
158 CAP�ITULO 5. EM JEITO DE S�INTESE:geralmente oorre ao in��io de ada ano letivo.Outro dispositivo usado na Ponte s~ao as hamadas \res-ponsabilidades", os grupos de alunos que uidam da manu-ten�~ao do sil^enio nos espa�os de estudo, do lima amistosonos intervalos de rerea�~ao, a hamada \omiss~ao de ajuda".Contem-nos um pouo a respeito disto e de omo funionam.A indisiplina �e itada om muita freq�u^enia omo um dosmaiores problemas enfrentada por professores om rela�~ao aseus alunos nas esolas onvenionais. Por favor, imaginem-se por um momento omo um professor numa destas esolas:o que vo^es fariam para prevenir e/ou ombater a indisi-plina? Que proedimentos vo^es sugeririam para professoresque atuam em esolas onvenionais para venerem este pro-blema?De alguns anos para �a, a Esola da Ponte tem reebidoalunos vindos de esolas das quais foram expulsos entre ou-tras oisas por problemas de indisiplina. Que trabalho vo^esfazem om alunos om este per�l para que respeitem direitose deveres e n~ao inorram nos omportamentos que em outrasesolas provoaram sua expuls~ao?Haveria algum artigo ou livro que vo^es nos reomenda-riam ler para entender melhor o problema da indisiplina naesola e ajudar e enontrar solu�~oes? Que artigos ou livrosmais ajudaram vo^es a enontrarem os aminhos que temlevado a resultados t~ao positivos om suas rian�as e adoles-entes?
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Cap��tulo 5

Em jeito de s��ntese:

5.1 Seis perguntas e tr^es depoimentos . . .Se eu n~ao tivesse assistido algumas vezes e visto om meuspr�oprios olhos eu di�ilmente areditaria se me ontassem:mais de 200 rian�as entre os 8 e 12 anos num audit�orio, pra-tiamente nenhum ru��do, nenhuma algazarra, erguendo umadas m~ao antes de falar e somente falando quando a palavralhes �e onedida. Como se onsegue hegar a este omporta-mento om rian�as que normalmente nesta idade ostumamser t~ao barulhentas? Eu n~ao onseguiria oneber ter umad�uzia de rian�as reunidas fazendo aquele sil^enio. Mais deduzentas, ent~ao, seria imposs��vel. Como vo^es onseguemtornar poss��vel este imposs��vel?Um dos dispositivos usados na Ponte �e a rela�~ao de Direi-tos e Deveres dos alunos. Como esta rela�~ao �e onstru��da?Vo^es professores apresentam algum modelo ou alguma pro-posta para os alunos ou eles riam de forma mais livre eespont^anea? Contem um pouo omo �e este proesso que157



162 CAP�ITULO 5. EM JEITO DE S�INTESE:de reex~ao dos orientadores: o ontexto familiar, s�oio-moral e afetivodo aluno, o perurso esolar e as experi^enias anteriores de aprendiza-gem, a rela�~ao om os anteriores agentes eduativos, as expetativasfae �a esola e a di�uldade de aquisi�~ao das ferramentas b�asias paraa aprendizagem (a leitura, esrita e �alulo matem�atio).Numa primeira fase, �e muito importante pereber om rigor todoo hist�orio da rian�a em rela�~ao a estes aspetos, pois v~ao ser eles aprimeira base de trabalho individual om o aluno. Este trabalho �e de-senvolvido pelo professor-tutor em pareria om a fam��lia e a psi�ologada esola. Depois, �e fundamental fazer ompreender �a rian�a que asua adapta�~ao na esola depende inevitavelmente do umprimento dosmesmos deveres pelos quais todos os outros alunos se regem. Em mi-nha opini~ao, uma das formas do orientador transmitir isso �e respeitara inlus~ao, agindo sem diferenia�~ao de proedimentos. Ou seja, adarian�a �e um ser �unio, irrepet��vel e tem direito a um perurso deensino aprendizagem que respeite os seus ritmos, aptid~oes e expeta-tivas. Como orientadora, devo velar pelo umprimento das deis~oesoletivas e agir em onformidade om as regras estabeleidas.Cada rian�a �e espeial, mas nenhuma �e mais espeial que as outras.A indisiplina dos alunos ome�a om a indisiplina dos professores e,para que n~ao seja mal interpretada, explio-me: �e neess�ario pere-ber que nem todos os alunos �zeram o seu perurso na Ponte desdea primeira vez e que talvez n~ao tenham tido as oportunidades quequalquer rian�a por direito deveria ter. A atitude mais honesta queos professores podem ter para om estes alunos, desde o primeiro dia,�e failitar a adapta�~ao �a esola, n~ao esamoteando tudo o que j�a disseatr�as e que s~ao valores matriiais e prin��pios orientadores do ProjetoEduativo: a oopera�~ao, a solidariedade, o respeito pelos outros e aresponsabilidade.Como fazer estes alunos pereber e interiorizar estes valores? Essetem sido o nosso maior desa�o, pois as estrat�egias s~ao pouas paradar resposta aos problemas de indisiplina. Algumas das estrat�egias
5.2. PRIMEIRO DEPOIMENTO 1595.2 Primeiro depoimentoRelativamente �a primeira quest~ao, essa foi de fato uma das atitudesque mais me surpreendeu, quando eu partiipei pela primeira vez numaAssembl�eia de alunos. Foi a reuni~ao da Assembl�eia onde a Constan�apassava o \testemunho" da presid^enia ao Jo~ao Coutinho e se despe-dia para ingressar na Esola EB 2/3. N~ao areditava no que os meusolhos estavam a ver: uma rian�a de 12 anos, que horava em frentea todos os outros olegas da esola e balbuiava, dizendo que esta ti-nha sido para ela uma das melhores experi^enias de sempre na Esolada Ponte. Desejava boa sorte e um bom trabalho ao seu \suessor"om uma franqueza e sineridade que nos fazia orar (aos adultos).As outras rian�as olhavam-na �xamente e n~ao se ouvia nem sequerum murm�urio, at�e eu n~ao ontive as l�agrimas e a emo�~ao, agindo dis-far�adamente. Perebi neste momento que estava de fato numa esoladiferente, uma esola onstru��da numa base de valores humanos n~aoinstituionalizados, de rian�as diferentes e de orientadores diferentes.Hoje, passados tr^es anos, perebo que estes alunos s~ao assim por-que, desde o primeiro dia em que entram para este projeto, iniiamum perurso de onstru�~ao individual e oletiva que privilegia aimade tudo o indiv��duo na sua ess^enia e na rela�~ao om os outros (pais,olegas, orientadores e auxiliares).De fato, desde a primeira vez, todos os alunos aprendem numa basede oopera�~ao e respeito pelo outro, que passa, essenialmente e emtermos pr�atios, pelo pedido de palavra. Respeitar os outros �e saberouvi-los e saber intervir quando oportuno. Quero om isto dizer queestes omportamentos e estas atitudes s~ao desenvolvidas sistematia-mente e oletivamente. Uma das estrat�egias tamb�em muito utilizadana promo�~ao destes omportamentos �e o debate de prepara�~ao da on-voat�oria, isto �e, os alunos permaneem em sil^enio quando perebemas din^amias que ali est~ao a ser riadas no enontro, quando t^em umaopini~ao sobre os assuntos em debate e prinipalmente quando pere-



160 CAP�ITULO 5. EM JEITO DE S�INTESE:bem a pertin^enia desses assuntos.Contudo, para mim, o fator fundamental dessas atitudes, fae �areuni~ao da assembl�eia, �e o fato de ser um momento signi�ativo paraeles, uma vez que foram os pr�oprios a determinar os assuntos da on-voat�oria e s~ao os pr�oprios a sentir mais proximamente os problemasda esola omo seus.Apesar de ter itado omo dispositivo regulador de omportamen-tos o pedido de palavra, os alunos regem-se aima de tudo por umdoumento que orienta e norteia todas as suas atitudes perante a o-munidade esolar: a lista de Direitos e Deveres.A lista de Direitos e Deveres funiona omo uma esp�eie de �odigode onduta, que pretende regular os omportamento dos alunos e pro-mover a atitude de respeito pelo oletivo. Este referenial �e totalmenteonstru��do pelos alunos, embora parta sempre da lista aprovada no anoanterior. �E um doumento que, pela sua ess^enia, ome�a a ser tra-balhado logo no in��io do ano letivo e debatido exaustivamente emdiferentes situa�~oes om o objetivo de ser onsientemente aprovadona Reuni~ao de Assembl�eia. Os alunos podem eliminar, inserir ou al-terar qualquer direito ou dever, de aordo om as suas neessidades.Mas, aima de tudo, devem fazer umprir seja qual for a vota�~ao damaioria.Este exer��io �e, logo na abertura do ano letivo, um exer��io dedemoraia por exel^enia. Os alunos que entram para a Ponte pere-bem desde edo que o dia a dia n~ao �e onstru��do segundo uma atitudeindividual e sim oletiva e solid�aria (omo dever�a aonteer om osprofessores e funion�arios), num esp��rito de omunidade esolar.Como omunidade que �e, todos se devem sentir responsabilizadospara atuar e mudar o que os rodeia. �E segundo esse prin��pio quetodos os anos surge a neessidade de riar grupos de Responsabili-dade que atuem na omunidade, que tamb�em �e a sua, e melhoremo seu funionamento. Neste sentido, no in��io de ada ano, os alu-
5.2. PRIMEIRO DEPOIMENTO 161nos juntam-se para elenar as suas neessidades e se insreverem naresponsabilidade onde gostariam de olaborar. Esta postura de o-responsabiliza�~ao dos alunos pretende promover a sua atitude ��viae, mais uma vez, o esp��rito de oopera�~ao e entre-ajuda.Os alunos juntam-se em pequenos grupos (de diferentes n�uleos)e desenvolvem atividades semanais mais relaionadas om a sua res-ponsabilidade, deidindo e atuando diretamente no melhoramento dedeterminado aspeto da esola.Neste ano, as responsabilidades foram, entre outras: o refeit�orio,o jornal, a bibliotea, o orreio da ponte, as visitas na ponte, a as-sembl�eia, o rereio bom . . . Os professores tamb�em se insrevem numaresponsabilidade e ajudam na dinamiza�~ao das atividades ou na rea-liza�~ao das tarefas.Mas nem sempre as oisas orrem bem e �e inevit�avel que deter-minados alunos tenham ainda di�uldade em interiorizar os deveresvotados e as regras institu��das. Quando isso aontee, os alunos s~aoos primeiros a ajudar os seus pares, antes de qualquer interven�~ao deum adulto. Falo, espei�amente, da Comiss~ao de Ajuda.Os alunos enontraram uma forma de poder manifestar o seu desa-grado ou agrado em rela�~ao �a esola toda e desenvolver o seu esp��ritor��tio: o Aho Bem e o Aho Mal. Estes dispositivos s~ao o primeirosinal de que tudo orre bem ou de que algo est�a mal e preisa sermelhorado.A Comiss~ao de ajuda monitoriza estes dispositivos e atua de ime-diato, tentando negoiar onitos entre os meninos, ou dar sugest~oespara problemas do dia a dia. Esta Comiss~ao �e eleita pelos alunos epelos professores e trabalha em pareria om a Mesa da Assembl�eia,porque, por vezes, tamb�em ela preisa da ajuda de toda a esola, paraenontrar respostas. Por vezes, a interven�~ao da Comiss~ao de Ajudan~ao basta e os adultos t^em de intervir nos asos mais deliados.Para que oorra a indisiplina, haver�a fatores que devem ser objeto



166 CAP�ITULO 5. EM JEITO DE S�INTESE:do eu individual e do eu om os outros �e produto e ondi�~ao da o-opera�~ao, pois s�o a oopera�~ao onduz �a autonomia e, por iner^enia,ao exer��io da idadania.O \modelo" de ria�~ao dos direitos e deveres surge um pouo doque est�a estabeleido de um ano para outro. Os alunos j�a t^em o refe-renial do ano anterior e partem da�� para novas sugest~oes, altera�~oes,elimina�~oes, ou manuten�~ao de algum direito ou dever. Apesar de oproesso de ria�~ao da lista de direitos e deveres ser da responsabili-dade de todos, abe �a Mesa da Assembl�eia (previamente onstitu��da),assegurar a din^amia deste proesso.Todos os alunos da esola poder~ao dar as suas sugest~oes para al-tera�~ao dos direitos e deveres que, posteriormente, ser~ao votados, numbom exemplo de idadania.As \responsabilidades" (assembl�eia, terr�ario e jardim, orreio daponte, rereio bom, bibliotea, omiss~ao de ajuda, mapa de presen�as,datas e anivers�arios, refeit�orio et.) s~ao a garantia do bom funiona-mento da esola. Apesar de os alunos estarem mais ligados a umadeterminada responsabilidade, tal n~ao signi�a que apenas dever~aozelar pelo bom funionamento da sua responsabilidade, n~ao se pre-oupando om os problemas das restantes. Os problemas da esoladizem respeito a todos. O fato de estarem divididos por responsabi-lidades apenas aontee por uma quest~ao de organiza�~ao. Os alunosesolhem a sua responsabilidade no in��io do ano, de aordo om osseus gostos pessoais (tal omo os professores).No que diz respeito ao problema da indisiplina, omo �e �obvio, n~aopossuo reeitas m�agias. Apenas poderei falar de proedimentos ques~ao implementados na esola, que defendo omo os mais orretos, masque . . . nem sempre resultam. Mais importante do que proedimentosa apliar, �e a uniformidade dos mesmos. Os professores t^em de om-preender os problemas - muitos espe���os - que assolam a sua esola,ou um determinado aluno refereniado omo \ompliado". Depois
5.2. PRIMEIRO DEPOIMENTO 163implementadas s~ao: a diversi�a�~ao das aprendizagens (indo ao en-ontro dos interesses e expetativas individuais do aluno), o ontatopermanente om os enarregados de edua�~ao (responsabilizando-ospelo omportamento do eduando e ajudando-os a enontrar novasestrat�egias de entendimento, de di�alogo e de negoia�~ao de regrasomportamentais), o aompanhamento psiol�ogio (trabalhando oma psi�ologa as quest~oes de fundo que podem estar na base de algunsomportamentos) e o onstante refor�o positivo na rela�~ao om os ori-entadores e om os olegas (trabalhar em grupo, ter a ajuda dos ou-tros, ser parte de um grupo que deide e d�a a sua opini~ao, promoveriniiativas inovadoras, ser respons�avel por algo, dialogar livrementeom qualquer professor, sentir que os outros se interessam pelos seusproblemas, sentir que a esola �e formativa e n~ao \seletiva" e que osprofessores promovem a reex~ao e n~ao a san�~ao). E, tamb�em, enon-trar um ponto de equil��brio entre o arinho e a �rmeza, porque h�amomentos em que um olhar assertivo ou uma hamada de aten�~aos~ao indispens�aveis e porque liberdade n~ao pode ser onfundida omabuso ou falta de respeito; para n�os autoridade n~ao �e sin^onimo deautoritarismo.A Esola da Ponte n~ao �e diferente das outras esolas e lida om mui-tas d�uvidas sobre omo resolver os problemas de indisiplina. Por�em,em nenhum momento das nossas reex~oes e ansiedades, a exlus~aoou expuls~ao do aluno se apresenta omo resposta. Como onseguire-mos viver numa esola de afetos, valores, idadania, demoratiidadee liberdade se dermos omo resposta a um aluno a exlus~ao?Tenho-me debru�ado pouo sobre esta mat�eria em termos de lei-turas, pelo simples motivo de que ainda estou a fazer leituras que serelaionam mais om oneitos omo a autonomia, a avalia�~ao e a me-todologia do trabalho de projeto. Contudo, houve alguns livros queme ajudaram a pensar um pouo sobre esta quest~ao: CUNHA, Pedro;Conito e Negoia�~ao, edi�~oes ASA; SOUSA, Jesus Maria, O Profes-sor omo pessoa, Edi�~oes ASA; COSME, Ariana e TRINDADE, Rui,



164 CAP�ITULO 5. EM JEITO DE S�INTESE:manual de sobreviv^enia para professores, Edi�~oes ASA.

5.3 Segundo depoimentoAntes de mais, entendo ser importante ome�ar por relatar o meupequeno historial enquanto orientador eduativo na Esola da Ponte.Depois de terminar o meu est�agio pedag�ogio numa esola de pr�atiasomuns (ditas tradiionais), aproveitei o ano seguinte para onheermelhor o modo de funionamento desta esola. Trabalhei omo pro-fessor volunt�ario durante todo o ano, om todos os n�uleos da esola,inlusivamente, om o n�uleo do aprofundamento, inserido num outroontexto espaial. Foi de fato, uma experi^enia fant�astia, que mudoua minha vis~ao sobre a edua�~ao em Portugal (pequena omo professor. . . enorme enquanto aluno!).Fiquei impressionado om o modo tranq�uilo omo a Assembl�eiadeorria e, prinipalmente, a forma omo os alunos partiipavam namesma. Ainda mais surpreendido �ava quando falava om o Jos�ePaheo e este me dizia que a esola passava por tempos de rise e quea Assembl�eia tamb�em sofria dessa mesma rise. Imaginava eu omoseria no hamado \tempo do projeto"!Aompanhei todo o proesso de aprendizagem dos alunos que ons-titu��am a Mesa da Assembl�eia. Neste ano, de forma mais direta, umavez que se trata da \responsabilidade" a que estou diretamente ligadoom outra olega. �E inr��vel assistir ao resimento destes mi�udos omo deorrer do ano. Foi um desa�o muito grande. Alunos e professoresestavam om vontade de aprender. Como referi anteriormente, trata-se de um proesso de aprendizagem para todos (Mesa, professores,auxiliares, pais e Assembl�eia propriamente dita).Come�amos o ano om imensas di�uldades: di�uldade em geriros tempos, muita inexperi^enia dos alunos em situa�~oes de exposi�~ao
5.3. SEGUNDO DEPOIMENTO 165p�ublia, pouas interven�~oes da Assembl�eia (o que obrigava a Mesaa intervir) alunos muito novinhos, v�arios tempos \mortos" entre in-terven�~oes (o que ria alguma instabilidade nas reuni~oes) e os alunosmembros da Mesa da Assembl�eia referiam que n~ao reebiam a ajudaneess�aria por parte dos olegas.Evidentemente, todas estas di�uldades foram sendo trabalhadasom o avan�ar do ano e fora do espa�o da Assembl�eia. Os alunosaprendiam muito om os erros que iam ometendo e, gra�as ao de-senvolvimento do sentido r��tio, a uma aprendizagem ooperativa e�a aprendizagem por tentativa e erro, a evolu�~ao aonteeu a olhosvistos. No que onerne ao modo omo os alunos se omportam einterv^em na assembl�eia, �e evidente que isto n~ao aontee por aaso.Para ome�ar, existe toda uma base de trabalho, que vem dos anosanteriores, atitudes que ajudam a integrar os novos. Os alunos pere-bem que a Assembl�eia �e um espa�o de trabalho e que, para deorrerom normalidade, exige muita onentra�~ao e partiipa�~ao de todosos intervenientes (sem exe�~ao). Por outro lado, a Assembl�eia �e vistapor toda a esola omo um momento muito importante do trabalhosemanal. Talvez o mais importante, uma vez que �e aqui que se deidemuito do presente e do futuro da esola. Al�em disso, neste espa�o,os alunos podem resolver e partilhar di�uldades e alegrias da vidaesolar. O fato de se disutirem assuntos que dizem muito aos alunos,- e por vezes at�e algo deliados para professores, pais e auxiliares - fazom que estes entendam a Assembl�eia omo muito signi�ativa.A lista dos Direitos e Deveres est�a relaionada om a pr�opria as-sembl�eia (tudo na Ponte est�a ligado e relaionado . . . ), uma vez quedetermina todo o dia a dia da esola. S~ao os alunos que riam asregras que t^em que umprir - regras signi�ativas e n~ao impostas -o que failita o trabalho de todos os intervenientes na aprendizagem.Quando um aluno n~ao respeita um dever, o orientador o relembra quen~ao est�a a umprir as regras, por si riadas, por si sugeridas e por sivotadas. Trata-se de uma rela�~ao ooperativa, ou seja, a onsi^enia



5.3. SEGUNDO DEPOIMENTO 167de os entenderem e os pereberem, t^em de agir om assertividade eoer^enia, n~ao alinhando em pr�atias de oasi~ao. Quando um alunosente que um professor age de forma passiva perante um omporta-mento agressivo e que outro professor age de forma mais ativa e n~aoaeita que oorram omportamentos diferentes dentro da mesma es-ola, orremos o riso de se registrarem problemas de indisiplina.�E bom n~ao esqueer que os alunos s~ao muito inteligentes e estudam-nos ao pormenor! �E evidente que os professores possuem personalida-des diferentes e que esta tarefa se torna muito ompliada quando oprofessor est�a sozinho dentro da sala de aula. Se dentro de um espa�oestiverem v�arios professores om modos de ser diferentes, mas om umreferenial omum, a tarefa �a mais f�ail.A Esola da Ponte reebeu nos �ultimos anos (hamados anos darise . . . ), imensos alunos rejeitados/expulsos por outras omunidadeseduativas. Como �e �obvio, a tarefa torna-se demasiado ompliada�a partida, quando um aluno sente que foi rejeitado por outra esola!Como foi poss��vel tal aonteer? N~ao ter~ao essas esolas de tentarresolver os problemas, por mais dif��eis que sejam em vez de mud�a-lospara outro lugar? N~ao daremos um mau exemplo ao hamado aluno\ompliado", quando o expulsamos?Ao ontr�ario do que �e habitual, e apesar do eventual insuesso ur-riular que estes alunos possam apresentar, veri�amos que, quandoaqui s~ao aolhidos, raramente faltam �a esola e aabam por riar la�osafetivos muito fortes. N~ao pensemos que �e tudo muito bonito e que osproblemas raramente surgem. Muito pelo ontr�ario! �E preiso muitoempenho e dedia�~ao, obriga a enfrentar imensos onitos, ao inv�esde fazermos de onta que est�a tudo bem.Entendo ser importante ompensar esses alunos om o afeto que,porventura, n~ao ter~ao fora da esola, riando uma forte liga�~ao deamizade om os mesmos. Por outro lado, tamb�em entendo que estesalunos n~ao poder~ao viver debaixo de um regime de exe�~ao, no que



168 CAP�ITULO 5. EM JEITO DE S�INTESE:diz respeito ao umprimento dos deveres.Quanto �a bibliogra�a, aqui v~ao algumas sugest~oes. Apontamospara autores e n~ao para obras, porque na sua maioria, estes auto-res est~ao editados em ingl^es e s~ao muito refereniados nestas pro-blem�atias (rela�~ao, omportamentos desviantes, desenvolvimento daidentidade, tomada de perspetiva pessoal e soial): MUCHIELLI,R., KOHLBERG, L., PIAGET, J., SELMAN R.L., SHULTZ, L.H.,SPRINTHALL, M.A., ERICKSON, E., POSTIC, M.

5.4 Tereiro depoimento\A ordem e a disiplina s~ao neess�arias"(Freinet, Invariante no�22)O aluno preisa de autoridade, para se orientar no proesso deforma�~ao da personalidade. Na Ponte o orientador eduativo exereuma autoridade omplementada om os \direitos e deveres" dos alu-nos. Essa autoridade exerida n~ao pode ser onfundida om o auto-ritarismo, que �e a nega�~ao da autoridade, por ser domestia�~ao dooutro. A disiplina �e a liberdade exerida que onduz �a ordem.Os direitos e deveres s~ao propostos, disutidos e aprovados pelosalunos. Atrav�es desta esp�eie de \Magna Carta", os alunos libertam-se da tutela do professor, responsabilizam-se pelas suas atitudes.O projeto \Fazer a Ponte" pretende formar idad~aos demor�atios,partiipativos, solid�arios e tolerantes. A Assembl�eia e a Comiss~ao deAjuda s~ao dispositivos pedag�ogios por exel^enia, para o exer��io daidadania.Ser livre �e ser respons�avel e essa responsabilidade est�a presente empequenos gestos do otidiano: no pedir a palavra, quando se arrumaa adeira sem fazer barulho; quando se ajuda um olega do grupo;
5.4. TERCEIRO DEPOIMENTO 169quando se apanha lixo do h~ao . . . A solidariedade aaba por ser umaminho indispens�avel para exerer a idadania e a responsabilidade.Ser idad~ao �e respeitar os outros.Os alunos vindos de outras esolas preisam de um tempo de adapta-�~ao, prinipalmente aqueles que t^em um omportamento perturbador.Os professores exerem uma autoridade onstrutiva, para que eles o-nhe�am e reonhe�am os direitos e deveres elaborados. Esses alunostrazem para a esola os valores e atitudes que foram apreendendo at�e�aquele momento. �E fundamental, desde o in��io, tratar a rian�a omopessoa, ontribuindo para a forma�~ao de uma auto-estima forte. O ori-entador eduativo deve gerir as rela�~oes, fazer-se respeitar ome�andopor respeitar os alunos e onferir-lhes responsabilidades.Os professores n~ao podem atribuir as ausas da indisiplina exlu-sivamente aos alunos, t^em que ompreender que a responsabilidade�e, tamb�em, deles pr�oprios. �E evidente que n~ao existe uma f�ormulam�agia para resolver os problemas de omportamento. Na Ponte, osalunos neessitam de interiorizar regras e adquirir atitudes, que fa�amdeles pessoas aut^onomas e solid�arias. Isto s�o �e poss��vel se os orienta-dores eduativos tamb�em interiorizarem regras e adquirirem atitudesque reitam autonomia e solidariedade.Autores das respostas:Adelina Monteiro, Am�elia Ferreira, Belanita Abreu, Catarina Silva,Cl�audia Santa Rosa, Constan�a Azevedo, Cristiana Almeida, DianaGon�alves, Filipe Correia, Franisa Monteiro, Geraldo Castro, Jos�ePaheo, Manuel Carlos, Mafalda Nogueira, Maro Gon�alves, PaulaFonsea, Paulo Freitas, Paulo Mahado, Paulo Topa, Pedro Ars�enio,Riardo Fran�a, Rosa Ferreira, Thais Costa, Tiago Oliveira, WilsonAzevedo.


