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APRESENTAÇÃO

Diante do atual cenário educacional brasileiro, resultado de constantes ataques 
deferidos ao longo da história, faz-se pertinente colocar no centro da discussão as diferentes 
questões educacionais, valorizando formas particulares de fazer ciência. Direcionar e 
ampliar o olhar em busca de soluções para os inúmeros problemas educacionais postos 
pela contemporaneidade é um desafio, aceito por muitos professores pesquisadores. 

A área de Humanas e, sobretudo, a Educação, vem sofrendo destrato constante nos 
últimos anos, principalmente no que tange ao valorizar a sua produção científica. O cenário 
político de descuido e destrato com as questões educacionais, vivenciado recentemente 
e agravado com a pandemia, nos alerta para a necessidade de criação de espaços de 
resistência. Este livro, intitulado “A Educação enquanto instrumento de emancipação 
e promotora dos ideais humanos”, da forma como se organiza, é um desses lugares: 
permite-se ouvir, de diferentes formas, os professores e professoras pesquisadoras em 
seus diferentes espaços de trabalho.

É importante que as inúmeras problemáticas que circunscrevem a Educação, 
historicamente, sejam postas e discutidas. Precisamos nos permitir ser ouvidos e a criação 
de canais de comunicação, como este livro, aproxima a comunidade das diversas ações 
que são vivenciadas no interior da escola e da universidade. Portanto, os diversos capítulos 
que compõem este livro tornam-se um espaço oportuno de discussão e (re)pensar do 
campo educacional, considerando os diversos elementos e fatores que o intercruza.

Neste livro, portanto, reúnem-se trabalhos de pesquisa e experiências em diversos 
espaços, com o intuito de promover um amplo debate acerca das diversas problemáticas 
que permeiam o contexto educacional, tendo a Educação enquanto fenômeno social 
importante para o fortalecimento da democracia e emancipação humana.

Os/As autores/as que constroem essa obra são estudantes, professores/as 
pesquisadores/as, especialistas, mestres/as ou doutores/as e que, muitos/as, 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/as autores/as e discussões por eles/as empreendidas, mobilizam-se 
também os/as leitores/as e os/as incentivam a reinventarem os seus fazeres pedagógicos 
e, consequentemente, a educação brasileira. Nessa direção, portanto, desejamos a todos 
e a todas uma produtiva e lúdica leitura! 

Américo Junior Nunes da Silva
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RESUMO: Entendendo a filosofia de Paulo 
Freire como uma proposta baseada em três 
pilares, humanidade, história e educação (e aqui 
a ordem dos fatores não altera o produto, mesmo 
porque não é uma proposta linear), e que optar 
por entender e assumir esta lógica e uma opção 
política, ser freireano hoje, é um desafio grande. 
Sob a luz de sua obra “Pedagogia da autonomia, 
Saberes necessários à prática educativa” (Paz 
e Terra, 1997) este texto busca uma leitura do 
panorama atual e aponta a necessidade de 
intervenção daquelas pessoas que crêem em 
uma nova possibilidade, via práticas educativas. 
PALAVRAS-CHAVE: Conjuntura – Diálogo – 
Educação – Paulo Freire.

ABSTRACT: Understanding Paulo Freire’s 
philosophy as a proposal based on three pillars, 

humanity, history and education (and here the 
order of factors does not change the product, 
even because it is not a linear proposal), and 
that choosing to understand and assume this 
logic and a political option, being freirean today, 
is a great challenge. Under the light of his work 
“Pedagogy of autonomy, Knowledge necessary 
for educational practice” (Paz e Terra, 1997) this 
text seeks a reading of the current panorama 
and points out the need for intervention of those 
people who believe in a new possibility, via 
educational practices.
KEYWORDS: Conjuncture - Dialogue – Education 
– Paulo Freire.

Não tenho dúvidas de que estamos numa 
vaga conservadora, dessa onda neoliberal que 
nos assola tem décadas. Hoje, mais que há 
alguns bons dez anos, as forças conservadoras 
atacam em nível mundial. 

Desde o Oriente Médio sofrendo com 
governantes e sistemas centralizadores, 
castradores, violentos que geram as ‘novas 
invasões bárbaras’ e que amedrontam o 
‘velho continente’, até ele mesmo, o velho 
continente, que vive dramas intestinos como 
greves para manutenção de direitos trabalhistas 
conquistados há mais de 50 anos, separação da 
Inglaterra da União, crise econômica e recessão 
sem fim para as populações gregas, italianas, 
portuguesas, sem contar com a xenofobia 
renitente e resistente.

O desrespeito às culturas e às pessoas 

http://lattes.cnpq.br/8320588892827556
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afro descendentes, islâmicas, árabes e asiáticas cresce. No nosso continente, os 
irmãos do norte, os estadunidenses, com a velha e mal curada chaga do racismo vivem 
constantemente com massacres. As pessoas negras, latinas, adeptos e/ou simpatizantes 
LGBTs sofrem, são espancadas e são assassinadas. Imagem espelhada, infelizmente, pelo 
mundo ‘a dentro’.

Em terra brasilis, – não bastasse nosso passado sempre presente, do pior que a 
colonização produziu, ou seja, a concentração absurda e imoral de riqueza combinada com 
escravização e racismo – presenciamos uma espécie de mutação: os da ‘casa grande’ não 
admitem um nada de mudanças sociais, um nada de oxigênio para a massa desvalida. 

Num só golpe, destituem o poder eleito e reassumem o comando total, totalmente 
e totalitariamente, com uma voracidade monstruosa. Mostram a cara. O Estado de direito 
é na verdade o Estado da direita. Estamos vivendo a era das togas. Da ditadura dos 
magistrados.

Nessa onda, a Lei da Mordaça, camuflada na marca fantasia ‘Escolas sem 
partidos’, é a cartada que pretende cercar o jogo, cercear a escola, controlar a educação. 
Reverberando na sociedade, a onda conservadora encontra eco em setores historicamente 
miserabilizados. De tão empobrecidas, pessoas justificam a força bruta, a ditadura, 
o autoritarismo. São levadas a confundir ordem com ditadura, firmeza com violência, 
regulamentação com censura, democracia com desordem, liberdade com bagunça, dialética 
com doutrinação, escola sem partido com educação, moral e civismo, somos induzidos a 
trocar a liberdade pela segurança policial. 

A defesa dos valores e princípios do sistema que oprime, nas bocas e vozes dos 
empobrecidos, nasce, cresce, reproduz e sobrevive porque é apresentado como dado, 
consumado, naturalizado. Desidratado de história, apagado o processo, o protagonismo 
humano, e em particular dos homens e das mulheres do povo, o mundo é apresentado 
com um senso-comum como um dado, dado, pronto e acabado. Aprendemos que alguns 
indivíduos homens, heróis masculinos, salvadores e grandes vultos, sozinhos são os 
responsáveis pelas mudanças. É a apatia ensinada, a cidadania restrita ao voto que delega 
poder ao outro; o mantra que, repetido, consola e adormece e nega a possibilidade da ação 
coletiva.

Tudo isso ensinado, repetido, exercitado por décadas, séculos. Tudo ensinado 
de forma impositiva, depositada nas cabeças e mentes por anos, formando gerações de 
depositários de valores alheios, alienantes, nos transformando, de humanos em indivíduos 
individualistas isolados, egoístas, em números. Números de votos, números de mercadorias 
produzidas e vendidas, e etc.

Paulo Freire nunca foi tão atual. Nunca foi tão necessário. O poeta escreveu, “como 
é difícil tornar-se herói, só quem sofreu sabe como dói, vencer satã só com oração1”.

Freire nos propõe uma pedagogia do oprimido. Propõe romper com a pedagogia 

1 Trecho de “Agnus sei”, letra de Aldir Blanc e música de João Bosco.
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tradicional do dominador; uma educação como prática de liberdade para libertar homens 
e mulheres da opressão. Com uma pedagogia que nos possibilita ser, cada um de nós e 
todos juntos, podemos ser.

Em Freire a pedagogia não tem relação com o tradicional, com o senso comum, 
ele propõe transferir o ponto central do processo ensino-aprendizagem para o processo 
histórico. Esta alteração do eixo, qual seja, a saída do protagonismo exclusivo docente, 
para a centralidade no processo docente-discente, significa em verdade, alterar as relações 
de poder. E tendo o mundo como espaço de aprendizado, alterar o poder nas relações 
educacionais, significa alterar as relações de poder na sociedade.

No livro “Pedagogia do oprimido”, Freire (1979: 10) nos aponta o caminho para 
enfrentar este desafio: o dialogo, a ação dialógica. Ali ele é taxativo: “O monólogo enquanto 
isolamento, é a negação do homem”. Mais adiante, temos:

O diálogo fenomeniza e historiciza a essencial intersubjetividade humana; ele 
é relacional e, nele, ninguém tem iniciativa absoluta. Os dialogantes ‘admiram’ 
um mesmo mundo; afastam-se dele e com ele coincidem; nele opoem-se e 
opõem-se. O dialogo não é um produto histórico, é a própria historicização. 

Na relação dialógica não cabe assimetria. Os dialogantes, como citado, admiram 
o mesmo mundo, por isso têm visões a compartilhar, a trocar. Recorrendo a relação inter, 
todos sabem, todos podem ensinar e todos devem aprender, ou seja, não tem depositário 
e receptor. Neste mundo materializado, mercantilizado, buscar a intersubjetividade é ser 
contra-hegemônico. Dialogar, buscar dialogantes, horizontalizar as relações, historicizar 
é buscar o protagonismo coletivo, é romper com este curso histórico e construir outro, 
oposto, novo, sem opressões.

No processo e na prática dialógica percebemos os outros como outros, diferentes, e 
como iguais. Iguais nas desigualdades sofridas e iguais nas possibilidades libertadoras. No 
diálogo que nos possibilita os reconhecimentos, individual, altero e social, temos também, 
aqui, a possibilidade da percepção, da crítica e da tomada de consciência.

Importante lembrar que esta ação, que este processo eivado de diálogo é mais que 
dialogar com pessoas. É dialogar com a sociedade, com a arte, com a história e com toda 
a produção humana. Esta práxis dialógica nos permite distinguir, decompor e recompor 
entendimentos, idéias, práticas. O texto “Introdução ao método de Marx”, do professor 
José Paulo Netto (2011: p.41) nos ajuda a entender esta relação dialógica: “começa-se 
‘pelo real e pelo concreto’, que aparecem como dados; pela análise, um e outro elementos 
são abstraídos e, progressivamente, com avanço da análise, chega-se a conceitos, a 
abstrações que remetem a determinações mais simples”.

Quer dizer, dialogando com o real, vamos percebendo os dados históricos que 
compõem a realidade, saímos da inocência ingênua para a consciência crítica. 

Mais a frente, Netto (2011; p. 43) nos apresenta um passo a mais, passo que, 
aproximando Freire de Marx, mais que desafia a ordem hegemônica atual, ela nos coloca 
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a possibilidade, difícil, mas necessária de aprofundar o dialogo: 

Com efeito, depois de alcançar aquelas “determinações mais simples”, 
“teríamos que voltar a fazer a viagem de modo inverso, até dar de novo com a 
população, mas desta vez não como uma representação caótica de um todo, 
porém como uma rica totalidade de determinações e relações diversas.” 

Neste momento, uma categoria tão cara ao marxismo se apresenta: a dialética. 
Nas palavras de Gadotti “não se pode negar a atualidade de certas categorias freireanas e 
marxistas, a validade de uma pedagogia dialógica ou da práxis”. (2000: p.11). 

Romper com a concepção bancária, que pressupõe passividade de uns sob 
a atividade de poucos, e entendê-la como reprodutora e legitimadora de uma ordem 
opressora, são desafios a superar que nos propõe a pedagogia do oprimido.

Freire nos lembra da dificuldade que é superar a concepção e a prática ‘bancárias’ 
na educação. Enraizada em nossos cotidianos, a lógica bancária nos é apresentada, pelos 
olhos dominantes com verdade, como única e vencedora. Ele nos diz isso porque, tendo a 
perspectiva histórica, percebe a recorrência do problema, entende que é preciso combater 
a causa para transformar e superar os efeitos e seus agentes. 

Ao ensinar os valores do opressor como únicos, a lógica bancária cria uma verdade 
única, hegemônica, imutável assim. Não oportuniza a possibilidade da diversidade, cria um 
mundo monocromático, tornando tanto oprimidos quanto opressores prisioneiros de uma 
mesma e única possibilidade. Isso nos explica porque oprimidos, gentes do povo repetem 
ideias e práticas opressoras. 

Para romper com esta ciranda, é preciso compreender e assumir a possibilidade 
da educação como pratica de liberdade e de uma pedagogia do oprimido para entender 
e superar o sistema opressor, não apenas seus reflexos, mas o sistema em si. Stanley 
Aronowitz (Apud. McLAREN, LEONARD e GADOTTI, 1998; p.110), traz: 

A pedagogia de Freire é dirigida, então, não apenas ao projeto de auxiliar 
o oprimido a vencer a opressão material, mas também alcançar a liberdade 
do sadomasoquismo que essas conexões incorporam. Para Freire, lucro 
e acumulação talvez contem para a exploração do trabalho, mas são 
explanações insuficientes em face do domínio brutal. 

Ou seja, a opressão não é apenas imposta externamente, nas questões materiais, 
mas também e principalmente na internalização dos valores do modelo opressor. Não 
basta educar, tem que ser uma educação libertadora.

A pedagogia do oprimido orientando uma educação libertadora nos coloca o conceito 
de processo, de movimento. Contrariando a lógica da pedagogia tradicional, a história, a 
subjetividade e o afeto, são colocados como catalisadores na lógica freireana. Diálogo, 
subjetividade e protagonismo, nos levam ao movimento, ao processo, às mudanças ao 
inconcluso, ao ‘desenformamento’. Como nos traz BRANDÃO (2002; p. 334) sobre a 
professora em Freire,
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De seu trabalho, de seu campo de ciência e de reflexão sobre a realidade de 
seu mundo de vida e de pensamento e ação, a professora não é uma pessoa 
“desinformada”. Ela é uma pessoa ‘desenformada’ em uma forma definitiva 
e sem fôrmas, no plural. Sem ataduras no coração e no imaginário. Sempre 
podendo aprender mais, conhecer mais e saber melhor. Sabendo que quanto 
mais cresce e mais se integra e a re-integra em níveis sempre mais elaborados 
de si-mesma, o seu saber aprendido e um entre outros, entre muitos.

A coragem e a necessidade do “desenformar” tornam-se assim a base para entender, 
aceitar e perceber a importância do inacabamento humano. Sempre que admitimos que 
podemos aprender mais, admitimos que tem mais a aprender. É o que BRANDÃO (2002; 
p. 330) chama de “pedagogia do momento”. Ele nos convida a mergulhar neste misto de 
inacabado e de saber momentaneamente pleno:

Sempre o que se conhece em qualquer campo do saber humano, é uma 
pequena fração do que resta a conhecer, mesmo que represente muito mais 
do que antes se conhecia. E tudo o que uma criança, um jovem ou um adulto 
aprenderam e julgam conhecer, é também uma pequenina porção do que, 
ao longo de sua vida, eles podem estar sempre reaprendendo, reintegrando, 
reconhecendo e re-sabendo.

Reintegrar, recomeçar e reconhecer são princípios que transcendem a prática 
pedagógica escolar. Freire nos convida à prática pedagógica libertadora cotidianamente, 
no mundo real, mundo desafiador e que pode ser transformado.

Retomando o título, “a necessidade e a dificuldade de ser freireano hoje” está 
colocada. Enquanto a “pedagogia do mercado” ensina a competitividade, a meritocracia, 
a formação para a mercantilização, para o consumo e para a hierarquização econômica, 
racial, e de gênero, entre outras, utilizando-se de uma prática educacional bancária, a 
pedagogia do oprimido, ao contrário, propõe uma vivência libertadora, horizontal, igual, 
promotora e produtora do bem.

Uma pedagogia que está baseada no passado e no presente. Uma pedagogia para 
a intervenção, para a possibilidade do novo.

Mais que uma crença, a pedagogia do oprimido é uma possibilidade de leitura, de 
intervenção e de transformação do/no mundo. É uma pedagogia da esperança.
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