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PENSAMENTO COMUNICACIONAL 
LATINO-AMERICANO: PAULO FREIRE 

ADRIANA AzEVEDO PAES DE BARROS' 

Introdm;:iio 

Este trabalho constitui mais urn acrescimo aos esfor\;os que vern sendo 
realizados pela Escola Latino Americana de Comunica\;ao - ELACOM, na 
perspectiva da busca de legitima\;ao de seu espa\;o academico, em virtude 
do historico colonialismo culturallintelectual em que os povos latino-ameri
canos estiveram imersos. 

Desta forma, escrevo neste trabalho sobre algumas ideias de urn dos 
pensadores que comp6em tao importante escola de pensamento, 0 Profes
sor Paulo Freire. Sendo assim, buscarei, nas linhas deste trabalho, fazer 
uma viagem exploratoria pelo pensamento de Paulo Freire, que, a exemplo 
dos demais componentes da ELACOM, possui, em seu universo teorico, 
as marcas distintivas desta escola, conforme afirma Marques de Melo: 
«A marca distintiva de tais elabora~6es cientificas e 0 hibridismo teorico e 
a superposi~o metodologica, plasmando uma singular investiga\;ao 
mesti~a, representativa em verdade da fisionomia cultural latino-ameri
cana» (Jose Marques de Melo. A Escola Latino-Americana de Comunica\;ao, 
texto mimiografado). 

o objetivo deste trabalho e perceber, nas obras de Paulo Freire, a con
cep~ao de diaJogo/dialogicidade, 0 elemento basico do metodo pedagogico 
de Freire, em sua obra inicial, EducW;:tio como pratica de liberdade, e nas 
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obras de sua maturidade intelectual que foram registradas como mem6rias, 
sendo elas: Cartas a Cristina (1994) e A sombra desta mangueira (1995). 

Conforme 0 proprio Freire afinna: «Se a comunica~ao e a intercomu
nica~ao sao processos que se verificam na vida sobre 0 suporte, na experi
encia existencial elas ganham uma conota~ao especial. Aqui, a 
comunicac;;.ao e a intercomunica<;8.o envolvem a compreensao do mundo» 
(ASDM, p. 20). 

o dialogo na concepf,'ao freireana 

«A relafaO dia16gica eo selo do processo gnoseoZ6gico» 
(ASDM, p. 81). 

Paulo Freire, principalmente na ultima decada, tern sido objeto de es
tudo de varios pesquisadores, sejam eles oriundos da filosofia, da educa~ao, 
da religiao, ou da comunica~ao, entre outros. Seu pensamento, expresso 
nao somente em suas obras, mas principalmente numa priitica efetiva de 
seus ideais, tern inspirado inumeros trabalhos. Este, em especial, nao 
poderia deixar de destacar suas marcas de composi~ao da ELACOM: 0 

hibridismo e a mesti~agem. 
Hii tres principais elementos que constituem a base do pensamento 

de Freire. A visao humanista, que engloba a fenomenologia e 0 existencia
lismo, 0 marxismo e 0 catolicismo. 

Tanto Freire quanto Marx definem que a maneira fundamental de as 
pessoas estarem no mundo e transformarem a sua realidade, a partir de· sua 
cultura e de sua hist6ria de vida, e atraves de uma mudan~a do pensamento, 
que se dii por meio da a~ao educativa, da praxis. E assim que 0 homem 
percorre 0 caminho de sua humaniza<;:ao. 

Na vertente religiosa, Freire e profundamente guiado pela hist6ria 
socialista crista e fortemente comprometido com a visao socialista crista. 
A teologia cat6lica, em especial a teologia da liberta~ao, tambem impactou 
substancialmente 0 pensamento freireano. 

Tals elementos encontram-se evidenciados na teoria e na priitica 
educacional/politica desenvolvida por Freire. 

o marco te6rico inicial do pensamento de Freire estii colocado no Livro 
Educa,tio como prlitica da liberdade, publicado pela primeira vez em 1966. 
Neste livro, Freire sintetiza nao apenas as experi~ncias feitas no Brasil, mas 
tambem suas convicc;;.6es te6ricas, juntamente com os resultados de suas 
investiga~6es pedag6gicas. Configuram-se como objetivo principal da obra 
a divulga~ao do metodo psicossocial de alfabetiza<;:ao de adultos em sua 
execw;ao pratica. 
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Na obra, Freire constr6i as bases de sua pedagogia dial6gica e procura 
mostrar qual 0 papel da educa~ao, do ponto de vista do oprimido, na cons
tru~ao de uma sociedade democratica. 

Freire afirma que 0 que deve ser superado na pratica educativa e 0 

discurso verbal e vazio e deve ser instaurada uma pedagogia que come~a 
pelo dialogo, pela comunica~ao, pois e a pratica dial6gica que possibili
tara ao homem a elabora~ao de uma consciencia critica do mundo em que 
vive, e 56 a partir dessa pnitica 0 homem conseguira existir e fazer a sua 
hist6ria, pais, 

«existir ultrapassa viver porque e mais do que estar no mundo. E estar nele 
com ele. E e essa capacidade OU possibilidade de liga~ao comunicativa do 
existente com 0 mundo objetivo, contida na pr6pria etimologia da palavra, que 
incorpora ao existir 0 sentido de criticidade que nao ha no simples viver. 
Transcender, discemir, dialogar (comunicar e participar) sao exclusividades 
do existir. 0 existir e individual, contudo 56 se realiza em rela'!(ao com Qutros 
existires. Em comunicac;ao com eles» (ECPL, p. 40, 41). 

Nas palavra de PF fica clara a convic~ao do autor de que viver e essen
cialmente comunicar e «e essa dialogac;ao do homem sabre 0 seu contorno 
e ate sobre os desafios e problemas que 0 faz hist6rico» (op. cit., p. 6). 
o homem, na visao de Freire, e urn ser de relac;oes e vern a caracterizar-se 
pela sua pluralidade, condizente com a possibilidade de fomecer respostas 
diferentes a urn s6 desafio; criticidade, condizente com a sua capacidade 
de reflexao e ainda pela sua transcendencia, condizente, finalmente, com a 
sua condi<;:ao de ser inacabado. 

Desta forma, 0 hornern nao apenas vive mas «existe», pois sornente no 
existir e que 0 homem pode realizar plenamente essas suas capacidades. 
Desta forma, 0 hornern vern a integrar-se na sociedade, nao sornente acorno
dando-se a ela, mas na pratica do dialogo. Ao poder exercer seu direito de 
fala, de comunica~ao, 0 homem adquire atitude critica e, cada vez mais, 
afirma-se enquanto sujeito. 

Quando Freire elabora sua teoria sobre educa~ao, suas referencias sao 
diretas ao processo comunicacional, pois para ele a base da educa~ao e 0 

dialogo. " Uma educa~ao que possibilitasse ao homem a discussao corajosa 
de sua problematica. Que 0 advertisse dos perigos de seu tempo ( ... ) 
Educa~ao que 0 colocasse em dialogo constante com 0 outro. Que 0 dispu
sesse a constantes revisoes» (op. cit., p. 90). 

E 0 insucesso da educac;ao, a critica rnaior de Freire as pnHicas educa
cionais tradicionais reside exatarnente na falta de dialogo, na impossihi
lidade do debate. "Nao ha nada que mais contradiga e comprometa a 
emersao popular do que uma educa~ao que nao jogue 0 educando as 
experiencias do debate e da analise dos problemas e que nao the propicie 
condi~6es de verdadeira participa~ao» (op. cit., p. 93). 
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Nesse percurso seguido por Freire, ele cria urn metodo de alfabeti
za~ao, onde a pratica dial6gica e 0 elemento fundamental para a efetiva 
aprendizagem. 0 metodo de Freire incorpora em sua essencia urn modelo 
comunicacional: e somente a partir de urn evento comunicacional que 0 

processo educacional se realiza. 
Desta forma, 0 unico modo de transmissao do saber (constru~ao e/ou 

sistematiza~ao) e na dinamica da comunica~ao, que para Freire deve ser, 
por principio, interpessoaVdial6gica. 

Nesse sentido, sua utopia e uma educa~ao transformadora, que parta 
das coisas simples do cotidiano, de cada ato humano e possibilite ao sujeito, 
atraves de sua capacidade criativa e transformadora, sua liberta~ao da 
condi~ao de oprimido. 0 instrumento de sua liberta~ao sera sempre a 
pratica do dialogo. Neste sentido, Freire afirma que « ... a educa~ao e urn ato 
de amor, por isso, urn ato de coragem. Nao pode temer 0 debate. A anruise 
da realidade. Nao pode fugir it discussao criadora, sob pena de ser uma 
farsa» (ECPL, p. 96). 

Para Freire, 0 conceito de educa~ao tern uma forte rela~ao com a visao 
do educador, suas cren~as, val ores, visao de mundo, sua postura diante do 
desafio educacional. 

«Educar e educar-se, na pratica da liberdade, e tarefa daqueles que sabem que 
pOliea sabem - por isso sabem que sabem alga e podem chegar a saber moos -
em diaJogo com aqueles que, quase sempre, pensam que nada sabem, para que 
estes, transfonnando seu pensar que nada sahem em saber que POllCOS sahem, 
passam igualmente saber mais» (Ee, p. 25). 

Nesse sentido, a visao de conhecimento, construida atraves do pensa
mento de Freire e assim expressa: 

«Conhecer, na dimensao humana, ( ... ) nao e 0 ato atraves do qual urn sujeito, 
transformado em objeto, recebe, d6cil e passivamente, os conteudos que outro 
lhe da au imp5e. 0 conhecimento, pelo contrcirio. exige uma presen9a curiosa 
do sujeito em face do mundo. Requer sua a~ao transformadora sobre a reali
dade. Demanda uma busca constante. Implica em inven'i=ao e reinven'i=ao. 
Reclama a reflexao critica de cada um sobre 0 ato mesmo de conhecer, pelo 
qual se reconhece conhecendo e, ao reconhecer-se assim, percebe 0 «como» de 
seu conhecer e os condicionamentos a que esta submetido seu ato. Conhecer 
e tarefa de sujeitos, nao de objetos. ( ... ) Por isso mesmo e que, no processo 
de aprendizagem, s6 aprende verdadeiramente aquele que se apropria do 
aprendido, transformando-o em apreendido, com ° que pode, por isso mesmo, 
reinventaAo; aquele que e capaz de aplicar 0 aprendido-apreendido a situa~6es 
existenciais concretas» (EC, pp. 27, 28). 

A proposta educacional de Freire contribuiu de forma substancial para 
a formula~ao de urn modelo comunicacional horizontal, democratico e 
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partlcipativo, na medida em que em sua concepC;ao a comunicaC;ao e 0 

agente de transforma<;:ao dos sujeitos. E na pnitica interativa e co-partici
pativa do diaJogo que 0 ate educativo se realiza. Freire questiona: 

«E 0 que e 0 dialogo? E uma rela\=ao horizontal de A com B. Nasce de uma 
matriz critica e gera criticidade. Nutre·se do amor, da humildade da esperan\=a, 
da fe, da confian\=a. Por isso, s6 0 dialogo comunica. E quando os dois p610s 
do dialogo se ligam assim, com amor, com esperanc;a, com fe urn no outro, se 
fazem criticos na busca de algo. Instala·se entao uma rela\=ao de simpatia entre 
ambos. S6 at hA comunica\=ao» (op. cit., p. 107). 

Portanto, a base do metoda Freire e 0 diaJogo e as possibilidades 
advindas da pnitica comunicativa, enquanto que 0 seu oposto, 0 antidia
logo, e a nega<;:ao das possibilidades transformadoras da reflexao e da a<;:ao 
educativa. Na pratica, 0 antidiaJogo quebra a rela<;:ao de «simpatia» que 
deve existir entre os polos quando ha a pratica dialogica. 0 antidiaJogo nao 
comunica, portanto e preciso «uma Pedagogia de Comunica<;:ao, com que 
vencessemos 0 desamor acritico do antidiaJogo» (op. cit., p. 108). 

Freire usa Jasper para afirmar que « ••• a dialogo e partanta 0 indispen
savel caminho, nao somente nas questoes vitais para nossa ordenac;ao polf
tica, mas em todos os sentidos do nossa ser» (op. cit., p. 108). 

Para Freire, 0 diaJago proposto pelas elites e vertical e forma, partanto, 
a educando-massa, impossibilitando-a de se manifestar. A educa<;:aa que 
naa prom ave a diaJaga nao contribui para auto-afirma<;:ao do individuo. 
o diaJogo, algo horizontal, e fruto de uma pratica democratica, a qual 
Freire afirma que precisamas ter coragem para experimentar. 

Nesse sentida, a trabalha que passo a desenvolver, no proximo topico, 
e exatamente a acampanhamento dessa visao dialogica de Paula Freire em 
suas obras de memorias. Como Freire retama sua concep<;:aa dialogica? 
Qual 0 sentida teorico e pnitico do diaJogo nas memorias de Freire? 

Urn dialogo com as rnern6rias de Freire 

Valto a discussaa da rela<;:aa dialogica enquanta pratica fundamental 
de urn lade a natureza humana e a democracia, de outro como uma exigen
cia epistemalogica (ASDM, p. 74). As palavras de Freire, nas suas memo
rias, iniciam 0 meu diruogo. 

Paulo Freire, em Carlas a Cristina, faz urn texto de memoria sobre a 
memoria. Urn constante percurso de idas e vindas, como tao bern ele 
afirma. Ja na livra A sombra desta mangueira, Freire recupera, com grande 
profundidade, suas cren<;:as, sua visao de mundo, suas li<;:oes de vida e 0 

conceito de dialagicidade que certamente fundamenta sua pedagogia. 
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Assim, em suas memonas, Freire alarga alguns dos conceitos por 
ele apregoados em sua trajet6ria de vida e a dialogicidade e fortemente 
refor~ada. 

«E assim que trabalharei a questao da dialogicidade. Em vez de descrever 0 

perfil do conceito de dialogicidade. come~arei por procurar compreender 0 seu 
fundamento, 0 que faz ser exigencia estrategica e nao pura tatica de sujeitos 
«espertos» para alcan~ar resultados. A dialogicidade nao pode ser entendida 
como instrumento usado pelo educador. as vezes. em coerencia com sua opcyao 
politica. A dialogicidade e uma exigencia da natureza humana e tambem urn 
reclamo da op~ao democrcitica do educador» (ASDM, p. 74). 

Freire e categ6rico ao afirmar: «Nao hii. comunica~ao sem dialogici
dade estii. no niicleo do fenomeno vital» (ASDM, p. 75). Nesse sentido, 
Freire inaugura urn certo pessimismo diante do uso das tecnologias no 
processo educacional: 

«(. .. ) a comunicac;ao e a informac;ao ocorrem ao nivel da vida sobre 0 suporte, 
imaginemos sua importancia e, portanto, a da dilogicidade. na existencia 
humana no mundo. Nesse nivel, a comunicacyao e a informacyao se servem de 
sofisticadas linguagens e de instrumentos tecnol6gicos que 'encurtam' 0 espa90 
e 0 tempo. A producyao social da linguagem e de instrumentos com que os seres 
humanos melb~r interferem no mundo anuncia 0 que sera a tecnologia» 
(ASDM, p. 75). 

Assim sendo, Freire s6 acredita numa efetiva educa~ao transformadora 
envolta numa rela~ao dial6gica. 

«A rela~ao dial6gica - comunicar;ao e intercomunicacy8.o entre sujeitos refrata· 
rios a burocratizacyao de sua mente, abertos a possibilidade de conhecer e de 
mais conhecer - e indispensavel ao conhecimento. A natureza social deste 
processo faz da dialogicidade uma rela~ao natural do ser humano, seu 
processo de conhecer e contradiz a democracia» (ASDM, p. 80). 

o processo do conhecimento e uma experiencia dial6gica, e na con
cep~ao freirena s6 ha dialogo numa rela~ao presencial, onde 0 verdadeiro 
educador cria urn c1ima dial6gico. «£ que ha urn dialogo invisivel, previo, 
em que MO necessito de inventar perguntas ou fabricar respostas. Os edu
cadores verdadeiramente democniticos nao estao - sao dial6gicos. Vma de 
suas tarefas substantivas em nossa sociedade e gestar esse clima dial6gico» 
(ASDM, p. 81). 

Nesse sentido, Freire recebe algumas crfticas quando apenas reconhece 
o valor da educa~ao presencia!, sendo esta reafirmada como iinica possivel 
em varios momentos de suas obras, como podemos perceber no trecho 
seguinte: 
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«A dialogicidade e cheia de curiosidade, de inquieta~ao. De respeito mutuo 
entre os sujeitos que dialogam. A dilogicidade supoe maturidade, aventura 
do espirito, seguran~a ao perguntar, seriedade na resposta. No clima da dialo
gicidade, 0 sujeito que pergunta sabe a razao por que 0 faz. Nao pergunta 
por puro perguntar ou para dar a impressao, a quem ouve, de que esta vivo» 
(ASDM, p. 80). 

Ap6s este longo caminho pelo conceito de dialogo em Freire, creio ser 
este 0 momento de reafirmar 0 valor de sua obra, de seu pensamento, de 
seu metodo, de sua pnitica pedag6gica. Creio tambem que, como pesquisa
dora da area de comunica\,ao e como educadora, mais que um autor de 
bons Iivros Paulo Freire foi urn grande praticante de suas ideias e isso 0 

imortalizou. Apenas acredito que, no momento em que vivemos, quando 
novas tecnologias incorporam a nossa vida cotidiana enos cercam por 
todos os lados, fica dificil nao pensarmos tambem num dialogo mediado. 
A media\,ao tecnol6gica tem se mostrado nao apenas como tendencia, mas, 
em alguns casos (no interior do pais por exemplo), como unica alternativa 
viavel de acesso ao conhecimento. 

Tenho acompanhado alguns casos, em especial um curso de Forma\,ao 
de Professores para as Series Iniciais, desenvolvido pela Universidade Fede
ral do Mato Grosso, em convenio com a Open University que, atraves da 
Educa\,ao Aberta e it Distancia, mantem um programa com 350 alunos de 
gradua\,ao no interior de Mato Grosso, numa rela\,ao dial6gica mediada por 
instrumentos tecnol6gicos (telefone, computadores, fax, entre outros), com 
alguns momentos presenciais. 

Pude acompanhar alguns desses encontros e perceber 0 avan\,o daquele 
grupo de alunos que encontraram naquele sistema uma oportunidade unica 
de melhorarem suas vidas. Nas avalia\,oes que foram desenvolvidas nos tres 
primeiros anos do projeto, obteve-se melhores resultados com os alunos 
do curso a dist:lncia que nos cursos presenciais, mantidos na sede da 
Universidade Federal de Mato Grosso em Cuiaba. 

A experiencia dial6gica e fundamental, para a constru\,ao da curiosi
dade epistemol6gica, como tao bem afirtna Freire, mas 0 que proponho e 
apenas uma amplia\,ao da reflexao sobre a experiencia dial6gica presencial, 
nao afirmando ser esta a unica via de acesso ao conhecimento. 

Como afirma Prromm, 

« ... Estamos as vesperas do ana 2000 e vivemos urn tempo de transfoITIlar;:ao 
na hist6ria de nossa especie marcado por mudanr;:as, rupturas, inova~oes e 
desafios em larguissima escala, que afetarao a sociedade como urn todo e 
cada pessoa em particular. Nada sera como antes, no mundo que emerge 
dessa gigantesca revolu~ao na infoITIla~ao, liderada pelo computador, pelos 
satelites e por outras conquistas tecnol6gicas que estao invadindo nossas 
casas, nossos locais de trabalho e nossas vidas, sob todos os aspectos e por toda 
a parte - nos neg6cios, na cultura, nas rela~oes sociais e profissionais e ate 
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mesmo no amago da filosofia de vida e da personalidade de cada ser humane 
que habita e habitani este planeta nesses novos tempos» (PFROMM NETIO, 
1998,p.174). 

Dialogar com as tecnologias toma-se condi9ao de sobrevivencia em 
nossa sociedade. Ha urn vasto leque de fontes de informa9ao e aprendi
zagem que, certamente, vao muito alem da oraliza9ao do professor e da 
audi9ao do aluno e vice-versa. Tais situa90es inovadoras sao multiplas, 
instigantes enos desafiam, enquanto profissionais da comunica9ao e da 
educa9ao, a vislumbrarmos novos objetos de pesquisa que, de fato, contri
buam para a amplia9ao do conceito e para a pratica de novos diaJogos. 
Certamente, a tecnologia educacional e/ou a midia educativa ja estao sendo 
encaradas como urn veiculo fundamental no movimento de reforma educa
cional e na reestrutura9ao do processo ensino-aprendizagem, e e esse feno
meno que nao percebi contemplado nos textos de Freire e que certamente 
corresponde a uma nova etapa na conceitualiza9ao de dialogicidade. 
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