 

na linguagem deAthilcar Cabral, 	suicidio do classe'!. PF cita 

Cabral referindo - se aos inteIectuai do Guine-BissaU e da neces 

s1dads que 6les tinham de"sor capazes de seidarC9O 

classo •p8ra renascer comotrabaihadOreS revolucionarios inteira 

monte identificacios corn as aspiracbes mais profundas' do povo aD 

qual pertencern" (CGO, 123). 

PF adverte tambrn para os riscos envolvidos no dilo-

go ].jbertadOr conduzldo no interior do urna sociedade opressora. 

Um..deles 6 exatafpenteP.rOYQCa.r a reaço irada por parte dos 

opressoreS PF insiste que "o dilogo critico e libertador(.) 

• tam qua ser feito corn os oprirnidos, qualquer que seja a grau em 

que esteja a luta por sua libertacao. No urn dilogo s escanCa 

ras, que provoca a furià e a repressO major do opressor" (P0, 
56). Dando urn exemplo concreto desses riscos PF refero-se em en 

trevista recente a experiancia de Amilcar Cabral. Conta ale : 
"quando Cabral inicicu corn outros a forrnecao do Partido Africa-

no Independonte Guin-CabO Verde, pretendeu fazor urn dilogO a-

berto, a luz do sol, corn a opressor. Tambm teve ole seu momen 

to ingariuo. Dois ou trs anos depois, uns 50 operrios do porto 

de Guin-Bissau fizeram urna grove o o exrcitO •portugues velo e 

matou a todos. Essa foi a primeira prova do quo era invivel a-

quele ideal puro" (EPA, 17). 
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Outro risco para o qual so deve estar atento na cond 

co do dilogo libertador a natureza dual e ambg_d&PerS.g 

nèlidadeHdoop'rirnido. Po isso.. a lido.rança rovolucionria dove 

bbhfi ar .nO 'o.pr.i.thido mas dSconqiar do.. opressor que "mora" ne le. 

Assim que PF explica:"Alideranca h 

dades das massas a quem no pode tratar como objotos de sua a-

go. Ha de.confiar em que ela.s. •s.o cap.aze$. de so empenhar 	na. 

busca do sua libertaco, mas h do dosconfiar, sempre descon - 

fiar, da ambiguidade .dosho:men .s oprimidos. Oesco.nfiar d.o.s homens 

àprirnidoS, ..no 	prpriamente, desconfiar dales enquanto homens, 

mas desconfiar.do  opresq' "hospedado" .nles. Desta manera., 

quahdo GUec,ara chamä a atenço ,eo.revolUCiOflario.Para a"fleCeS 

s1dadededescOnfiar sompre dosconfiar do.carnpofles quo adore, 

.:dd guia quë indica os caminhos, .dosconfiar ata de sue sornbr&', 

estarompendo a condjo.fufldarn.eflal da teoria da aço dia-

16gica. Esta sondo, aponas, realista. e.que a con-fiance •. ainda 

quo basica ao dialogo, no 6 urn a priori dsto, mas uma resul - 

tante doencontro em quo os homens so tornam sujeitos da denn 

cia do mundo, para a sue transforrnaco. Dal quo, enquanto Os o -

primidos sejam mais a opressor "dontro" dlos que elos.meSmOS. 

sou mdo natural . .liberdade pode lev-los 	dentncia, no da 

realidade opressora, mas da lideranca rovolucionaria. For isto 

mesmo, esta lideranca, no.podendo sor ingnua, tern do estar a- 

tenta quanto a estas possibiUdadeS.' 	199). 

No pode, portanto, haver nenhuma dvida que o dilo 

go libertador do PF so d no contexto do ume teoria da aço cul 



tursl revolucionria e que sBus interlocutores so de urn lado, 

os lideres revoljci.ô.n...iO,..ede outro, as.massas oprirnidas.S-  

merite o dilogo entre ales 6 que vài possibilitar - atravs. da 

luta revo1ucionri•a -. a libertaço tanto dos opressores quanto 

dos op:ri.midos, corno verernos abaixo. 	 . 

• exataflYe4lte essa dimensonepeSSariamGnte politica e 

engajada do di1ogo libertador em PF que o diferncia da tradi - 

ço dial6gica clssica. Apesar de vinculado s mesmas razes -Fl-

los6 -Ficas de autores corno Jaspers, Marcel e Buber, 0 dllogo em 

PF possul implicaçes que no so encontradas nesses autoros co-

rno j6 tentamos demonstrar em trabalho anteriOr. °  Forarn essas 

implicaç6es 6nicas quepassaram desapercbidas a Sim5es Jorge. 

realidade 6le escreve urn capitulo emSOV - o segundo -tentan 

do mostrar as rà{zes filos3ficas e religiosas do dialogo em 	PF 

mas igno.ra exatamente o que torna PF exclusivo e original. Desta 

forma, no deixa de ser curio so como, embora trabalbando corn os 

mesmos textos onde todas as dirnens6es do dilogo libertador em 

PF esto explicitadas, Sim6es Jorge no perceba nenhuma dels e 

insista num diflogo abexto "entre os hornens" como se a proposta 

de PF no partisse da constataco inicial de urna ordem social in 

justa - desurnana - onde alguns poucos opressores, ojrirrien a grande 

maioria que . mantida em silncio. No se encontra em SOV nenhu-

ma aspeci1icaco clara de quem sejam os interlocutores do dilo 

go libertador. Slrn5es Jorge fala se'npre abstrata e a-histricame .a 

to "dos'hôrnens",Carno nesta passagerñ:"os homens s6 so libërta - 

ro quando -Forem capazes de, 	imitaço do dilogo divino, dialo 

garern entre si" (SOV, 14). 

Esclarecido quem so os interlocutores do dilogo ii-

bertador e apontadas as distorç6es da"leitura" de SimesJorge 

vejamos agora a posiço de PF em relaco 	violncia, antes 	de 

passar ao tema central da libertaço. 



••2' 	 a iolnca e quem so as vo -i.antos? 

Qualquer estudiosa dope nsarnento de PF sabe que •o. to 

ma da violncia 6 uma preocupacO quo a acompanha h muito tern 

pa. Naverdado, desde seu rIne1ro llvro-EPL, no s6 o tema ig 

apareco, como as linhas, principalS do sua posicO esto deli - 

neadas. No 6, portanto, dlficil oncontrar em PF uma dflfl195O 

de violncia, urna idontiflcacao de quem 	violentO e uma justi 

ficativa da resposta dos oprimidos 	violncia dos opressOreS. 

SegundoPF, qualquer situaço do dorninacO ou oprs-

so, quo imponha a silncio, q u e impoça a rea1izaca da  

ço ontolgica e hist6rlca dos hornens do ser mais, g violenta: 

"Violncla 	o ato corn que alguns homens ou classes impedem ou 

tros do ser"(CJT, 87). Assim, estabelecida uma relagO do a- 

prosso estg tarnbgm inaugurada a vlo1ncia. has PF jnslste quo, 

hlstrlcerneflte, a violncia nurica foidflagrada polosOpriml 

dos. Ele pergunta: "Camo poderiarn os oprimidas dar lnclo 

vlolncla, so ales so a resultado do urna violncia? Corno pode 

riam ser as prornotores de algo quo, ao instaurar-So objotiva - 

monte, os constitul? No haveria oprimidos, se no houvesse 

urna relacode violncia que as conforma como violentados, flu 

ma situac0 objetiva de opresso Inauguram a violnCla Os quo 

oprirnem, os quo explorarn,OS que no so recnh6cemr1oS0utz'05 

no as oprimidos, as exploradoS, os quo no so reconheCidos 

pelos quo os oprimom coma outro. Inauguram a desarnor, no 	os 

desemados, mas as quo no amam, porque aponas so arnam. O
s : quo 

inauguram a tomor no so as dbois, quo a 516 so submetidos, 

mas as violontos quo, corn seu poder, criam a situaç0 concreta 

em quo so gerarn as "demitidos da vida", as esfarrapadOs do mun 
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do. Quom' 1n.ugu'ra. a.tira.ni'a 	 o.s ti.ranizados, mas os.tlra 

nos., Quorn 1iiaUgu'ra.' o Øio nb so as o.dia.dos, m,as os que primel 

To odl.'ãram., Q.u.ern;ina.ugura a egaço dos homens no so as que 

tiveram a•'s.ua h'urnan;-1d'ade negada, mas os. quo a negararn, negando 

'tarnbrn su' QUern Inaugura a f6r(;e no .S.O os quo so tornaram 

fracos sub a robustoz 'do Ss fort.es , mas os fortes quo os debilita 

i-" PO. 45:), 

p.or defin1ço, urn ato , dos 

opressorés. has acontece quo, ;  corno elasse .dorn:Lnante. eles con - 

troiama.prpria definiçQdo que seja vio,lnc1a. Coma salienta 

PF,"ontro osincontveis direitos quosp admito a si a conscien 

:cjdomjnadora tern mais. ste: o.de.definir a : violncia"(EPL, 50). 

Dal pOrque.' quando o oprirnido levanta-se, roage, responde 	yb- 

• lncia dooprossor, 6 a le 'quo.se chama de violento, de brba-

• rb, do desumano, defrapo" (EPL, 5 :0)' has a resposta do oprirni-

do- quno e s5 urn diroito, rnas um:.dever - 	violncia.. I  

Polo contrgrio. 9 "resposta, iegrti.rna.; 	. aafirrnacodo ser 	que 

jg n5otemea ].iberdade e quo sbequeesta no .um presnte 4 mas 
uma conquista" (CJT., 9l1;Aimdisso, "par arUPUSa 

par000,Hfla rasposta do-s crprimi.d:os., . vio.lncia dos opressores 

que varnos oncontrar a gsto do amor. Cons,ci.ente ou inconsci..eflte 

mento, o ato de rebe1io.dos op.r.imidos.. que . sempre to violefl 

to quanto avio1ncia:qUe as cria, ste ato dos oprirnidos, sim 

podé inauguraro arnor"PO, 461 1, hl  

Ascitçea 	 pa- 

ra mOstrar, born relativa ciareZa j ,.Oque 	vbolnci6para PP. 
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Todavia, o tema ganha urna força muito major a partir da expo-

rincia.recente de P nas n6vas ° naçes libertadas do contin€fl 

té"a -Fr'icano. Vale portnto a çiena citar, embora longamente, 

umapassagernde sUas CGB. PF descreve spiimeira visita 	ao 

pars em '1975 e seu contato corn o jovem mUitante diretor, 	de 

uma escola na zOna rural 	ledescreVia para PF rnornentosde 

suaexperiencia n6 luta do libortaco. r PF quem 	narra: "Ti- 
nhamos sernpre, disse ele, no muito lange do local dos inter - 

natos. sttlos seguros, dentro do mato, onde. no caso de bombar 

deios, pudssemos abrigar as crlanças e os adultos que viviam 

em tomb. Ainda bern no so começava a perceber o barulhO 	dos 

avi6es,jtodoS, rapidamente, qüase instintivarnente, so organi 

zavam para abandonar a area. Cada urn sabia a quo devia faz'er e 

fazia, naquelas ocasl6es. Certa vez, continuOu, ao regressar - 

mos do esconderljo, ap6s urn bombardelO, encontramos, no ptio 

do Internato, trs camaradas nossas, duas jg mortas, a tercel 

ma morrendb, as barrigas abertas. Junto a elas, trs ftos vara 

dos por baioneta". No ihe perguntei coma •tinhamos chegad.o i zo 

na libertada as autores .daquele crime. No quis saber so haviam 

vindo no avio, quo depois do bcxmbardeio tivesse descido em urn 

campo qualqueroU se teriam ldo soldados d uma patrulha avan-

cada do excifo colonialista. Nada disto me .interossou.flaUel0 

instante. PergUntel apenas, mos c,rjspadas,o quo -Faziam qüando 

conseguiam a prislbnãraSsaSSihO taoperVerSoS. Tenho a.imPreS 

so do quo o jbvemrnilitaflte percebcu, na totalidade do minha 

voz, nas rnirhasmos crispadas, na mihha face, em mim todoi no 

olhar do Elza, no su sii5nclo que gritava, a revolta imenSa 

que nos assaltava. Corn voz semprp mnsa e calmo, sua resposta 

foi urn ensinamento. "Gente ruim coma essa, disse ele, quando pe 

gada, era punida, do acordo corn a tribunal popular. A revolucao 

pune mas no tortt4re. 0 camarada Cabral falava sempre do respei 

to quo se devia terao tni.rnigo, Era uma p&lavra do ordem do nos 

	

so Partido, do PAIGC." Al e.stg uma diferenca radical entre 	a 
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violncia dos apresesOres o a violncia dos oprimidos. A daque-

los e,  exercida para preservar a violncia, implcita na axplora 

ço, via dbminacO. A dos Gitimos, parasuprimir a violnia, a-

travs da transforrnacaO revolucionria da realidade quo a possl 

bi1ita."(CG37 38 ). 

	

Parecè claro, port8nto, quo para PF no so trata 	do 

do-Fonder ou condenar a violncia coma "melo" do libertacO. No 

so trata tambm, como erroneamente a-Firma Simes Jorge, do so 

propor urn instrumento de libertaco quo "nO e o da vic1ncia, 

do 5db, das guerras, do sangue ou das pris6es" (SOy, 8:).... - Na 

verdade a violncia 	urn dado anterior, j.existe e., 
S gerpdpa  

plos opressores. Ela estS pesente por definic5°, em toda e 

qualquor situaco do dominaco. As circunstflCiaS histSricaS es 

pec-Ficase concrctas S quo vSo determiflar, no •prOCeSso revolu-

cbonSrio o via luta d iibertaco, so a resposta violenta - p0 -

r5m amorosa - dos opriflidos S necessgrio ou no. 12  

Urna vez analisado o áonceltO do vioinciaom PF o mdi 

cadas as distorc6es da interpretacO do SimSos Jorge, podemos 

passar 30 
temada 11bertaçO quo incorpora, do certa forma, to- 

da a discussoanteri0r, 

3. 0 quo significa a libertaco omPF ? 

Mais uma vez se pode afirmar que a resposta do PF 	S 

clara, embora sua anlise, como fob o caso na discusSO sobre 

os interlocutores do diSlogo libertador, se facatambm em polo 

	

menos dois nveisdistiflt0S alibertacO ocorre a nvel 	da 

sociodade "libertada" e a nrvei dos homens quo experimontam a 

praxis libertadora. Vamos começar corn o nrvel social. 
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Quem j4 leu os textos do PF escritos a partirde sua 

experincia nas novas naç6os africanas, terg observado quo 	le 

Be refere a elas como naç6es "libertadas"0 So naç6es que 	Be 

libertaram do.colonialismo o do sculos do dominaço, depoisde 

uma longa e .violonta luta revolucionria do libertaçco. Irni1ci 

ta nessa identificaco de naço libertada, est6 uma clara opço 

de PF polo socialismo, acompanhada do urna inequ{Voca rejoico 

do capitalismo como forma do organizaço social, considerada 

por ale como.intrinsocamente desurnana e injusta. 

Aqui vale assinalar quo desde a juventude1 F.reire a-

.prendeu corn Emmanuel Mounier- a nutrir urn forte sentimento anti-

cápit.alista, 13  sent.imento este que se desenvolveu ao longo dos 

a -nos desua experincia em sociedades cap.italistas dependentes 

tanta na Arnrica Latina corno na Africa. A medida quo a influn -

cia dopensamento marxista foi-se tornando urna presenca cáda 

vez mais marc-ante em suas idias, este.anti-capitalismo foi re-

forçado. H em- seus escritos vrias referncias A natureZa his-

toticamente desumana e injusta das sociedades capitalistas. 	
U0 

sistema capitalista, em si, 6 o quo gera, necessariamente, (a 

situaço concreta do opresso)", afirma Freire (PEI 123). Ele 

chegou mesmo a criticar as igrejas rnodernizantes por -Falar 	da 

"humanizcco do capitalismo ao invs de sua total superaço." 

(PEI, 122) 	Da mesma forma, 6 . bastante claro quo Freire adota 

a interpretaço marxista da estratificacao social inerente 	as 

sociedades capitalistas em outras palavras, sua analise da con 

tradico opressor-oprimido so baseia no conflito existente on - 

tre as classes dorninantes e dorninadas, donunciado por Marx em 

sua forma mais elementar -Stiatodria revolucionria dial5giCa 

da aço cultural para a libortaco-imp1iCa... 	 supe- 

ço dialtica dGsta contradico. 

so disse tambm a respeito do Freire quo ole espO 

sa urn "vago socialismo." 14  Pode-se encontrar em seusescritOs 

elogios as experincias do paises como Cuba1 China, (PAP1 93) 

Guin-B±ssa.1 (CGB). e Nicargua (EPA), juntamente corn refern - 
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cias a urna sociedade que experimentou uma transformacao radical, 

isto 6 , urna sociedade que vivia sob o modo de produgo capitalis 

(AA.QN, 66)Por,outro1adO, sero encontradas, tambm, crti 

cas ao--"egado. estalinista"de certos palses socialistas, (PAP, 

93). Na realidacie, em sua c.onceituaço de 1iber.tacO/1ibeI'dade, 

Freire vai alrn. da crit.ic.a ao. capita lismo e as sociedades soda-

listas rio'-revo.1ucionarias, como veremos a seguir. 

Eoi menCionado ant eriormente na discusso sabre - 	0 

.conceitcide .vio1ncia em PF, que o ato de. rebelio dos oprimidos 

pode "inaugurar o arnor" 	Na realidade,segundO PF, smonte os 

oprimidospodeni libertar a-si mesmos e a o s opressores. E.,ie expli 

ca "os opressores, violeritando e proibindo quo os outros sejarn, 

no pod em igualment.e ser; os oprimidos, lutando por ser, 80 re-

tirr - 1has opoderde oprimir.e deesmagar, ihes restaurarn a hu-

maniddeque.haviam perdido no uso da opresso. Por isto a quo 

srnenteos oprimidos, libertando - se, podem libertar Os oprosso - 

res.EstesenquantOdlaSSe quo oprirne, nern libortam, nom se 11 - 

bertam": (P0, 46). Desta -Forma, a libertaço exigo a superaco da 

contradico opressores/oprimidOs nornovimento dialtico da h1st6 

ria,sendo. que os oprirnidosso os agentes do sua 1ibortaço e da 

- libertaço c1os.opressores.. Dal porque, como a-Firma PF, "a liber- 

\/ taço 6 urn part:o0. E urn parto doloroso. 0 homem que nasce deste 

parto 6 urn homem n6vo quo s5 a vivel na e pela suporaço da con 

• tradiço o.pressores-oprimidOS, quo 	a libertaco de todos. 	A 

superaco da contradico. a... o p.arto que traz ao mundo &ste homem 
novo no rnais opressor; no mais oprimido, mas homem libertando - 

so" (P0, 36). 	 - 

- 	- - 	0 urugua.io Jt:iiio Barreiro, ao analisar iima das dimen - 

ses do. conceito de conscien.tizaco em PF, reaume do -Forma bas - 

tante -Feliz 6sse projeto de 1ibertaco ao afirmar quo "a tare -Fa 

- do humanizare humonizar-ses.meflteSera completada quendo, a urn 

mundo t:rnsformado a dorninado pelo homem como rea1idae humana - 
mente significada1 qorespon,Jma sociedade humana conciliada 

onde se esgotam as duas aiienaçaes: a do senhor e a do escravo 
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• em uma etapa, afinal,, de verdadeiro encontro de conscinciaS a-

travs de possibilidades totais do di1ogo 5 	. 

Resta contudo salientar que Freire compreende a libeL 

taç8O coma eço cr{tica do homem em geu aqui e agora enquanto 

prxis, isto 9 , re -F1exo e aço dia1tica Mas 1  a praxis se de-

fine igualmente, em termos de existencialidade,-'estg situeda no 

mundo. Uma vz que a natureza humana possui uma universaiidade 

quo transcende as configurac3es particulares, do sistemas 	so- 

cials capitalistas ou socialistas, a 1ibertaco no e vista en- 

quanta ausencia absoluta do opresso, mas coma expetincia 	do 

• prxis do homem. A 1ibertaço 6 uma ctegoria histc3rica, umper 

manente pracesso dialtico construido por um . hornem inacabado, 

consciente desta condiça, mediante a praxis 	e em sua rela 

ço corn uma realidade tarnbm inacabada Para Frire, a liberta- 

ço.nunca e ponto de chegada, mas sempre ponto departida. 	a 

poder do crier e tranáforrnar a mundo e realizar a pr6pria perso 

nalidade nesteprocesso. A opresso, par outrolado, tornase a 

supresso da praxis, 	constitui em urn ato proibitivo do ser 

mais dos homens" 	(P0, 47) A liberdade, afirma Freire, "que 

uma conquista, e no urna doaço,exige uma permanente busca. 

Busca pormanente que s3 existe no ato responsve1 de quem a faz. 

Ninguern tern liberdade para ser livre polo contrriO, 1utper 

ela precisamente parque no a tern No 6 tambm a liberdade urn 

ponto ideal fora dos homens, ao qual inclusive des so alienam. 

No 6 idia quo se faça 	mito. E condiço ihdispensve] ao mo- 

vimento de busca em que esto inscritos os homens coma sores in 

conclusos." (P0, 35). 

- 	Freire tambm encara a libertaço necessriamentO co- 

ma urn processo social Ela começa corn a liberdade dos outros 

Portanlo, sociedades opressivas so todas aque).as em quo as clas 

sos dominantes tornam a prxis impossivol pars as pri.midoS Pa 

ram, cia mesma forrna que desumanizam Os outros, Freite considera, 

corno ji virnos, quo as opressores tambm se dosurnanizam a Si: mes 

mos Em qualquor situaço social em quo o homem no realize pie 
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namente seu:pot:encial  cria.tivo. atravs da praxis, instala-se 

Lim3 situaco opressiv8 e d.om:lnadora.., Da{ porque Freire insista 

em deflni-r a libert.aç&o coma urn processo permanen.te: a lu.ta pe- 

V ia iiberdade no conhece fim 16  

/x/X/x/x/x/x/x/x/ 

. :Considerando que aviso .de ii'berdade/1i.bertaço 	em 

PF engioha, direta o.0 indiret.arnante, a discusso anterior sabre 

di1ogo Ii.bertadore a vioincia,. resta-nos completer 6ste en 

saio critico verificando aquilo que de mais importante est ex-

cluido da interpretaço contida nos iivros de Sim5es Jorge - 

No h5 dt\iida que 5le con.sidera como central: o profu 

do compromisso de PF corn a humanizaço do hornem, corn a desco - 

berta da dimenso piena da pessua hurnana. Talvez o que ihe fal-

te, todavia, seja exatamente acompanhar PF quando 1e passa 	- 

ne sua reflexo e na sua aço - do -nlvel de abstraço concei-

tuel ao n{vel do compromisso engajado, hist6rico e concreto 

por isso que no se encontra em Sirn5es Jorge nenhuma re -Ferncia 

condenaço explicita que PF faz ao sistema capitalista, como 

tambm no se oncontra referncia 	sue opço socialista ou .. 

critica s socidedes socialistas "no revoiuciongrias". Pior 

ainda, no se encontra nenhumaindicaco ao fato de queFF, na 

verdade, critica mas ultrapassa a dimenso dos sistemes soOla-

is quando 6le generalize a respeito das condic'3es existencials 

bsicas de opresco e liberdade. Desta forma, Sim6es Jorge, ape 

rece sempre pr'esoa urn nlvel de anlise abstratoe e-hist6rico, 

insistindo em atr±buir a PF aigumas idias, conceitos e postures 

que na verdade tern sido explicitarnente por 6le condenadas 

Como explicar tudo isso? 

Teivez Sim6es Jorge encarne e represente o pensamento 

tpico dos 'inocentes" critcado.S'por PF em seu hsaio PEI. De 

fato, em IPF, Simaes Jorge insists, numa longa notá de rodap, 

que a lute dos "hbmens prbfti.co' 6 "criar em todbs (os homens) 

justiça e do - amor fraternO. Cia 
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ro. quo para: at1ngr estsob:jetivo, dos devern lutar e por isso 

osta .1uta -aparoce a muitos, inxp1icav-eirnente, como uma luta re 
- 	- e 

volucionaria.Nao,na/uma lutarovolucionaria; o que podomos di- 

zer 6 quo esta e uma revoluçao do. arn.or autntico do uns para 

corn Os outros. E a justica a a 	bo.ndade, o amor e a fratornida 

do s.o •.virtu.des interiores. .Ocnu.nc:iando urn .mundo injusto e 	a- 

nunciando urn mundo.. mais ju.st..00s.: prQ.fetas esto fazendo corn 

.que:.os hom.ens vol'ternao seu •verdadeiro  munco, o rnu.ndo do ospiri 

•to, este e:sp .r .'ito : :quo .-Faz hornurn... Srnente quandotodos Os ho - 

mens convor.tler.em  .assim 	prprio .coraco, haver.g aqu.o1a::t.ran.6 

formaco radical da sociedade o o mundo sorg urn mundo mais hurna 

nd" (IPF: 60. GriFb nosso). 

Na vordade, essa prtica nada torn a vor corn o sentido 

quo PF d6 ao "homem proftico" quo vive a tenso drarntica 	da 

donimncia o do antncio, atravs do uma .prxis real. (Cf. ACL 	e 

PEI). Alrn disso 6 exatamonte a essa prtica doforidida por Si-

maes: Jorgo:quo PF chama de "aco anestesiadora" ou "aço aspiri 

na", ambas fundadas num idealismo subjetivista quo, na roalida - 

do' contribue para a rnanutenço do status quo. Diz lo: "so 

esta.s, em ultirna anlise, modalidados de.aço, cujopressuposto 

consiste na iluso - ou em fazer crer nela ..- de quo 6 possrvei 

transformar o coraço.d.os hornens e das rnulhores, deixando, con 

tudo, virgens, intocadas, as estruturas sociais em que 0 "cora-

ço" no pode ter satde. Esta ilusgo do quo, corn prdicas,:.o-

bras •humanitgrias 00 desenvolvirnento do uma raciona1idaddes 

garrada do mundo 6 possivel, primeiro, mudar as conscin61as, 

depois, transformar a mundo, existe apenas naqueles quo harna - 

rnos do "inocentes" e a quem Niebuhr charna do "moral5st6s" (PEI, 

106). 

Parece:portanto que, ao distorcoro verdadeiro signifi-

cado das idias de PF, ac apresentarcorno.sondo dale urn conceito 

ingenuo do dialogo corno."instrumento".deurna libertacao abs4.-

o ao ignorar, no s5 os textos .mas:toda uma .vida de prtica 	e 

engajamento poiftico concroto, Sirnes..3orge estg, "inocentemento", 

colaborando corn os mesmos oprsres quo ale acredita combater 

ao iádo do PF e ao lado dos oprirnidos. 
BSB, 23/09/60. 
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NOTAS 

1. Para evitar a repetiço desnecessgria dos ttu1os citados no 
texto, adotamos as seguintes siglas (a) pare as obras. do Pau 
loFreire: EPL Eduaço como Pratica da Liberdade, EC = 
Extenso Cu Comunicaco?, PD = Pedagogic do Oprimido, ACL 

• Aço Cultural para a Libertaço, CJT = Carte a urn Jovem Te6-
1o6 PEI = OPapel Educativo des Igrejas na Arnrica Latin, 
PAP 0 Processo de Alfabetizaço PolXtica -' urna introdüço, 

• AAN = A Alfabetizaço do Adultos: C ole urn quefazer neutro? 
CGB =Crtas a GuinBissau; EPA = Entrevista a "Psicologia 
Atual"; e (b) pare as obra§ do J. Sirn5es Jorge: SOV = Sem 1-
din nem Violncia IPF "Ideologide Paulo Freirë" 

uando a referncia for a artigo quo aparece em livro ou re-
vista, oucinda uma éntrevistapublica.da em reviste,o ncme-
ro da pgina correspondnte.citàço serefere, pã.ginaco 
do livro ou reviste. '-referncia completa poderg ser en-
contrada naBibliograf.ia queacompanhae.ste en.saioo 

0 nome de Paulo Freire apa±'ece tambm no texto representado 
apenas pelas iriciai PF 

2 	Pare uma relaco dos trabaihos publicádos do PF, atualizada 
at ju.lfio de 1980, consultar Ven:tcio A do Lima, "ibliogra-
fia do Paulo Freire", mimeo., UnB. Ent:re Os trablhoss6bre 
PF, traduzidos, podemos rolacionar: 

Carlos /\lberto Torres, A Praxis Educative de Paulo Freire, 
Loydla, 1979. . 

Carlos AlbertoTorres, Dilogo corn Paulo Freiro,-Loyola,1979; 

Brian Wren, Educaço para Justiça, Loyola 

Julio Barreiro, Educaço Popular e Conscientizaço, Vozes, 
1980; 

3. Os trabaihos sobre PF escritos e publicados no BrasH, tern 
aparecido, principalmente, nas revistas Ed.ucaço.dSociedade, 
Comunicaço e Sociodao o Sintese.. Vale dstaeerorGcente 
livro do Vanilda Pereira Paiva, Paulo Freiree o Nacionalis-
mo-Desenvolvimentista, Civilizaco 8.rasileira, 11980s 
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Vanilda Pereira Paiva, op. cit.., P. 17, a -Firma: 	 . 

"o 6xito de Freire por toda parte paroce ester apolado 	em 
a1gums caraterstica.s. da sUe obra quo, so par urn lado .po 
dem ser apontadas como seus pontos d6beisj so igualrnnte 
sous pontos fortes So observamos em seus escritos, at 
1965, certa impret1so te6rica quo so acOmpanha do urn insu- 
ficiente dosdobramento do idaas (carncias qup Freire bus 
cou suprir em seu ttabalho posterior a 1965) -Poram exeta - 
mone ets caracter!sticas quo permitiram a cada loitor Fe t  
zer do sOus liros a leitura que mais Ihe convies-se e utili. v  
za'seu mtodo de forma copatvo1 corn tel 1eiy.ra.. 

o pr6prio PF, ern.e.ntrëvista concedida em 1978 •a Lfgia Leite, 
rovela-se ireoàupdO ..con talprob;lerna. -Dizle: 

	

/ "As possibiI.idades do sor recuperado pole direita, o, 	as 
/ vzes, por uma d i r e i t a no muito consciento de sor direita, 

( 
CO

rneçarem a preocupai-e ntcnnentedepois cia minha passe 
"—gm polo Chile, porqup at ento eu ño tinha tido essa pr 
tica. Depois passei a ter. Ento cornecei a 	me ver tambm 
distorcido nos Estados Unidos. Comocei a br ensalos 
sobre mim, quo no tinham nada quo ver comigo, expressavam 
a leitura quo o autor -Fazia do mime Leitura dele. Porque, 
ideologicamente, quando voo I urn livro, nom sempre l 	0 

quo o.autor oscreveu, mãs 6 quo vbc.:g's.taria que 51le tives 
so escrito." 

Cf. "Encontro cori Paulo Freire" em Educaco e Sociedde, 
AnbI,;: ,N 9 	,Maio do 1979, p. 61. 

Para urnadiscusso das ratzes do pensamento do PF consultar 
Vencio A. do Lirna, Comunicaço o Cultura - As Idias 	do 

Paulo Froire, Paz e Terra, (no prelo), OSp Cap. 1. 

Vale. a., pena transcrvr ,  as"oito passagens literalrn.eflteF 

a. lut,a..,,. a.'.r'evb.lucOpara a..ciu.al.Fr.eire,,..pOn.Vid8 to - 
dos as homeps do boa vontade. Coma yomo 	no 	urna lute 
viobenta',om era, corn sangue, corn piis6es, mas uma lute 
onde Os homens,tiñTcorn' os outros, em comunho atravs do 
.dilogo,' assumem urn compromisso 	pare a superaco 	da 

opresso" (SOy, 8). 

"A doutrina de Froire' pare a. 1ibertaco, como vemos, no e, 
.POIS, a des guerras, des rev.oluc5es armadas, des lutes 'fra-
tricidas, da violncia, no estibo de outros mtodos to fg_ 
ceis dsrm vorificados histr.a atual Ngo. Sue doutri 

na 	rrofundamente humana, vltd toda para a homem e para 
a sua h'umaniaco nos 



0 

19 

"Por ls.soT  o seu m6todo •librtador ostA -Fora do todos aqueles 
esquomas hist6ricos, tantas v5zes aplicados 	11bertaço, co 
o re.vo.Iuç6es.,.guer.r.1 :etc. " (S0V 	23) 

"Por bet b 1  coma comenta JeEus.... •A - ro. yo . ......tais pessoas teriam 
desejado, seguramente, que Froire apresentasse outros instru 
mentos pal-a a libertaçco, instrumentos violontos como guer - 
IS, sanguo, no estilo do tantos outros 'revoiuciongrios" 
(SDV, 33) 

"0 instrumento, rols, da libertaço, apresentado por Paulo 
Freire, no e o da violncia manchada de sangue No. 0 dig-
logo estg empapado, sim, mas daquilo quo o homern tern do mais 
sou- a palavra" (SOy, 34) 

"A transformaço do mundo 6 urn dever do todos os homens. Es-
ta, porm, segundo a ponsamento -Freireano, no dove ter como 
modlo ou mtodo a luta armada" (SOy, 48). 

• "Estaluta, no ponsarnontode Paulo Freire, no e aquela san-
guinolenta, coma nos mostra a hist6ria do tantos processos 
do libërtaco, mas uma •luta humana, luta tocida napalavra 
do homem, a luta no dilogo" (SOy, 55). 

"Talvez muitos leitores tenham -Ficado decopcionados, 	como 
assinalamos no irdcio, dianto deste processo libertador quo 
o nossO autor nos apresenta, pensando qUe ole epelasse? pa-
ra aqueles mtodos, como nos mostram processbshistricos do 
tantas libertaç6os, por meio do revoluc6es, pris6os, press6-
os, etc. No. Nada disto, absolutarnonto nada, oxiste no pen 
sarnento libortador do Paulo Freire" (SOV I  85) 

Estamos nos roforindo ao cap. 3 do P0. Vale a pena lembrar 
neste ponto quo a discusso do dilogo em PF pode ser -Feita 
em polo monos trs n!veis: o antropol6gico, a opistemolgi-
CO 0 0 polXtico. Nes.te: ensalo nos ateremos 	discuss6o, ao 
nvel poitic. Para urna discusso, mais complota., ipcluindo 
Q_re1aç6os entre a conceito do dilogo e comunicaço em PF, 

.. 	co. 	l.tá l- 	VencTio:P. do Lima .op. cit, •esp. cap., 2.. 	in- 
teressante notar tamb6m quo PF sabo quo a sua posic6o 	corn 
relaco ao dilogo nm sempro 	bem compreendida. Cf., por 
exomplo, CGB, 41. 

Em entrevista concodida rio Chile em 1.72 PF reconhece que 
em PU sua anlise da sociedade coma sondo urna sociedado do 
classes ainda n6o estg inteiramonto clara. No entanto, diz 
ale, "quando oscrevi este livro, j5 estava complotamente 
convencido do problemd das cia.ssos..:.sociais. (...) A partir 
do momenta quo ou proponha a dialtica oprossor-oprimido, 

tr 
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estindUbitavelme.nte 1rnp.1cito o problema de classe socia1 

C-P. "Entrevista corn Paulo .Freire," em Canoe Alberto Tomes, 
0ilogo corn Paulo Freire, Loyola, 1979, p. 44. 

	

9, 	Paulb Freire usa támbm a terminolOgia ôristi de "Pscoa" 
para referir-se a 3ste mesmo -Penameno. C-P. PEI, 107. 0 
problema das relaç6es liderança e massas opnirnidas envolve 
tamb6m a importante discusso da orga'iizaco do partido re-
voiuciongrio A ste respeito ver PF em "ConscientizacO e 
1ibertaço: uma conversa corn Paulo Freiro", em Aco Cultu-
ral para a Libordade e outros esbritos, Paz e Terra, 1976 , 
.p.p. 

 
141-142 

10. Cf. Vencio A de Linia o Clifford Christians, 	"Paulo Freire: 
A Dimnsb Polftica da Cornunicaço Dialogal", em Sntese, 
vol.VI, n 9 .: 10, Maio/Agosto do 1979, pp.111-i30. 

	

11 	Este ponto ser esciarecido 	seguir na discusso s6bre o 
signi-Picado da libertaçco em PF. 

Existe rneihor exemplo para isso do que o quo vern ocorrendo 
nos palses da Amrica Central, notadarnente El Salvador 	0 

Guatemala? E quem no se lembra da luta: do 1ibertaço na Ni 
cargua quo s6 chegou ao fim em julho de 1979? 

Sb 	anti-capitalismo de Mounier., yer:g*nh1flerOeS:Pecial 
±.::doFr.r,esde Mohde, N 9  34, Tomos I. •e II. 0 riGmero..-Poi tradu 

itOTe publicado e ospanhoicom o t{tu10 Cr1ticadel Capi 
talismo, Editorial Nova Terra. Barcelofla, 1969.:Cf., parti- 
culãrrnento, o artigo de GeorgesNgaflgo,. "El Pensamlento Eco 

-. nbmico de Emmanuel Mounier," pp.. 227256. 

Cf. Denis Collins, Paulo Freire - His Life, Works and Thought, 
Paulist . Press, N. V.,. 1977, p. 33. 

15., Julio Barreiro, op cit, p 55 
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