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APRESENTAÇÃO

Fomos surpreendidos em 2020 pela pandemia do novo coronavírus. Nesse 
entremeio de suspensão de atividades e de distanciamento social, fomos levados a (re)
pensar as nossas relações e a forma de ver o mundo. E é nesse lugar histórico de busca 
de respostas para as inúmeras problemáticas postas nesse período que estão os autores 
e autoras que compõe esse livro. 

As discussões empreendidas neste livro, intitulado “(Des)Estímulos às Teorias, 
Conceitos e Práticas da Educação”, por terem a Educação como foco, como o próprio 
título sugere, torna-se um espaço oportuno de discussões e (re)pensar da Educação, 
considerando os diversos elementos e fatores que a intercruzam. Na direção do apontado 
anteriormente, é que professoras e professores pesquisadores, de diferentes instituições 
e países, voltam e ampliam o olhar em busca de soluções para os inúmeros problemas 
postos pela contemporaneidade. É um desafio, portanto, aceito por muitas e muitos que 
fazem parte dessa obra.

Os autores e autoras que constroem essa obra são estudantes, professoras 
e professores pesquisadores, especialistas, mestres, mestras, doutores ou doutoras 
que, muitos, partindo de sua práxis, buscam novos olhares a problemáticas cotidianas 
que os mobilizam. Esse movimento de socializar uma pesquisa ou experiência cria um 
movimento pendular que, pela mobilização dos autores/autoras e discussões por eles e 
elas empreendidas, mobilizam-se também os leitores/leitoras e os incentiva a reinventarem 
os seus fazeres pedagógicos e, consequentemente, a educação brasileira. Nessa direção, 
portanto, desejamos a todos e todas uma instigante e provocativa leitura!

Américo Junior Nunes da Silva
Valdemiro Carlos dos Santos Silva Filho 
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DIÁLOGOS ENTRE PAULO FREIRE E GILBERTO 
FREYRE: A CONTRIBUIÇÃO PARA UMA EDUCAÇÃO 

REGIONAL

Marina Loureiro Medeiros

RESUMO: O presente trabalho objetivou 
tratar das metodologias  regionais, Field-
Works e Método Paulo Freire de Alfabetização, 
utilizadas pelos intelectuais pernambucanos, 
Paulo Freire e Gilberto Freyre, com intuito de 
entender a  origem desses métodos, e como 
suas congruências e distinções se somam em 
contribuições para formação de uma educação 
contemporânea, essencialmente multidisciplinar 
e contemporânea. Para isso, foi utilizado o 
método de análise espaço-temporal, um método 
utilizado para análise das trajetórias biográficas 
na história da ciência, que visa entender os feito 
intelectuais analisados a partir de sua ocupação 
e atuação nos seus espaços em que nasceram 
e locais onde desenvolveram seu processo de 
pesquisa e educação, tendo como ponto de 
partida para esses dois autores analisados a 
moderna cidade do Recife na década de 20 e 30. 
Soma-se a isto as metodologias bibliográficas, 
documentais e icnográficas fornecidas através 
das pesquisas das obras literárias e artigos, além 
dos documentos existentes dos acervos online 
da FUNDAJ e do Instituto Paulo Freire. Entende-
se que é um trabalho de base descritiva e não 
problematizadora, que busca revisitar as obras 
desses intelectuais nacionais, especialmente 
como eles contribuíram e contribuem para 
uma educação mais democrática e libertária 
a partir das adaptações as metodologias a 

especificidades da cada local, essencial para 
aquele que quer se aprofundar mais na historia 
da educação e suas formas de ensino.
PALAVRAS-CHAVE: Métodos Regionais, 
História da Educação, Paulo Freire, Gilberto 
Freyre.

ABSTRACT: The present work aimed to deal 
with the regional methodologies, Field-Works 
and Paulo Freire Method of Literacy, used by 
the pernambuco intellectuals, Paulo Freire and 
Gilberto Freyre, in order to understand the origin 
of these methods, and how their congruences 
and distinctions are added to contributions to 
the formation of a contemporary education, 
essentially multidisciplinary and contemporary. 
For this, the sand-time analysis method was 
used, a method used to analyze biographical 
trajectories in the history of science, which aims 
to understand the intellectual achievements 
analyzed from their occupation and performance 
in their spaces in which they were born and 
places where they developed their research and 
education process, having as a starting point 
for these two authors analyzed the modern city 
of Recife in the 20s and 30s. Added to this is 
the bibliographic, documentary and icnographic 
methodologies provided through the research 
of literary works and articles, in addition to the 
existing documents of the online collections 
of FUNDAJ and the Paulo Freire Institute. It 
is understood that it is a descriptive and non-
problematizing basic work, which seeks to 
revisit the works of these national intellectuals, 
especially as they contributed and contribute to 
a more democratic and libertarian education from 
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the adaptations the methodologies to specificities of each site, essential for those who want to 
delve deeper into the history of education and its forms of teaching.
KEYWORDS: Regional Metodology, History of Educaion, Paulo Freire e Gilberto Freyre.

1 |  INTRODUÇÃO
O conceito de região é múltiplo, e não é exclusivo da ciência geográfica, fazendo-se 

presente tanto em outras ciências como no próprio senso comum, eis sua complexidade 
(GOMES, 1995). No entanto, no que concerne à Geografia, o conceito teve alguns dois 
momentos de destaques. O primeiro momento, no século XIX, em plena Geografia 
Clássica, deu-se com o francês Paul Vidal de La Blache, que a partir de suas monografias 
regionais exprimiu que a Geografia deveria ocupar-se em analisar a singularidade dos 
lugares, também compartilhando da mesma visão do alemão Friedrich Ratzel, que entendia 
o homem e a natureza como constituintes de uma unidade, não como opostos, afirmando 
que a síntese regional é o objetivo último da tarefa do geógrafo (LENCIONI, 1999).

 Ao pensar no conceito de Educação faz-se uso das ideias de educação contidas 
em Paulo Freire apresentada através Zitkoski (2006) e  Alencar (1998) como algo que tem 
visa trabalhar a humanização do mundo através de uma formação cultural, endossadas 
também por Darcy Ribeiro (1972), e da práxis formadora de todos os cidadãos, sujeitos de 
sua própria trajetória histórica.      

Observa-se assim que para uma construção de educação como ferramenta 
transformadora o conceito de cultura e de bem como a extensão desse entendimento 
para o desdobramento das potencialidades geográficas de seus locais, são fundamentais 
para o desenvolvimento de uma educação de base de qualidade (FERREIRA, 2005). 
Dessa maneira, o regional de um lugar em suas especificidades faz-se essencial para 
o desenvolvimento de determinado povo, sendo assim o aspecto geográfico se liga a 
educação na apresentação do conceito de Região como sinônimo de entendimento global 
das culturas e de suas especificidades, denotando assim a importância das metodologias 
ativas (GEMINGANI, 2012) educação adaptadas e regionalizadas a cada especificidade 
regional, já que cada unidade de aprendizado é uma unidade cultural (CANDAU, 1996).   
Assim, o artigo em questão objetiva fazer uma análise através trajetória espaço-intelectual, 
metodologia utilizada pela autora Machado (2009) com base nas reflexões de Santos (1996) 
e Massey (2008 e 2017) sobre espaço-tempo , dos autores Gilberto Freyre e Paulo Freire,  e 
como essas trajetórias se cruzam e se distinguem e acabam por colaboram para formação e 
contribuição de um desenvolvimento educacional com metodologia regionais, contribuindo 
para o campo educacional  brasileiro através da promoção transdisciplinaridade e profusão 
de metodologias que ajudam a entender a singularidades regionais do Brasil. 

Soma-se a esta método as metodologias de revisão bibliográfica histórica, usada 
também em Barros (2017) junto aos trabalhos feitos nas secretarias de educação de 
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Recife, em seus períodos de início de vida laboral, bem como a documentação presente na 
FUNDAJ (FUNDAÇÃO GILBERTO FREYRE) e no Instituto Paulo Freire e as icnográficas 
que ilustraram e reforçaram a contribuições em seus legados para modificar a imagética 
regional, sendo assim uma pesquisa de predominância descritiva (DEMO, 1985). Fortalece, 
assim, a tônica de uma educação moderna e democrática, em Libânio (2005), através do 
resgate das produções intelectuais dos Freires, com intuito de contribuir para a formação 
profissional dos educadores presentes e futuros do Brasil e em especial da região palco de 
suas experimentações: O Nordeste.

2 |  DESENVOLVIMENTO

2.1 Os Nordestes dentro de Gilberto Freyre: formação intelectual-espacial
Gilberto Freyre foi o principal protagonista de uma leitura que reivindicou o tratamento 

do Nordeste como uma região singular, como especificidades e tradições que tornava a 
área única em relação ao Brasil. Seu papel no Movimento Regionalista é fundamental, por 
isso destaca-se como personagem. Por conseguinte, entender a sua visão do nordeste 
e como essa visão se desenvolveu, passa por compreender um pouco de sua trajetória 
intelectual-espacial1 ao longo do período em que ele trabalhou com a questão regionalista 
per si , período este que inicia na década de 20 e se finda na década de 40, aonde a 
repercussão do Casa-Grande Senzala (1933), sua principal obra, começar a ser traduzida 
e ele passa a discutir o Brasil como um todo.

Ao começar pela trajetória-intelectual de Freyre é necessário começar pela infância  
e no espaço em que viveu e nasceu, a Recife de 1900. Esta Recife era ainda bastante rural 
e com forte dependência com os engenhos. Gilberto Freyre, como menino de uma família 
tradicional, viveu parte da sua infância entre o engenho São Severino dos Ramos, de sua 
avó materna, e as ruas recifenses da estrada dos Aflitos (hoje, Avenida Rosa e Silva), 
bem como nas ladeiras da antiga Olinda. Nesta última criou-se em contato íntimo com a 
cultura católico-africana dos terreiros e as vivências culturais típicas da região açucareira 
pernambucana, como maracatus, caboclinhos e doces de coco e de mamão. Dessas 
experiências sentimentais memorialistas da infância-adolescência Freyre escreveria 
anos mais tarde Guia Prático, Histórico e Sentimental da Cidade do Recife (1934)e 
Pessoas, Coisas & Animais (1971), e seu diário  Tempos Mortos e Outros Tempos (1975) 
(FREYRE,2002). Neste último, em especial no período da adolescência Freyre destaca 
alguns lugares de sua frequência constante em Recife. Boa viagem ainda era uma praia de 
pescadores e veranistas com altos coqueiros e passeios de bote, Santo Amaro era o bairro 
das principais republicas dos estudantes de direito e dos pequenos prostíbulos e por fim, o 
bairro das Graças, Espinheiro, onde se encontrava a casa dos seus amigos e dos amigos 
1 Metodologia utilizada por Machado (2019) para estudos biográficos baseada nas reflexões de Santos (2008) e Mas-
sey (2017) sobre espaço-tempo, entendendo que a melhor forma de se aprender uma trajetória intelectual e relacionan-
do sua trajetória com  espaço -tempo em que ela produziu seus escritos ou que ela produz .
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dos seus pais, locais próximos a sua casa na Rosa e Silva (FREYRE, 2006). 
Nesse período destaca-se também a primeira saída de Pernambuco de Gilberto, 

para a  então vizinha Paraíba  aos 16 anos, para proferir uma Conferência  sobre “Spencer e 
o problema da Educação do Brasil” organizada por Carlos Fernando Dias (FREYRE,2006). 
Entende-se assim, que o espaço de Gilberto era Recife e suas circunvizinhas, fortificando 
sua relação com o seu lugar e sua regionalidade.

Com passar do tempo, as leituras em várias línguas, fizeram com que Gilberto 
tivesse o interesse na formação em outro país, dessa maneira o diferencial para os anos 
posteriores de sua vida foi o contato com a língua inglesa. Em razão de um déficit de 
aprendizado e da inquietude na infância, sua primeira alfabetização, tardia, se deu com Mr 
Willian, americano; logo se encaminharia ao colégio Americano Batista Gilreath, o qual seu 
pai, Alfredo Freyre, tinha fundado, e em que seu irmão Ulisses Freyre estudava. Mais velho, 
entusiasmou-se pela literatura clássica em geral a partir do contato com autores clássicos 
como Virgílio, Camões, Goethe e Skakespeare. Levado por esse entusiasmo tornou-se 
chefe do jornal do colégio, O Lábaro, aos 16 anos, e chegou a terminar aos 17 o curso 
ginasial como bacharel em Ciências e Letras (PALLARES-BURKE, 2005).

A Europa foi a escolha para Freyre tentar um curso universitário, porém de acordo 
com Pallares- Burke (2005), a impossibilidade de deslocamento causado pela guerra e a 
facilidade de trocar os créditos do colégio de origem protestante fez com que a Universidade 
de Baylor, conhecida por “Vaticano Batista”, acabaria por ser a melhor opção para Freyre. 
Em Baylor, teve contato mais próximo com o Prof. J. Amstrong, crítico literário especializado 
em literatura inglesa, que o despertou para a literatura anglófona, apresentando o estilo de 
escrita ensaísta tão presente ao longo de sua vida. Esse estilo é o mesmo já presente nas 
suas correspondências ao Diário de Pernambuco, que compuseram uma seção de jornal 
denominada “Da Outra América”, na qual o jovem descreve seu cotidiano estudantil e os 
aprendizados para os seus interlocutores nordestinos.

É na estadia em Baylor, também frequentando a cidade pequena e rural de Waco, 
com características típicas Texanas, que ele tem o contato com o Apperteid Americano, 
presenciando, inclusive, na volta de uma aula de campo  uma chacina onde os negros 
tinham sidos queimados por boys, grupo de gangues brancas,  ficando marcado como uma 
das cenas mais tristes que tinha visto na vida, retificado no seu diário, com apensa 19 anos 
(FREYRE, 2006).

Ao fim do seu período em Baylor, já  bacharel em artes em 1920, Freyre buscou, 
conselhos do amigo e mentor o embaixador Oliveira Lima (GOMES,  2005),  para dar 
continuidade em seus estudos em Nova York, especificamente para Universidade de 
Columbia, adquirindo seu  mestrado em Ciências Políticas e Sociais, em 1922, com a tese 
Social Life in Brazil in the middle of the 19th century. Sua tese  é marcada pela influência do 
alemão Prof. Franz Boas, considerado o pai da antropologia americana no qual Freyre era 
aluno. As visões de Boas que influenciará Freyre questionam as visões biopsicológicas e 
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antrogeográficas dos antropólogos evolucionistas e deterministas da época, fazendo Freyre 
criticar a visão etnocêntrica européia sobre as sociedades do hemisfério sul e trazendo o 
relativismo cultural para o campo da Sociologia. De acordo com Pallares-Burke (2005), 
essa visão mostrou a Freyre que além da miscigenação racial, a miscigenação cultural e 
local foi a base geracional do povo brasileiro, colocando “a região como unidade última do 
espaço” tratando-o como um espaço fundante geneticamente para análise de qualquer 
atividade humana (FREYRE, 1947).  

Nesse período, Freyre também estabelece relações com a cidade de Nova York. 
Nova York dos anos 1920 foi um espaço não só de bastante aprendizado intelectual 
como um lugar de aprendizado sociocomportamental do mundo industrializado, urbano 
e moderno que Freyre nunca tinha visto antes. Nova York era o sonho cosmopolita que 
Freyre almejava e viveu. Tinha shows de jazz, teatros, clubes, parques companheiros da 
América Latina, era o mundo  moderno do século XX e que Freyre  passa a ter contato. 
(FREYRE, 2006).

Após o período nos Estados Unidos Freyre vai à Europa no intuito de conhecer as 
bibliotecas, as universidades e vivenciar mais os costumes europeus (GOMES, 2005). Em 
Lisboa se impressiona com os cafés e as livrarias, na Inglaterra com a Londres urbana 
e com Oxford e sua vasta biblioteca; em Berlim observou os museus etnográfico que o 
faziam refletir a importância de ter um museu deste no Nordeste, e em Paris visitou as 
exposições de artes modernas apresentadas pelos seus conterrâneos pernambucanos 
Vicente e Joaquim Rego Monteiro. Ao final desse período o horizonte intelectual e espacial 
de Freyre tinha se expandido. Era um jovem de 23 anos e conhecia as principais capitais 
do mundo e um pouco dos Estados Unidos. Contudo, o contato com outras áreas e culturas 
favoreceu nele a necessidade de entender cada vez mais o local e regional, ressaltado 
ainda pelas ideias do amigo e jornalista Mario Sette, que, nas obras Senhora de Engenho 
(1921) e Palanqueiem Dourado (1923) introduziria “o mais genuíno espírito regional”. Sette 
reafirmava a tendência de leitura histórica em referência ao regional, se revertendo no 
interesse de Freyre em estudar Pernambuco e Nordeste (FREYRE, 1947).

Dessa maneira, após retornar, Freyre passa a realizar trabalhos de campo 
realizados por percursos por Recife e Olinda aplicando o método de Franz Boas (MENDES, 
2017). Nesses percursos eram realizados anotações, desenhos e fotografias (Figura 1) 
com intuito de catalogar os espaços das cidades que se mantinham ainda como lócus do 
passado imperial (ou colonial) dessas cidades. Estes, posteriormente, vieram a ser fonte 
de estudo para manutenção da identidade local nas suas pesquisas regionais, dentro do 
Centro Regionalista, sendo parte essencial do Movimento Regionalista, já que preserva as 
tradições como referência principal da pesquisa (MENDES, 2017).

Somado a isto, os trabalho de campo foram fonte metodológica principal, nas 
cadeiras de estudos sociais realizadas na Escola Normal do Recife, onde lecionou estudos 
sociais em 1926-1930, no governo do atual Governador Estácio Coimbra, gerando várias 
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anotações publicadas posteriormente nos seus artigos do diário de Pernambuco, que estão 
em Freyre (2016).

Figura 1 - Ulysses Freyre. Década de 1920.

Fonte: Pernambuco, Recife. Acervo FGF.

Outra fonte dos estudos regionais que foram adquiridas através de suas andanças 
geográficas pelos engenhos na Paraíba (com José Lins do Rego) e engenho Japaranduba 
de seu amigo Pedro Paranhos em Pernambuco entre 1923-1924. De sua trajetória espacial 
no mundo e no Brasil, resultou em encontros, pesquisas e no arcabouço intelectual para 
o seu foco regional e suas contribuições para metodologia de Campo que se vê presente 
posteriormente nas teses do o ingresso do Ginásio Pernambucano para cadeira de 
Geografia (1940) dos autores Gilberto Osório e Mario Lacerda de Mello e nos campos 
realizados no centro de Pesquisas Sociais, coordenados por geógrafos catedráticos como 
Raquel Caldas Lins, Gilberto Osório, Mario Motta entro outros da FUNDAJ décadas de 50 e 
60, que tiveram muitos de sua influência de metodologia de trabalho de campos com olhar 
regional (Figura 2).    
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Figura 2 – Escadas da FUNDAJ, Geógrafos se preparando para aula de Campo. 

Fonte: Acervo FUNDAJ. Março 2019.

Denota-se assim como assim impossível dissociar a trajetória geográfica e histórica 
de um intelectual e de como esta colabora para formação de ideia e conhecimentos que 
transmitidos, dão e fomentam o saber de um povo. (MACHADO, 2019).

2.2 O Recife popular de Paulo Freire – formação intelecto- espacial 
O primeiro espaço ocupado por Paulo Freyre foi sua casa onde nasceu e passou 

sua primeira infância, entre 1921-1931, na Estrada do Encanamento 724, no bairro de 
Casa Amarela na área Norte da cidade do Recife (FREIRE, 1994).  Esta área se distinguia 
da área mais antiga da cidade, como o então moderno centro da cidade recém reformado 
no início do século com cafés, cinemas e praças iluminadas, como denota Rezende 
(2016), sendo uma área residencial com arrabaldes com características rurais com casas 
de terrenos grande e muitas árvores frutificas como mangueiras (LEÃO, 2001). Dessa 
maneira, sua primeira memória de aprendizado está ligada a sua alfabetização no quintal 
de casa embaixo de sua mangueira junto a sua mãe, a primeira professora (FIGURA 3).
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Figura 3 – Foto da Casa de Paulo Freire- Estrada do Encanamento 457, Casa Amarela. Recife.

Fonte : Projeto-Memoria arte. Acessado em Outubro 2020.

Após o período de estudos em casa junto a mãe a professora particular, a família 
passa por uma crise financeira pôs a quebra crise econômica de 1929, tendo-se que se 
mudar para um espaço menor em Jaboatão dos Guararapes. A cidade de Jaboatão na 
época era pequena e com características de subúrbio, pouco ou nenhum saneamento, 
as fabricas têxteis exalando odores e poeira, passando assim a conviver com realidade 
do espaço social periférico e com problemas como fome, cansaço, conduções apertadas 
nos bondes para ir aos colégios do Recife, perspectiva essa que o criaria uma memória de 
solidariedade para com os população mais humilde (FREIRE,1995).            

Ao frequentar o colégio Oswaldo Cruz, como bolsista (1937), Paulo Freire, tem 
primeiro contato com sua vocação de professor, passando a ensinar nesse mesmo colégio 
que o acolheu enquanto aluno empobrecido nos anos 1940 (GODOTTI, 2004). Sobre seu 
chamado vocacional Godotti (2004) relembra as falas do mestre que afirma assim: em algum 
momento, entre os 15 e os 23 anos, descobri o ensino como paixão (GODOTTI,2004). Em 
1944 então casado com professora Elza da Costa, dando aulas de Português até o ano 
de 1947 no Oswaldo Cruz,  já formado como advogado , passa atuar como coordenador 
do SESI-PE na tentativa de processo de alfabetização de jovens e adultos para o trabalho 
fabril no Recife   (FIGURA 4).
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Figura 4 - Formatura de Alfabetização das Funcionárias Fabris SESI 1952.

FONTE:  SESI-PE IN :Moacir Gadotti, Paulo Freire: uma biobibliografia, 1996.

Foi a partir dessa experiência que ele percebe que mais do que ensinar, ele 
precisava dar condições de qualidade de vida a esses funcionários subnutridos e com 
baixa ou nenhuma escolaridade, passando a estudar o comportamento social local dos 
mangues e palafitas do Recife para alfabetizá-los e formá-los de acordo com percepção 
de seu mundo sócio-espacial, passando assim a refletir sobre uma metodologia que se 
adapta as diferentes necessidade e especificidades regionais já nessa época contidas na 
sua obra Educação e atualidade brasileira (1959) sua tese para Professor na Escola Social 
do Recife, hoje então UFPE, e  A propósito de uma administração(1961) que retrata os 
períodos de administração do SESI e do MCP (GODOTTI,1996).

É no ano de 1960 que Freire e convidado para entregar a liderança do MCT com 
instituto de expandir suas técnicas de alfabetização de jovens e adultos para Zona da Mata 
e Sertão Pernambucano, no entanto governo de Miguel Arraes, passando cerca de 4 anos 
nesse projeto que contava de apoio artístico com escritos e atores que ensinavam cenas 
do cotidiano rural para facilitar o aprendizado e alfabetização. Foi ao longo dos sucessos 
de alfabetização em massa desenvolvida pelo Prof. em 1960 em Pernambuco, que outros 
governadores e prefeitos se interessaram nas metodologias de Paulo Freire e resolveram 
incentivar a aplicar em outros locais do pais (TORRES, 2002). É dessa maneira, que nasce 
a experiência da cidade de Angicos no RN, estado que possui 61% de analfabetos em 
1960 (IBGE, 1960), sendo o desafio ainda maior pelo curto espaço de tempo, 45 dias, e 
grande massa de analfabetos locais,  de 400 pessoas (BRANDÃO,1981). Através desse 
processo que é aplicado e sistematizado a metodologia de aprendizagem, Método Paulo 
Freire, a partir de palavras geradoras da geografia e da vivencia social dos trabalhadores 
rurais daquela localidade, os trabalhadores não só se alfabetizavam, mas se tornavam 
conhecedores dos seus direitos e deveres, ou seja, transformadores da suas vidas e de seu 
mundo, se tornando cidadãos (FIGURA 5) (GOMES,2015).     

http://books.google.com/books?id=hDdxAAAAIAAJ
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FIGURA 5 – PALAVRA FORMADORA-FREIRE-ILUSTRAÇÃO-ANGICOS 1963.

Fonte: Foto extraída in: O método Paulo Freire de Alfabetização. BECK,2016.Acessado em Outubro de 
2020. 

Ao detalhar mais sobre o método Paulo Freire Godotti (2004) traz a seguintes 
complementos:

O processo de substituição de elementos reais por elementos simbólicos, com 
a utilização de cartazes, projeções na parede, discussões e leitura, sequência 
inversa à utilizada para crianças, em que a leitura figura como elemento 
instrumental de construção e enriquecimento dos círculos de representação 
mentais. (GODOTTI, 2004).                      

Dessa maneira, Gomes (2015) observa que o método transforma os alunos e 
em participante e também professores de seu método, sendo agente e transformador 
do seu saber. Essa metodologia foi de sua importância para equiparação e disparidade 
escolar e intelectual no Nordeste, diminuindo parte das desigualdades sociais nos anos 
posteriores a sua implementação, e espalhando-se para todo mundo nas compilações 
das obras Educação como Prática da Liberdade (1966) e Pedagogia do Oprimido (1968), 
sendo ambos os livros espalharam ao longo das Américas Latinas e África e auxiliando 
e colaborando para fortalecimento de democracias e diminuição de desigualdade social, 
sendo a educação adaptada local sua principal arma.

3 |  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os métodos usados por Paulo Freire e Gilberto Freire foram essenciais para 

reconstrução democrática do país nos anos 90 e 2000. Isto se torna evidente a partir 
da criação dos EJAS e dos inúmeros programas institucionais criados na esfera federal, 
estadual e municipal fortalecidos pelo Instituto Paulo Freire e pela Fundação Gilberto Freire 
que além de auxiliar na capacitação dos professores na criação de pós-graduações voltadas 
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a necessidades regionais educação, especialmente na Região Nordeste, incentivou na 
fusão de métodos de ensino que unissem a cultura e educação, aumentando a conservação 
dos museus locais e as idas ao local histórico na cidade, a aulas passaram ao ar livre nas 
escolas público-privada do ensino básico e aumentaram os projetos interdisciplinares nas 
escolas locais e por todo Brasil.                                                                               

  As consequências qualitativas se transformaram em quantitativas. Os dados 
nacionais de índices de número de crianças e adolescentes nas escolas públicas 
aplicaram em 30 % com pouca ou baixa repetência e evasão escolar (IBGE, 2000), além 
da diminuição de mais de 60 % nos analfabetos em especial nas regiões Norte e Nordeste, 
estas que na década de 1960 possuíam cerca de 60% de analfabetos em seus estados 
(IBGE, 1960), passando para índices de 20% a 18% na maioria dos estados de ambas 
as regiões (IBGE, 2000; IBGE, 2010). Para além dos números educacionais direto a o 
aumento de investimento no turismo local e profusões de locais tombados entre 2000-2010 
na região Nordeste visto nos estudos do Avança Brasil (2011), fazendo o Brasil um ponto 
turístico visitado para além dos estrangeiros, havendo uma contribuição para 3,2 % da 
receita nacional (ATLES, 2006), mas com aumento de visitas pelos próprios brasileiros, 
gerando um  receptivo e receitas diretas 5,6 vezes superiores que as advindas do mercado 
turístico internacional no ano de 2010 (JPTURISMO).                                                                                

Conclui-se assim que ao contribuir com as metodologias educacionais no país 
em tempos pretéritos, trouxe implicações nos tempos contemporâneos que solidificaram 
a evolução histórico democrática do país, e para além de  práticas educacionais eles 
transformaram a realidade sociocultural como visto em Santos(2011), dos locais em que 
viveram em que viveram e tanto influenciara.                                              

As marcas de Paulo Freire e Gilberto Freyre cabem o constante resgate em nosso 
país, auxiliando as gerações atuais a refletirem e retomaram os ensinamentos de uma 
educação criativa, esta que transformadora das realidades existentes.
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