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Cap��tulo 1

Introdu�~ao

1.1 Capa originalEsola da Ponte:Uma esola p�ublia em debate
1



6 CAP�ITULO 1. INTRODUC� ~AOJos�e PaheoMaria de F�atima Paheo
1.2. APRESENTAC� ~AO 3\Desaprender oito horas por dia ensina os prin��pios"\A palavra falada n~ao tem rasunho"Manoel de Barros

1.2 Apresenta�~aoNasido da neessidade de repensar a esola e de um onjunto desitua�~oes interligadas, que provoaram interroga�~oes quanto �a sua or-ganiza�~ao, �a rela�~ao entre esola e fam��lia e �as rela�~oes estabeleidasom as institui�~oes loais, o projeto \Fazer a Ponte" orienta-se pordois prin��pios b�asios:1. o desenvolvimento de uma organiza�~ao de esola que tem por re-fer^enias uma pol��tia de direitos humanos que garanta as mes-mas oportunidades eduaionais e de realiza�~ao pessoal a todosos idad~aos e a promo�~ao, nos diversos ontextos em que de-orrem os proessos formativos, de uma solidariedade ativa epartiipativa respons�avel;2. o desenvolvimento de rela�~oes estabeleidas entre a esola e aomunidade de ontexto atrav�es da liberta�~ao e ria�~ao de redesde omunia�~ao.A realiza�~ao destes prin��pios passou por uma valoriza�~ao dos mo-dos omo se aprende e dos ontextos onde se aprende. Perspetivandouma esola n~ao uniformizadora, foram institu��dos dispositivos (pe-dag�ogios) promotores de uma autonomia respons�avel e solid�aria, oma �nalidade de permitir �a rian�a formar-se num proesso de soia-liza�~ao riadora de uma onsi^enia de si omo ser soial-om-os-outrose, bem assim, a agir omo partiipante de um projeto omum.Estes dispositivos omportam uma din^amia de trabalho realizadanum espa�o de �area aberta, onde n~ao h�a s�eries. Os alunos organizam-



4 CAP�ITULO 1. INTRODUC� ~AOse em grupos formados �a medida das neessidades de forma�~ao, sempreque surjam novos projetos. Movimentam-se entre espa�os da esolaem fun�~ao das �areas de saber que em ada momento exploram, tra-balhando om diferentes professores, desenvolvendo um trabalho quevaloriza a reex~ao, a apaidade de an�alise r��tia e a omponente deinvestiga�~ao.�E neste ontexto que a avalia�~ao �e onsiderada um momento deoportunidade de aprendizagem e aontee quando o aluno quer, ouseja, quando este se sente pronto para explanar os saberes por si ad-quiridos/trabalhados atrav�es de diferentes instrumentos de avalia�~ao.Para que tudo isso se tornasse poss��vel, o regime de professor porturma ou disiplina foi substitu��do pelo trabalho em equipa de pro-jeto.A reuni~ao em Assembleia �e um momento de trabalho oletivo ondeabe a introdu�~ao de temas de estudo, a disuss~ao de altera�~oes �asregras institu��das, o debate de projetos e a resolu�~ao de onitos.Os ontatos om os pais s~ao feitos sempre que o requeiram e/ou osprofessores onsiderem importante aonteer.Pretendendo uma pr�atia eduativa afastada de um modelo dito\tradiional" a esola organiza-se segundo uma l�ogia de equipa e deprojeto, estruturando-se a partir das intera�~oes entre os seus mem-bros e de uma forte horizontalidade de rela�~oes. Areditamos que umapr�evia leitura aos doumentos anexos a este livro (Projeto Eduativo\Fazer a Ponte", Regulamento Interno, Per�l do Orientador Edua-tivo, Invent�ario dos dispositivos pedag�ogios) permitir�a ao nosso leitoruma maior ompreens~ao da omplexidade do espa�o esolar, das for-mas de negoia�~ao envolvidas na proura de um sentido oletivo e,numa l�ogia mais profunda, da artiula�~ao das inten�~oes e dos desejosde mudan�a na a�~ao. E, deste modo, interpretar om maior profun-didade tanto as perguntas quanto as respostas elenadas neste livro,fruto de ursos feitos online, tendo omo objeto de estudo o pr�oprioprojeto, sendo que muitos eduadores se pronti�aram a reetir sobre
1.2. APRESENTAC� ~AO 5a sua pr�axis e partilhar seus saberes.Enquanto organizadores, o nosso papel apenas pretende estabele-er pontes entre os di�alogos produzidos e que andavam dispersos. �Eneste sentido, que gostar��amos que este livro fosse visto: omo obrade um oletivo muito diverso, que reete m�ultiplos olhares, m�ultiplaslinguagens, porque s~ao reexo de viv^enias otidianas. Gostar��amosde referir que os autores s~ao alunos, ex-alunos, orientadores edua-tivos, pais, pesquisadores. Todos viveniaram diferentes momentos,diferentes sentidos, e o que nos poder�a pareer �a priori ontradit�oriodever�a ser lido omo omplementar.Algumas das perguntas s~ao mais extensas do que as respostas quelhes orrespondem. Outras s~ao rias de onte�udo e dado onterem emsi, por vezes, at�e as respostas foi para n�os, mais do que evidente, amiss~ao de n~ao as trans�gurar. O exer��io de esrita susitou momen-tos de muita reex~ao, traduzidos em in�umeras palestras e trabalhosaad^emios sobre a Ponte, um pouo por todo o mundo. Esses auto-res permaneem an^onimos. Importar�a para n�os que esse anonimatose mantenha, uma vez que, enquanto projeto humano, n~ao reete umesfor�o individual de um \ser providenial", �e fruto de pessoas que seenontraram e partilharam prop�ositos omuns.Neste trabalho, foi nossa inten�~ao dar a palavra a todos �aquelesque, ao longo de muitos anos, ontribu��ram, num disreto labor detrabalho em equipe, para transformar em realidade o que se a�guravaum sonho. Dar voz aos que viveram, vivem e sofrem a Ponte, a�r-mando que a Esola da Ponte existiu e existe, num tempo e lugar demuitos enontros, desenontros, independentemente do devir.Das perguntas que foram formuladas uma �a sempre pairando nonosso esp��rito: \Quais os sonhos sonhados por vo^es para o futuroda Esola da Ponte? O que falta realizar?" E a isso s�o poderemosresponder: O projeto da Ponte �e vida que reome�a em ada dia, emada gesto . . .



10CAP�ITULO 2. ENTREVISTA PESQUISADORAS BRASILEIRAStermos demogr�a�os, sobretudo pela despropor�~ao territorial, desen-adeadora de outras diferen�as. Entretanto, notadamente, um grandeperentual da popula�~ao brasileira ainda relama o atendimento �assuas neessidades b�asias e isso nos imp~oe um enorme atraso. No quediz respeito aos sistemas eduaionais dos dois pa��ses, um dado fazuma enorme diferen�a: a esola p�ublia estatal portuguesa n~ao �e aesola de quem n~ao pode pagar a partiular, omo aontee no Brasil.L�a, a esola partiular �e de fato uma alternativa, utilizada por menosde 4% da popula�~ao. Pelas baixas taxas de natalidade, em Portugal,salvo raras exe�~oes, n~ao h�a esolas e nem salas de aula superlotadas,inlusive tem-se veri�ado o fehamento de algumas, por falta de alu-nos. No Brasil, h�a muitos asos de esolas oiosas pela baixa qualidadedo seu desempenho e/ou por terem sido edi�adas em bairros que j�an~ao existe demanda.A Lei de Bases da Edua�~ao de ada pa��s apresentam as suas es-pei�idades, assim omo as Orienta�~oes Curriulares Naionais, masperebo que a lei brasileira permite mais abertura para a viv^eniade projetos pol��tio-pedag�ogios diferentes, voltados para a forma�~aodo idad~ao. Ressalto que o Brasil est�a bem mais a frente quanto �aaeita�~ao da edua�~ao esolar omo instrumento pol��tio de luta pelastransforma�~oes soiais, tanto �e que em Portugal se diz projeto edua-tivo e n~ao projeto pol��tio-pedag�ogio. No Brasil a Lei de Diretrizese Bases da Edua�~ao - LDB estabelee que as esolas devem ter auto-nomia pedag�ogia e administrativa para gerir os seus proessos, masimp~oe instrumentos de ontrole, que, assoiados �a apatia da maioriados pro�ssionais e das fam��lias dos estudantes, faz om que se tenhauma autonomia apenas na letra. Bene�iando-se de um Dereto-Lei,em fevereiro de 2005, a Esola da Ponte assinou o seu Contrato de Au-tonomia, entrando para a hist�oria omo sendo a primeira de Portugal.No mais, assim omo no Brasil, Portugal vive o problema da falta deestrutura e da esassez de material did�atio, da baixa assiduidade dosprofessores, entre outras mis�erias eduaionais, omo ostumo referir-me �a medioridade do nosso sistema esolar.

Cap��tulo 2

Entrevista a pesquisadorasbrasileiras

2.1 Viv^enia na Esola da PonteVo^es passaram um bom tempo na Vila das Aves, observandoa Esola da Ponte. Quanto tempo vo^es passaram l�a? E oque ada uma foi fazer l�a? Isto �e, para situar nossos leitoressobre o ontexto da pesquisa de ada uma de vo^es duas.Eu �quei seis meses a aompanhar o otidiano da Esola da Ponte.Na oportunidade, al�em das observa�~oes e da reolha de doumentos,realizei 19 entrevistas om Pais e M~aes de estudantes, om o Presidenteda Comiss~ao Instaladora, om o idealizador do projeto e om um grupode Orientadores Eduativos (�e assim que os professores s~ao hamadose nesse grupo inluem-se, tamb�em, as Coordenadoras dos N�uleos, oCoordenador do Projeto \Fazer a Ponte" e a Psi�ologa).Produzi um onjunto de dados que subsidiar~ao a elabora�~ao daminha tese de doutoramento em edua�~ao. Enquanto estive em Por-tugal a minha liga�~ao aad^emia foi om a Fauldade de Psiologia e7



8CAP�ITULO 2. ENTREVISTA PESQUISADORAS BRASILEIRASCi^enias da Edua�~ao da Universidade do Porto, sob a orienta�~ao doProfessor Doutor Rui Trindade.Fiquei tr^es meses em Vila das Aves, aompanhei a esola desde oin��io do ano letivo at�e as f�erias de Natal. Aho que fui �a Ponte embusa de inspira�~ao.Eu era professora da PUC Minas na �epoa e estava a esrever umprojeto de pesquisa intitulado \Pr�atias Curriulares e a Forma�~aoMoral: a onstru�~ao da �etia no otidiano esolar". Foi a partir dointeresse por este tema que me aproximei das produ�~oes te�orias re-lativas �a Esola da Ponte. Deidi que este poderia ser o objeto deestudo de um poss��vel doutorado e que onheer a Ponte seria a possi-bilidade de deixar emergir, a partir do ambiente esolar, rias quest~oesde pesquisa.
2.1.1 Esola em Portugal e no BrasilA realidade eduaional e soial brasileira e portuguesa s~aobem diferentes. N~ao foi sempre assim. H�a oisa de 30 anos,justamente quando a Esola da Ponte ome�ou a desenvol-ver o tipo de trabalho que desenvolve hoje, Portugal tinhaaabado de sair de uma ditadura, 80% da popula�~ao vivia nalinha ou abaixo da linha de pobreza. A hist�oria reente dePortugal �e de resimento eon^omio onjugado a progressosoial. Quando a gente ompara as duas realidades, portu-guesa e brasileira, o que enontramos em omum? E quais asprinipais diferen�as que vo^es perebem entre a realidade eo sistema eduaional portugu^es em geral e o brasileiro? Isto�e, para situar nossos leitores no ontexto geral da edua�~aoe da soiedade nos dois pa��ses.Comparar as realidades dos dois pa��ses �e algo inevit�avel. Ao estarem Portugal, perebemos quanto ainda preisamos reser. L�a pude-

2.1. VIV^ENCIA NA ESCOLA DA PONTE 9mos onheer melhor nossa hist�oria, ompreender as ra��zes do nossopovo e at�e desvendar a nossa estrutura soial. No ontexto atual,perebi em Portugal um onstante ontraste. Pa��s desenvolvido, queomp~oe a Uni~ao Europ�eia e que j�a onsegue dar ondi�~oes b�asias devida para sua popula�~ao (sa�ude, saneamento b�asio, edua�~ao, trans-porte et.), algo que o Brasil ainda busa alan�ar. No entanto, aose omparar aos outros pa��ses da Europa, era omum pereber nosdisursos portugueses a sensa�~ao de estarem \parados no tempo", den~ao onseguirem as taxas de resimento alan�adas pela Espanha,de revelar os piores ��ndies eduaionais e eon^omios em rela�~ao aospa��ses membros da omunidade. Esse in^omodo era bastante vis��vel etamb�em se reetia nos disursos eduaionais. Foi ent~ao que perebino disurso dos professores portugueses falas pareidas om as dosnossos professores brasileiros, �e laro que em diferentes propor�~oes:neessidade de melhores sal�arios e ondi�~oes de trabalho, maior apoiodo minist�erio da edua�~ao, a onstante busa pela autonomia et.�E evidente que Portugal j�a alan�ou ��ndies de esolaridade muitosuperiores ao Brasil, um ensino p�ublio muito mais estruturado, masfoi interessante pereber a preoupa�~ao de alguns te�orios da edua�~aono que se referia �a onstante proura pelo ensino partiular, algo quetamb�em j�a �e perebido em outros pa��ses da Europa. Essa busa, se-gundo algumas an�alises, vem oorrendo em fun�~ao dos movimentos mi-grat�orios. Filhos de imigrantes ome�am a oupar as esolas p�ublias,levando, prinipalmente as lasses altas e m�edias, a prourarem o en-sino partiular.Indisutivelmente, a hist�oria de Portugal divide-se entre antes e de-pois da Revolu�~ao dos Cravos, do 25 de abril de 1974, que p^os �m �aditadura iniiada em 1926. O 25 de abril �e nome de ruas, de pontes,de esola, de pra�a, entre outros, dada a sua import^ania para aquelepa��s. Hoje, Portugal situa-se entre os pa��ses emergentes e �e a�� queperebo omo sendo a prinipal aproxima�~ao om a realidade brasi-leira, pois n~ao h�a omo ompararmos os dois pa��ses, por exemplo, em



14CAP�ITULO 2. ENTREVISTA PESQUISADORAS BRASILEIRASximidade om o estudante e om os seus respons�aveis, desburoratizaos proedimentos usuais que maram a estrutura hierarquizada na es-ola. Ganham os estudantes!

2.1.4 O plano de estudo quinzenalA primeira oisa que minha �lha aprendeu a fazer na Esolada Ponte foi a elaborar e seguir seu plano de estudos quin-zenal. Cada rian�a elabora um, segue este plano, maraobjetivos alan�ados e os ainda por alan�ar. Vo^es pode-riam ontar para n�os o que �e este plano e omo ele �e usadono dia-a-dia das rian�as na esola?Posso araterizar o plano omo o instrumento utilizado para ge-reniar as aprendizagens durante a quinzena esolar. Esse plano, on-feionado e avaliado pelos alunos nos dias de quarta-feira, sob a ori-enta�~ao do professor-tutor, ont�em os objetivos seleionados a partirdo urr��ulo, as atividades que ser~ao realizadas, as tarefas dos gruposde responsabilidade, as tarefas dos projetos.A elabora�~ao do plano torna-se um elemento fundamental para aorganiza�~ao da Ponte, pois os alunos hegam pela manh~a nos espa�osde trabalho e j�a sabem que preisam elaborar o seu plano do dia apartir do plano da quinzena, o que permite uma maior autonomia nagest~ao da aprendizagem. No �nal de ada quinzena, aontee umaesp�eie de auto-avalia�~ao, onde os alunos podem registrar os objeti-vos alan�ados, aquilo que gostaram de fazer ou mesmo aquilo quesentiram di�uldade.A Ponte trabalha om dois tipos de plano: o quinzenal e o di�ario.Eles s~ao um importante dispositivo para favoreer a autonomia dasrian�as e adolesentes, assim omo garantir a pessoalidade. Com osplanos perde-se o ar�ater massi�ado dos enaminhamentos que mar-am outras esolas e ganha-se om a gest~ao do urr��ulo a partir das
2.1. VIV^ENCIA NA ESCOLA DA PONTE 112.1.2 Experi^enia na esola om port~oes abertosEu passei 6 meses na Vila das Aves, minha �lha foi aluna daesola da Ponte. Muita oisa que eu vi aonteendo diaria-mente l�a eu j�a tinha alguma no�~ao de omo era, pois tinhalido nos artigos do Rubem Alves e em algumas mat�erias naimprensa, bem omo j�a tinha ouvido o professor Jos�e Paheofalar, no Brasil. Imagino que vo^es tamb�em. Mesmo tendoj�a alguma informa�~ao pr�evia, a gente sempre se surpreendeao ver as oisas aonteendo do jeito que aonteem l�a. Qualfoi o primeiro impato que ada uma de vo^es teve, quandohegou na Esola da Ponte, logo nos primeiros dias? O quemais hama a aten�~ao quando a gente hega na Ponte?A singularidade da onstru�~ao pedag�ogia realizada na Esola daPonte abriga um proesso de produ�~ao inteletual dos seus atores,que talvez s�o possamos nos dar onta da sua verdadeira import^aniapassado o per��odo de um erto apelo mitol�ogio. O Projeto Fazer aPonte, tanto no que diz respeito aos prin��pios quanto �as pr�atias,n~ao deixa de ser tribut�ario de um quadro te�orio e oneitual ombase em trabalhos de estudiosos do fen^omeno eduaional esolar e dodesenvolvimento humano. Entre esses, inluem-se C�elestin Freinet eos eduadores que fazem parte do Movimento de Esola Moderna.As aproxima�~oes entre os prin��pios e alguns dos dispositivos pe-dag�ogios da Esola da Ponte, om aqueles presentes no trabalho deFreinet e do MEM ontribu��ram para atenuar os impatos, ao tomarontato om o otidiano da Ponte, haja vista as minhas pesquisas eexperi^enias pedag�ogias de 10 anos, utilizando a pedagogia Freinetomo referenial. Entretanto, destao duas oisas: primeiro o pesodado �a forma�~ao de h�abitos e atitudes impresind��veis ao idad~ao, o-loada em posi�~ao de igual import^ania �a instru�~ao. Se alhar, omodizem os portugueses, reside a�� o segredo que faz da Ponte uma insti-tui�~ao om muito menos problemas de \indisiplina".



12CAP�ITULO 2. ENTREVISTA PESQUISADORAS BRASILEIRASSegundo, o empenho dos professores na inans�avel tarefa de irula-rem pelos grupos de trabalho a orientarem os alunos em seus trabalhos.Pensei: nossa, eles n~ao sentam nuna! Para que se tenha uma id�eianos espa�os n~ao h�a mesa e nem adeira para o professor.Muitas oisas hamam a nossa aten�~ao ao hegarmos na Ponte.Para mim, o primeiro impato foi o \port~ao da rua". Cheguei naesola numa segunda feira �a tarde, hor�ario de aula, e o port~ao deaesso �a esola estava ompletamente aberto. Ahei que algu�em tinhaesqueido de fehar ou at�e mesmo de tranar.Lembrei das esolas que trabalhei e onvivi no Brasil, o port~aosempre estava tranado, de prefer^enia om adeado, deix�a-lo abertoera uma falta grave.Logo ao entrar na Ponte, �e laro que fehei o port~ao! No entanto,perebi que nos outros dias ele ontinuava aberto, qualquer um poderiaentrar ou sair. Esse era o esp��rito! Era justamente por essa aberturaque eu e tantos outros olegas brasileiros onseguiam ali entrar.Tamb�em n~ao posso deixar de itar o impato no que se relaiona aorespeito �a palavra. Qualquer um pode soliitar falar, tendo a garantiade que ser�a esutado em sil^enio. O simples gesto de levantar o dedoera respeitado por todos. Pereber que at�e os alunos da iniia�~aoj�a reivindiavam o direito de trabalhar om pouo barulho e esutara m�usia era algo que muito me emoionava. \N~ao �e preiso tantobarulho para trabalhar, n~ao onsigo esutar a m�usia" - fala dos alunosda iniia�~ao. Poderia falar de muitos outros impatos, mas aho queesses foram os primeiros.

2.1.3 O professor-tutorUma �gura pouo onheida de brasileiros e que enontramosna Ponte �e a �gura do \professor-tutor". Assim que minha�lha entrou na esola, foi designada uma professora-tutora
2.1. VIV^ENCIA NA ESCOLA DA PONTE 13que a aompanhou at�e o �nal do ano letivo. Na Inglaterra, noano letivo seguinte, tamb�em foi assim: um professor-tutor foidesignado para a aompanhar na esola. Paree ser omumno ontexto eduaional europeu. Vo^es poderiam ontarpara brasileiros o que �e e o que faz o professor-tutor na Esolada Ponte?O Tutor umpre um papel fundamental no ontexto do projeto\Fazer a Ponte", pela possibilidade que se ria de um efetivo e afe-tivo aompanhamento da trajet�oria de ada estudante. No ome�odas atividades de ada ano, os estudantes apontam nomes, entre osOrientadores Eduativos, que gostariam de t^e-los omo Tutores. AEquipe analisa os nomes e os de�nem.Cada professor assume entre oito e doze tutorados e passa a aom-panhar toda a sua trajet�oria na Esola e at�e mesmo extra-esola, esta-beleendo as omunia�~oes om as fam��lias dos mesmos ou institui�~oesque os reebem, dependendo do aso. Sendo assim, na Ponte, n~ao s~aoos oordenadores que onversam om os respons�aveis pelos estudantes,tampouo s~ao os oordenadores que s~ao prourados para tratarem desitua�~oes que envolvem os eduandos, mas sim os Professores-Tutores.Todas as quarta-feiras, na parte da manh~a, os professores-tutoresre�unem-se om os seus tutorados e om eles analisam as atividadesrealizadas, tomando omo refer^enias os planos de trabalhos quinzenale di�arios. �E o momento para orient�a-los e at�e mesmo propor trabalhospara asa que ontribuam para as aprendizagens e, assim sendo, paraque atinjam os objetivos.Quando h�a neessidade os professores dirigem-se ao professor-tutorpara se informarem sobre o desempenho de um determinado tutorado,sobretudo quando inspira maiores preoupa�~oes. Sempre que h�a umproblema om um estudante, �e sempre o seu professor-tutor que �e ha-mado, informado e �e tamb�em quem faz a media�~ao, para que se heguea uma solu�~ao. O professor-tutor estabelee um v��nulo de muita pro-



18CAP�ITULO 2. ENTREVISTA PESQUISADORAS BRASILEIRASDentre os desa�os, perebia uma falta de unidade no orpo doente,um grupo indido, que n~ao demonstrava pr�atias alinhadas e plane-jadas oletivamente. �As vezes perebia que um \mal-estar" pairavasobre o grupo de professores, provavelmente em fun�~ao de quest~oespol��tias e debates internos. Tamb�em me hamava a aten�~ao as ativi-dades om que as rian�as se oupavam. Como os projetos de trabalhoestavam aonteendo de maneira inipiente, era poss��vel pereber asrian�as trabalhando om atividades desontextualizadas, repetitivas,om objetivos mais me^anios do que anal��tios, quase sempre utili-zando o suporte de papel. Fiava sempre me questionando sobre adid�atia da l��ngua e a did�atia da matem�atia.Dar sentido �as pr�atias esolares, promover aprendizagens mais sig-ni�ativas, reetir sobre a did�atia de algumas mat�erias, promoveruma maior integra�~ao urriular e efetivar o trabalho om projetos,s~ao alguns dos desa�os, sob o meu olhar, a ser superados pela Ponte.H�a muitas oisas que d~ao muito erto e que a Ponte j�a provou quefunionam. Como exemplo, posso itar a ruptura om o trabalho so-lid�ario: quebraram a pr�atia hegem^onia da monodo^enia e em todosos espa�os atuam mais de um professor. Cito tamb�em a ategoria omque a Esola trabalha os h�abitos e atitudes, a forma�~ao do idad~ao.Perebo que a Esola preisa se abrir para adaptar o projeto anovas realidades. Por 25 anos, a Esola funionou somente om oprimeiro ilo (at�e o 4o ano) e a realidade atual �e outra, impondoa neessidade de revis~ao de alguns dispositivos pedag�ogios. Outroaspeto que onsidero problem�atio �e o grau elevado de depend^eniainteletual da Equipe, em rela�~ao ao idealizador do Projeto.

2.1.7 Reuni~ao de doentes, assoia�~ao de pais, as-sembl�eia de alunosO diferenial da Esola da Ponte em rela�~ao a esolas mais
2.1. VIV^ENCIA NA ESCOLA DA PONTE 15neessidades e ritmo de ada estudante. Com exe�~ao das rian�as de6 ou 7 anos, que est~ao hegando �a Esola e que �am num espa�o es-pe���o, os demais organizam os seus planos quinzenais ontando oma ajuda dos orientadores eduativos. Numa grelha1 eles os elaboram,seguindo alguns passos, baseiam-se nos onte�udos que j�a trabalharame os que est~ao por ser trabalhados, tendo em vista os objetivos previs-tos no urr��ulo o�ial para ada disiplina. Ali�as, as rela�~oes om osobjetivos �am dispostas nos espa�os, separados por �areas e tamb�emos projetos de pesquisa. Estes �ultimos s~ao mais presentes entre os queest~ao no N�uleo de Consolida�~ao.Os professores disp~oem de mapas onde v~ao registrado os objetivos j�atrabalhados por ada estudante e mediam o momento de elabora�~aodo plano quinzenal. Com base no da quinzena, nasem os planosdi�arios, que s~ao organizados por ada estudante, no in��io da manh~a eavaliados ao �nal. Para umpri-lo, o trabalho se d�a atrav�es do estudoem livros, manuais, �has, pesquisa na internet, ou seja, os reursosque se mostrarem mais oerentes.Os professores irulam pelos grupos, orientando quando neess�ario.

2.1.5 Inlus~ao soial na Esola da PonteUma oisa que me surpreendeu quando estive na Ponte, em2004, foi o n�umero de rian�as em situa�~ao de riso que aesola atendia. Das aproximadamente 250 rian�as que l�a es-tudavam naquele ano, era de um quinto vinha de ontextossoiais e familiares bastante problem�atios. Isto me surpre-endeu, porque eu imaginava que as rian�as da Ponte seriam,de alguma forma, diferentes de outras rian�as, que a gentetem em nossas esolas, no Brasil. O que vo^es observaramom rela�~ao a isto? Que diferen�as e que semelhan�as vo^es1O mesmo que grade, planilha



16CAP�ITULO 2. ENTREVISTA PESQUISADORAS BRASILEIRASpereberam nas rian�as da Ponte em rela�~ao a rian�as dasesolas brasileiras ou mesmo de outras esolas portuguesas?Quando retornei ao Brasil, os �ultimos dados davam onta de queaproximadamente 30% das rian�as e adolesentes tinham algum tipode problema de ordem psiossoial, neurol�ogio, org^anio, ou emoi-onal. Algumas delas t^em a Ponte omo a �ultima hane, em fun�~aode j�a terem passado por outras institui�~oes. O n�umero resente deestudantes om tais realidades tem sido motivo de preoupa�~ao porparte da omunidade esolar, tanto quanto a representa�~ao que temse onstru��do de que a Ponte �e uma esola de \rian�as problemas",quanto pela neessidade da Esola responder pedagogiamente �as ne-essidades de todas elas, o que n~ao �e tarefa f�ail. Exetuando-se ofato de na Ponte as rian�as serem oriundas de diferentes ontextoss�oio-eon^omios, �a partida, diria que n~ao perebo tantas diferen�asentre as rian�as da Esola da Ponte e as que est~ao em nossas esolasbrasileiras. Mas, quanto aos proessos de forma�~ao, a�rmo que s~aoompletamente diferentes e, onseq�uentemente, os resultados tamb�emo s~ao.Realmente, a Ponte reebe uma grande quantidade de rian�as emsitua�~ao de riso pessoal e soial, rian�as que demonstram agressi-vidade e neessidade de uidados bastante espe���os. Casos muitopareidos om os das nossas rian�as brasileiras que freq�uentam, prin-ipalmente, as esolas p�ublias.Nos momentos em que l�a estive, perebi, inlusive, que algumasrian�as re�em hegadas traziam erta instabilidade para o ambientes�oio-emoional da esola, rian�as ainda pouo integradas om aforma de trabalho da Ponte e que desa�avam os doentes. Perebiao grande investimento dos professores tutores na rela�~ao om essasrian�as, o que evideniava que espeialmente atrav�es da afetividadeseria poss��vel uma maior integra�~ao. No entanto, diferentemente des-sas rian�as, outras demonstravam ter internalizado a proposta daesola, demonstravam que a Ponte deixa maras muito partiulares
2.1. VIV^ENCIA NA ESCOLA DA PONTE 17nos seus alunos. Crian�as e adolesentes que, inlusive, questiona-vam algumas posturas doentes e que reivindiavam o direito de falaraquilo que pensam.A esperan�a �e de que esses alunos onsigam dar ontinuidade �aquiloque aprenderam e que reonstruam a Ponte em qualquer lugar.Estive tamb�em em outras duas esolas portuguesas (partiulares).Nelas n~ao enontrei nenhum aso pareido om os da Ponte, o quedemonstra a situa�~ao peuliar em que a esola se enontra.

2.1.6 Forma�~ao pessoal, gest~ao do urr��ulo, res-peito �a rian�a, demoraia ! omunidadede aprendizagemQuando se observa, por um ou dois dias, perebe-se algumaoisa. Quando, por�em, se observa por meses, perebe-semais. Vo^es poderiam itar duas oisas que vo^es observa-ram, que d~ao muito erto na Esola da Ponte? E poderiammenionar duas grandes di�uldades, ou problemas que vo^espereberam que a esola preisa ainda vener e superar?Muitas oisas d~ao erto na Ponte e alguns desa�os ainda s~ao vi-veniados pela equipe. O trabalho om a forma�~ao pessoal e soial,a gest~ao demor�atia do urr��ulo, o respeito ao tempo e ao ritmode ada rian�a, os espa�os demor�atios de debates e disuss~oes s~aopr�atias que fazem da Ponte um projeto espeial - pensar a esolaomo uma omunidade de aprendizagem, onde todos t^em suas res-ponsabilidades e preisam partiipar da vida pol��tia da esola; umprojeto que promove a autonomia e foge das aulas massi�adas ondetodos fazem as mesmas oisas; um projeto onde os professores podemfalar o menos poss��vel (omo bem dizia Freinet), possibilitando que oaluno seja ativo no proesso de aprendizagem.



22CAP�ITULO 2. ENTREVISTA PESQUISADORAS BRASILEIRASar" quando se deseja falar (desde os pequeninos); da baixa tonalidadedas vozes nos espa�os de trabalho, permitindo se ouvir a m�usia quetoa baixinho; da rian�a da primeira vez que vai �a frente e diz bai-xinho: \para trabalhar n~ao preisa de tanto barulho. Eu n~ao estou aouvir a m�usia". S~ao muitas as li�~oes e as saudades.

2.1. VIV^ENCIA NA ESCOLA DA PONTE 19tradiionais n~ao est�a apenas no seu jeito de organizar osespa�os e os proessos de aprendizagem. Est�a tamb�em nasreuni~oes semanais da equipe doente, na Assoia�~ao de Pais,na Assembl�eia dos alunos. Contem um pouo para a gente oque vo^es viram nestas reuni~oes de professores, de pais e dealunos.Apesar de a Assoia�~ao de Pais da Esola da Ponte ser uma re-fer^enia em Portugal, n~ao podemos dizer que �e uma pr�atia espe���ada Esola, pois as assoia�~oes est~ao presentes em todo pa��s, assimomo assembl�eias de alunos j�a s~ao uma pr�atia em muitas esolas e j�aaonteem em muitas esolas brasileiras. Por�em, a tr��ade Reuni~oes daEquipe, Assembl�eia de Alunos e Assoia�~ao de Pais, no ontexto daEsola da Ponte, do modo omo as oisas l�a aonteem, s~ao ategoriasdo que tenho hamado de Pedagogia da Co-Responsabilidade, peloar�ater de envolvimento de toda omunidade em torno da viv^enia edefesa do projeto da esola.Aompanhei esses momentos e pude onstatar as preoupa�~oes deada segmento e o esfor�o, sobretudo da Equipe, para serem oerentesem rela�~ao ao projeto esrito, uja pr�atia vive um momento em queh�a launas, que fazem da Ponte um projeto om imperfei�~oes naturaisde uma obra feita por muitas m~aos.Aompanhei as reuni~oes das assembl�eias. Nesses momentos, pre-seniava o que areditava ser o grande diferenial da esola: a gest~aopartiipativa e demor�atia da vida esolar. Toda a prepara�~ao paraa instala�~ao da Assembl�eia �e bastante interessante: a omposi�~ao daslistas (esp�eies de hapas eleitorais), a ampanha eleitoral, os debatesdas propostas e a elei�~ao. Uma verdadeira viv^enia pol��tia para osalunos! Nas assembl�eias, era exeritado o direito ao di�alogo, �a livreexpress~ao de sentimentos e id�eias, �a dignidade, elementos que on�-guram a pr�atia idad~a. Era um momento onde �ava evidente que,na Ponte, a rela�~ao entre seus membros deve idealmente se assentarsobre as bases da demoraia e do respeito m�utuo. �E isso que vai per-



20CAP�ITULO 2. ENTREVISTA PESQUISADORAS BRASILEIRASmitir a ontinuidade do projeto, pensar na equidade e na igualdadedas rela�~oes.
2.1.8 Projeto oletivo de o-responsabilidade daomunidadeDe tudo o que vo^es viram l�a, observaram e pereberam, oque poderia ser onsiderado omo \a prinipal li�~ao da Esolada Ponte"? Qual a prinipal li�~ao que vo^es l�a aprenderamdepois de meses de observa�~ao e pesquisa?Voltei ainda mais onvita de que �e poss��vel ser diferente, de queuma esola p�ublia estatal pode ter um DNA, uma identidade, romperom os proessos massi�ados, sustentar-se pela qualidade dos resul-tados do seu trabalho, pela o-responsabiliza�~ao da omunidade emtorno de um projeto oletivo.A Ponte me ensinou que s�o onseguiremos superar as nossas di�-uldades eduaionais a partir dos pr�oprios saberes daqueles que vi-veniam o otidiano da esola. Durante o per��odo das observa�~oes,era evidente a onstante partiipa�~ao dos pais na esola e a prioridadedada aos debates om os alunos, para a tomada de deis~oes institui-onais. A din^amia observada nos diversos debates india que a \sa��dada rise", enontrada pela Esola da Ponte, era busada no pr�oprioespa�o do sistema esolar, situando a mudan�a no ^ambito dos pro-essos eduativos e na �otia daqueles que o pratiam. Nesse sentido,analiso que o de mais rio a Ponte pode ensinar para os eduado-res brasileiros �e que as rises onduzem �as mudan�as, que a mudan�adesejada n~ao se enontra distante da realidade das nossas esolas bra-sileiras, mas �e gerada a partir dos onitos e dos saberes onstru��dosno otidiano esolar.A Ponte me ensinou que eu preisava olhar om mais uidado earinho para experi^enias do meu pr�oprio pa��s, na oer^enia de re-

2.1. VIV^ENCIA NA ESCOLA DA PONTE 21onheer as pr�atias bem suedidas, que oorrem no otidiano dasnossas esolas, e situ�a-las no entro dos nossos debates eduaionais,pois as respostas para alguns dos nossos problemas s�o podem estarestampadas nas diversas tonalidades que olorem nossas esolas.

2.1.9 Saudade das pessoas, do respeito �a fala dooutro\Saudade" �e uma das grandes ontribui�~oes da ultura portu-guesa para a nossa l��ngua. Do que vo^es mais t^em saudades,quando se lembram da Esola da Ponte e da Vila das Aves?N~ao posso negar que sinto muita saudade dos �nais de tarde, to-mando af�e e reetindo om professores amigos sobre as nossas apren-dizagens e impress~oes. Era um momento sagrado, momento que am-pliava nosso olhar e que possibilitava enxergar a realidade da Ponte demaneira r��tia e reexiva. Aho que essa entrevista aumentou essasaudade . . .Sinto saudade das palavras do idealizador do projeto e dos mo-mentos que, mesmo om todo movimento na esola, ele onseguia nosaolher e busar ompreender nossas impress~oes.Sinto saudade das rian�as, do Rui, da Fatinha, do Tadeu, da Re-gina, do F�abio, da Sara . . . Sinto saudade de esutar a professora Ro-sinha, de pereber os questionamentos da professora Ana, a �rmezada professora Diana . . . Sinto saudade das assembl�eias, momentos depuro deleite, onde onseguia pereber o verdadeiro esp��rito da Ponte.Tenho saudades de ver a Esola a funionar, integralmente, semdispensas de alunos porque o professor faltou, sem dias imprensados,sem engendramentos t~ao omuns em nossas esolas e at�e mesmo emoutras esolas portuguesas.Tenho saudades do respeito �a fala do outro; do oloar o \dedo no



26CAP�ITULO 2. ENTREVISTA PESQUISADORAS BRASILEIRAS2.2.3 Seguran�a, rian�as livres e auto-avalia�~aoComo a esola onsegue, deixando o port~ao sempre aberto,permitir que qualquer pessoa possa entrar sem risos paraas rian�as e todo o pessoal da esola? A omunidade daEsola da Ponte tem uma edua�~ao diferente? E as pessoasque passam pela omunidade? \No �nal de ada quinzena,aontee uma esp�eie de auto-avalia�~ao, onde os alunos po-dem registrar os objetivos alan�ados . . . " - Os alunos s~aohabituados a realizar a auto-avalia�~ao? Como esta pr�atia �eviveniada pelos alunos, onsiderando que a auto-avalia�~aoonstitui atividade omplexa?Eduadora brasileira:Realmente �e dif��il de imaginar, tomando omo par^ametro algumasidades brasileiras. Vila das Aves �e uma idade pequena de Portugal.Em termos da seguran�a das rian�as n~ao h�a nenhum riso. Masaho que o port~ao �e uma grande simbologia. S��mbolo de que a Ponteest�a aberta �a omunidade, faz parte dela. S��mbolo tamb�em de que asrian�as n~ao s~ao obrigadas a �ar por l�a, a esola �e delas, elas pensamna sua organiza�~ao, elas t^em liberdade de esolha e ontribuem paraa viv^enia demor�atia.Por que querer sair de l�a? N~ao perebi nenhuma rian�a passandodo port~ao nos momentos em que deveriam estar na esola: omo dizo Paheo, \uma esola sem muros", onde as troas devem ser privi-legiadas.A auto-avalia�~ao �e, realmente, uma pr�atia onstante da esola.Ao �nal de ada dia, as rian�as fazem a avalia�~ao do que foi feito,o que estabelee uma maior oer^enia: planejou, avaliou. Para todo\plano do dia" aontee uma auto-avalia�~ao, para que eles tenham adimens~ao das inten�~oes umpridas, ou n~ao. Al�em das avalia�~oes dodia, tem a avalia�~ao a quinzena, onde eles registram: \O que aprendinesta quinzena? O que mais gostei de aprender nesta quinzena? Mas
2.2. OLHAR EXTERIOR . . . INTERROGAC� ~OES! 232.2 Um olhar exterior provoa muitas in-terroga�~oes!2.2.1 Legisla�~ao das esolas em Portugal e no Bra-silNa entrevista, omenta sobre a autonomia das esolas, om-parando rapidamente a legisla�~ao brasileira e a portuguesa.Se poss��vel, explique melhor esta autonomia. Em Portugal,ela �e apenas a sele�~ao e dispensa de pro�ssionais que aten-dam ou n~ao ao projeto da esola? E om rela�~ao ao urr��ulo,freq�u^enia dos alunos, quantidade de dias letivos? A autono-mia �e apenas esta?No aso brasileiro, a LDB prev^e autonomia progressiva.Mas se forem observadas as normas gerais de direito, que s~aorigorosas. Vo^e jogou a batata quente no olo dos professorese de sua apatia. Isto �e ompliado, pois, ao ontr�ario dePortugal, a legisla�~ao brasileira n~ao prev^e instrumentos deautonomia.Eduadora brasileira:Muito boa sua quest~ao, pois ela nos permite pensar um pouo sobrea dimens~ao maro da nossa esola brasileira a partir do aso portugu^es.A lei portuguesa, mais espei�amente o Dereto-Lei no� 115-A/98,de 04 de maio2 \Aprova o regime de autonomia, administra�~ao e gest~aodos estabeleimentos p�ublios da edua�~ao pr�e-esolar e dos ensinosb�asio e seund�ario, bem omo dos respetivos agrupamentos." Trata-se de uma lei ampla, que envolve muitos outros aspetos, para al�emda abertura para que a esola ontrate e dispense os seus pro�ssionais.S�o isso n~ao basta. Quando toquei neste ponto foi a t��tulo de exemplo,2(http://www.fenprof.pt/?aba=27&at=109&do=156&mid=115)



24CAP�ITULO 2. ENTREVISTA PESQUISADORAS BRASILEIRASpara demarar at�e onde foi poss��vel se hegar, onsiderando que pareeser ponto pa���o, que, pelo menos no Brasil e em outros pa��ses deque tenho informa�~oes, uma vez onursado, o pro�ssional somenteem asos extremos �e demitido do servi�o p�ublio.Sou professora onursada da rede estadual de ensino do Rio Grandedo Norte, h�a 16 anos. Durante esse tempo, jamais soube de nenhumaso do professor ter sido dispensado, porque n~ao atende aos objetivosdo projeto da esola, ou mesmo porque, ano ap�os ano, os seus alunosseguem em frente om enormes fraturas nas aprendizagens.Pois bem, em Portugal o Dereto-Lei estabelee que o \projeto edu-ativo, o regulamento interno e o plano anual de atividades onstitueminstrumentos do proesso de autonomia das esolas". Neste sentido,a omunidade da Esola da Ponte estruturou e defendeu os seus do-umentos, onforme a sua realidade, a sua pr�axis, os seus prin��pios eonep�~oes.Quanto �a lei brasileira, onsidero que h�a muitos lar~oes que aindan~ao soubemos aproveitar. E a�� a batata est�a mesmo no olo dos pro�s-sionais de edua�~ao . . . Aredito que as mudan�as realmente aonteemde baixo para ima. Tanto �e que, em Portugal, por enquanto, s�o existea Ponte om um ontrato de autonomia assinado. E o Dereto-Lei �ede 1998!A Ponte onseguiu, porque j�a era aut^onoma, independentemente depapel, pois se fez transgredindo, o que n~ao �e omum se fazer. Somosmedrosos, �as vezes nada ousados. Quando tudo ome�ou, o iniia-dor aprendeu e ensinou que, para ser aut^onomo numa soiedade nadademor�atia, �e preiso transgredir as leis, as normas estabeleidas,�e preiso se expor, enfrentar, desa�ar, estudar para saber expliar oporqu^e das oisas. Foi trabalhando aos pouquinhos, iniialmente deforma solit�aria, depois outros se juntaram e, passados 30 anos, temosum projeto fr�agil, mas real.Penso que, nem nos tempos mais dif��eis, o iniiador do projeto
2.2. OLHAR EXTERIOR . . . INTERROGAC� ~OES! 25duvidou de que fosse poss��vel. E deve ter feito da esperan�a o ant��dotopara o medo. Deu no que deu . . . Agora, �e a nossa vez, mas �o feliz,porque sei que em muitos reantos do nosso pa��s h�a oisas aonteendo.

2.2.2 Demoraia e idadania na esolaGostaria de saber se vo^es aham que �e poss��vel que n�os,mesmo omo professores em esolas tradiionais, podemosmudar nossa a�~ao em sala de aula, aproximando-nos do en-sino demor�atio? Ou isso seria um desrespeito ao m�etodotradiional da grande maioria das nossas esolas?Eduadora brasileira:Compartilho sua inquieta�~ao. Mas aredito que o grande desres-peito �e n~ao tornarmos as nossas esolas um ambiente demor�atio,um ambiente onde todos s~ao respons�aveis, om o direito de resolverseus onitos de maneira partiipativa. Preisamos pensar em umaesola que evite o autoritarismo, uma esola que aredita que o alunotem que tomar deis~oes e pode planejar.Preisamos pensar nos prin��pios da demoraia dentro da esola, oprin��pio da equidade, da igualdade, o direito de ser diferente. Sei quen~ao �e f�ail, mas �e perfeitamente poss��vel. Preisamos estudar o que�e ensinar para a demoraia, o que �e promover viv^enias pol��tia noambiente esolar. De ensinar \na idadania" e n~ao \para a idadania".Tudo ome�a om pequenas sementes e a Ponte lan�a sementes.Podemos ome�ar na rela�~ao om um aluno, depois om toda a turmae om toda a esola, ou at�e mesmo o ontr�ario, j�a n~ao sei . . . O im-portante �e ome�ar! A esola tradiional preisa pensar qual a suaonep�~ao de aprendizagem. Qual o papel do aluno e das rela�~oesque estabelee? As respostas para essas quest~oes j�a podem indiar osaminhos . . .



30 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .aprendizagens. Isto �e, os alunos utilizam-no para pedir ajuda relativa-mente a algum assunto em que sente di�uldade. Isto deve aonteerap�os ter j�a pedido ajuda ao grupo, ter prourado nos livros ou outrasfontes e ter pedido ajuda ao professor. S�o ap�os ter passado por todoeste proesso, deve utilizar esse dispositivo, que depois de visto peloprofessor, o remeter�a para uma \aula direta".Nos dispositivos Aho Bem e Aho mal os alunos esrevem oisastais omo:\Aho mal que alguns alunos n~ao pe�am a palavra; Aho mal quealguns alunos n~ao me respeitem; Aho mal que os elementos da mesan~ao v~ao pedir assuntos para a onvoat�oria �a Edua�~ao F��sia; Ahomal que algu�em tenha deitado lixo para o h~ao; Aho mal que o \ . . . "n~ao aeite a minha ajuda; Aho bem que os professores nos ajudem;Aho bem termos direito a dar a nossa opini~ao" . . .No que onerne �as Responsabilidades, inluindo a Assembl�eia deEsola e a Comiss~ao de Ajuda, estas asseguram a gest~ao dos espa�os detrabalho e das diversas formas de interven�~ao dos alunos, na vida daEsola. S~ao, muitas vezes, reguladoras de omportamentos e atitudes.Posso referir, por exemplo, a extrema import^ania da Comiss~ao deAjuda, na monitora�~ao do Aho Bem e Aho Mal e na resolu�~ao deproblemas no dia-a-dia da Esola.

3.2 A Assembl�eia: um dispositivo de viv^eniademor�atiaAssembl�eias: Gostaria que vo^es disorressem um pouo maissobre este t�opio. Representantes dos alunos: s~ao eleitosdentro de ada projeto? N��vel? Tipos e exemplos de pro-postas apresentadas nas disuss~oes preparat�orias? Exemplosde propostas dos alunos adotadas, que trouxeram altera�~oes
2.2. OLHAR EXTERIOR . . . INTERROGAC� ~OES! 27ainda n~ao aprendi a . . . Por qu^e? Outros Projetos que gostaria dedesenvolver" . . .�E justamente por ser uma atividade omplexa que a auto-avalia�~aopreisa ser pratiada onstantemente. Eles ompreendem que �e a par-tir da auto-avalia�~ao que podem seguir o planejamento. �E uma pr�atiaotidiana, que ensina a neessidade da reex~ao no proesso de ons-tru�~ao do onheimento. Aprendi muito om essa perspetiva de ava-lia�~ao da Ponte.2.2.4 Autonomia, valoriza�~ao da pessoa, avalia�~aodo onheimentoTodos se enantam om a autonomia dos vossos alunos. Comovo^es preparam esses alunos, quando estes hegam a esolaom v��ios anteriores, para que entram no esquema dessaautonomia? �E muito interessante o estudo pela pesquisa,pois agu�a a uriosidade e tamb�em este esquema de tutoriae ajuda pelos olegas, inentivando a solidariedade atrav�esda ajuda dos que sabem para os que t^em d�uvidas. Como�e feito o ontrolo dos onheimentos adquiridos atrav�es daspesquisas realizadas?Professor:Quando os alunos hegam de outras esolas a Ponte aolhe-os,importando-se, em primeiro lugar, em desobrir que pessoas est~ao �anossa frente. S�o depois de onheermos a pessoa do aluno que hegas�o depois de ele se ver omo pessoa, s�o depois de ele onseguir verque os outros tamb�em s~ao pessoas, �e hegado o momento de passarao questionar dos \v��ios" e �a reilagem dos afetos. Teremos, ent~ao,ondi�~oes de ensinar e aprender.�E um proesso omplexo, demorado e sujeito a regress~oes. Nemsempre onseguimos. Tamb�em a Ponte registrou alguns insuessos,



28CAP�ITULO 2. ENTREVISTA PESQUISADORAS BRASILEIRASnos seus trinta anos de exist^enia. Temos os nossos limites. �E deverasdif��il onseguir motivar jovens que j�a n~ao areditam nos adultos . . .O ontrolo das aprendizagens �e feito em registros de avalia�~ao for-mativa. A avalia�~ao aontee quando o aluno quer e pede, isto �e,quando sente que �e apaz. E os aluno e professores v~ao assinalando osseus progressos em grandes \len��ois" de papel, em linguagem de gente,aess��vel a pais e a quaisquer pessoas que pretendam onsult�a-los. Cap��tulo 3

A autonomia onquista-se. . .
3.1 Uma organiza�~ao promotora de umaautonomia respons�avel e solid�aria1 Gostaria de pedir aos entrevistados, que, se poss��vel, apre-sentassem alguns exemplos das regras aprovadas pelos alu-nos, dos dizeres dos estudantes nos espa�os: \posso ajudar",\preiso de ajuda", das \responsabilidades".Professora:As regras aprovadas pelos alunos onstituem o dispositivo dos Di-reitos e Deveres, aprovado em Assembl�eia de Esola. Enquanto a novalista �e aprovada, est�a em vigor a lista do ano anterior.O Preiso de Ajuda est�a relaionado om \ajuda" ao n��vel das1Invent�ario dos dispositivos pedag�ogios em anexo29



34 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .Ata n. 01No dia 28 de Outubro de 2005, pelas 11h15m, realizou-se a primeiraAssembl�eia do ano letivo 2005/2006.A Sara Roha ome�ou por ler a Ata de Elei�~ao, que foi aprovadapor unanimidade.Passamos ao assunto seguinte: \Funionamento da Assembl�eia". OLu��s Castro perguntou o que era a Assembl�eia e v�arios meninos res-ponderam, hegamos �a onlus~ao que a Assembl�eia era um loal ondese debatiam os problemas de toda a gente e se enontravam solu�~oesonjuntas. Depois o Lu��s perguntou para que serve a Assembl�eia etoda a gente disse que a Assembl�eia servia para debater e resolver osproblemas da esola, menos o Gerson que disse que ao repetirmos asoisas est�avamos a perder tempo. A professora Ana disordou om-pletamente do Gerson, dizendo que os meninos que estavam na esolapela primeira vez deveriam aprender estes assuntos. Depois disto oLu��s Castro perguntou omo funiona a Assembl�eia e v�arios meninosresponderam.Passamos ao assunto seguinte: \Elei�~ao da Comiss~ao de Ajuda".A Sara Roha disse que a Comiss~ao de Ajuda deste ano era assimonstitu��da:Elementos esolhidos pela Mesa da Assembl�eia: Rita Cardoso eM�ario RuiElementos esolhidos pelos Professores: Susana Salgado e Ab��lioGodinhoCada elemento da Comiss~ao de Ajuda disse o que sentia. Depoisdisso a Mesa da Assembl�eia fez algumas perguntas.Passamos ao assunto seguinte: \Tempo para professores, alunos,funion�arios e visitas". O Riardo Martins disse que existia o problema
3.2. ASSEMBL�EIA E VIV^ENCIA DEMOCR�ATICA 31signi�ativas na estrutura ou metodologia da Esola?Podem disorrer um pouo sobre os reursos riados pelosalunos para oibir a indisiplina e os resultados obtidos? Nogeral, estas pr�atias s~ao su�ientes para resolver os proble-mas, ou �e neess�aria a interven�~ao dos tutores/professores?Eduadora brasileira:Para que as assembl�eias sejam iniiadas, �e preiso realizar a elei�~aodas listas (uma esp�eie de hapas), que fazem propostas para esola.As listas devem ser onstitu��das por 10 alunos, 5 meninos e 5 meninas.Depois de formadas as listas devem fazer promessas para melhorara esola. Na ampanha eleitoral, ada lista tem que eslareer suaspromessas e expliar a todos as possibilidades de onretiza�~ao.Ap�os a apura�~ao dos votos, a mesa da assembl�eia �e omposta, res-peitando a lei Hondt2, para que haja representantes de todas as listas.O presidente da assembl�eia �e o presidente da lista mais votada.Exemplos de promessas: organizar onurso de Karaok^e om osprofessores; renovar o refeit�orio; fazer exposi�~ao de origami; organizarum onurso de limpeza da esola; olorir mais a esola; semear maisgrama e oloar mais plantas no p�atio; fazer mais jogos no rereio;organizar um onurso de ulin�aria; realizar um festival de inverno.Uma lista dizia: \Prometemos tentar umprir todas as promessas".Sobre as pr�atias de gest~ao do ambiente moral, o �ar para ree-tir era algo presente no disurso das rian�as, prinipalmente om asrian�as que j�a tinham a proposta internalizada. Nos asos de alunosque estavam na Ponte pela primeira vez e que apresentavam s�erios pro-blemas de indisiplina, a interven�~ao dos professores era fundamental.2Sistema de representa�~ao proporional de lista, utilizando o m�etodo ded'Hondt (onebido nas �ultimas d�eadas do s�eulo XIX pelo jurista belga Vi-tor d'Hondt)



32 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .Eduadora brasileira:Transrevo uma Convoat�oria e duas Atas de assembl�eias, paraque tenham uma no�~ao mais onreta de omo funiona. �E tudo feitopelos membros da mesa de assembl�eia, que ontam om a orienta�~aode dois professores, para a prepara�~ao e avalia�~ao das assembl�eias, poisna hora mesmo �e om as rian�as/adolesentes, que s~ao os verdadeirosprotagonistas. Convoat�oria No� 01Convoa-se todos os alunos, professores, funion�arios e visitas paraa primeira Assembl�eia da Esola, a realizar na sexta-feira, dia 28 deOutubro de 2005, pelas 11h00min, om a seguinte ordem de trabalhos:Leitura e aprova�~ao da ata das elei�~oes da esolaFunionamento da Assembl�eiaElei�~ao da Comiss~ao de AjudaTempo para professores, alunos, funion�arios e visitasDar a palavra aos meninos que partiiparam no projeto da Casada M�usiaVila das Aves, 26 de Outubro de 2005.A Presidente da Mesa(Sara Patr��ia da Silva Roha)

3.2. ASSEMBL�EIA E VIV^ENCIA DEMOCR�ATICA 33Ata das Elei�~oesNo dia 14 de Outubro de 2005, pelas 08h 55 minutos, no refeit�orio,foram abertas as urnas das elei�~oes da Mesa da Assembl�eia do anoletivo 2005/2006.O ato eleitoral deorreu normalmente.Na mesa I votaram 41 alunos/as, tendo faltado �a vota�~ao 2 pessoas.Contados os votos, a lista A obteve 23 votos; a lista B, 4 votos; a listaC, 7 votos e a lista D, 6 votos.Na mesa II votaram 23 alunos, tendo faltado apenas uma pessoa.Os resultados obtidos foram: lista A teve 7 votos; a B, 6 votos; a Cteve 4 e a lista D, 6 votos.Na mesa III votaram 37 alunos, n~ao tendo faltado ningu�em. Osresultados obtidos foram: a lista A teve 21 votos; a lista B teve 6votos; a lista C, 6 votos e a lista D teve 3 votos.Na mesa IV votaram 48 pessoas, tendo faltado duas pessoas. Osresultados obtidos foram: lista A, 25 votos; lista B, 4 votos; lista C,14 votos e a lista D teve 4 votos.Houve 4 votos nulos, distribu��dos pelas quatro mesas.Assim, no total, a lista A teve 76 votos; a lista B teve 20 votos; alista C teve 31 votos e a D teve 18 votos.Ap�os a ontagem dos votos, a Mesa �ou onstitu��da da seguinteforma:Sara Roha - Presidente da mesa / Lu��s Castro - Vie-presidente/ Jo~ao Pinheiro-1o� seret�ario / In^es Tavares - 2o� seret�aria / SusanaFerreira - 3o� seret�aria / Maros - 4o� seret�ario / Lara Brito - vogal/ Jos�e Alberto - vogal / Marina - vogal / Maria Nogueira - vogal /Nuno Silva - 1o� suplente / Daniel Elias - 2o� suplente / Miguel ^Angelo- 3o� suplente / Miguel Castro - 4o� suplente / Mariana Rodrigues - 5o�suplente (Para substituir o Miguel ^Angelo: Jos�e Pedro Castro)



38 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .Professores:A assembl�eia �e vista pelos alunos omo um dispositivo de traba-lho muito importante e muito signi�ativo, at�e para os alunos ditosomo mais problem�atios. Tudo depende do que �e tratado nas as-sembl�eias! Se neste espa�o de trabalho forem disutidos assuntos quelhes digam muito, o omportamento ser�a adequado e apropriado. Da��,a import^ania de serem os alunos a fazer a onvoat�oria, ou seja, se-rem eles a pedir os assuntos pelos espa�os de trabalho di�ario, paraque estes possam dar o seu ontributo para o debate da assembl�eiaseguinte.Outro aspeto muito importante a ter em onta diz respeito aofato de este espa�o ser visto pelos alunos omo uma oportunidadefant�astia para que possam expressar a sua opini~ao, que efetivamente�e tida omo importante e respeitada pelos outros.A Assembl�eia funiona pelos dois sentidos que falaste: deliberativoe exeutivo. S~ao os alunos que fazem as propostas a serem votadas es~ao os mesmos que as oloam em pr�atia, de uma forma organizadae plani�ada. �E evidente que, por vezes, somos oloados perantesitua�~oes dif��eis. Nem sempre os alunos agem om bom senso. �Eaqui que entra o professor, agindo omo \entidade reguladora" . . .O aluno dever�a esolher o seu pr�oprio aminho esolar, mas n~aopode onfundir liberdade om falta de responsabilidade ou om des-responsabiliza�~ao. Autonomia om responsabilidade!Muitos problemas de indisiplina est~ao relaionados om uma rela�~aomuito distante, fria entre aluno e professor. Se existir uma rela�~ao derespeito, o aluno perebe que existem barreiras que n~ao pode passar.Ele perebe isto sem que o professor o diga. Somente �e preiso queo sinta. Quando falamos em rela�~ao pr�oxima, n~ao nos referimos \aosbeijinhos e abra�os", entre professor e aluno (tamb�em pode aonteer. . . ), referimo-nos a uma rela�~ao onstru��da em alieres de respeito eadmira�~ao n~ao for�ada, que se vai ganhando om o deorrer do tempo.
3.2. ASSEMBL�EIA E VIV^ENCIA DEMOCR�ATICA 35das bolas e o M�ario Rui tranq�uilizou o Riardo Martins, dizendo quea Comiss~ao de Ajuda ia ome�ar a resolver o problema.A Maria Clara pediu a quem enontrasse a aneta dela para entreg�a-la.O Z�e Alberto perguntou aos meninos do projeto da Casa da M�usiase queriam falar do que �zeram e omo se estavam a sentir. O Cristianodisse que gostou muito e que estava ontente om a visita que fez, aFl�avia disse que tinha gostado muito e que estava tamb�em muito feliz.A Rita Cardoso deu os parab�ens aos meninos do projeto da Casa daM�usia e o Cristiano agradeeu os parab�ens. A Let��ia tamb�em disseque gostou muito. Finalmente, o Paulinho deu os parab�ens a todos osmeninos do projeto da Casa da M�usia.As visitas n~ao quiseram falar.Sem mais tempo, enerrou-se a primeira Assembl�eia.Vila das Aves, 03 de Novembro de 2005A PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA(Sara Patr��ia da Silva Roha)Com base na sua experi^enia, poderia eslareer um pouomais sobre omo se d�a o desenvolvimento do senso r��tio?Existe uma base de trabalho, que vem de anos anteriores,muito relaionada om as atitudes, que ajuda a integrar osnovos. Que formas s~ao essas? Como vo^e de�niria o estadoemoional e psiol�ogio das rian�as partiipantes das primei-ras assembl�eias? Por tratar-se de uma edua�~ao para todos,qual �e o per��odo estimado para a supera�~ao da rian�a quevo^es reebem de outra esola?Professor:



36 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .Tudo est�a relaionado om as viv^enias de anos anteriores, om todaa experi^enia que os alunos j�a possuem de vida em idadania atrav�esda sua assembl�eia de esola e de outros dispositivos e viv^enias. �Eevidente que muito do trabalho que �e desenvolvido por estes \idad~aosde palmo e meio" nase de um forte ontexto de aprendizagem, numabase de tentativa e erro, de muita tentativa e muito erro!Pela experi^enia que possuo (que tamb�em n~ao �e muita . . . ), veri�oque os elementos que onstituem as mesas das assembl�eias desenvol-vem enormes apaidades ao longo do ano. O in��io �e muito dif��ilpara eles e �e neess�aria muita ompreens~ao por parte de todos. As di-�uldades apontadas s~ao trabalhadas, em grande parte, fora do espa�oda assembl�eia, nomeadamente, em espa�os de debate, que anteedemas reuni~oes (em grupos menores, o que ajuda bastante), em reuni~aode tutoria e no pr�oprio dia-a-dia. �E importante que os meninos sepreparem de forma onsistente e adequada para as reuni~oes, para queas sintam omo algo signi�ativo.Quando me perguntam qual o estado emoional das rian�as nasprimeiras assembl�eias, a resposta �e muito simples: omo os adultosse sentem em situa�~oes de exposi�~ao p�ublia? �E um exer��io muitodif��il e que exige imenso deles. De forma a minimizar estas di�ulda-des, e tal omo os adultos fazem, quanto melhor for a prepara�~ao dasreuni~oes e o onheimento dos assuntos, menor ser�a o estado de ansi-edade dos meninos. J�a aonteeu de alguns alunos n~ao onseguiremintervir quando s~ao soliitados, mas isso �e um proesso natural, quese vai desenvolvendo positivamente e om muita ajuda dos olegas ede todos os demais intervenientes eduativos.Quando me perguntam qual o tempo que os novos alunos nees-sitam para se ambientarem �a nova esola, n~ao posso responder ommuita exatid~ao, pois ada aluno neessita de um tempo espe���o. Noentanto, pelo que veri�o, n~ao �e neess�ario muito tempo, para que talaonte�a, uma vez que o aluno tem a ajuda dos seus olegas e emespeial, do seu grupo de trabalho. Por outro lado, as rian�as pos-
3.2. ASSEMBL�EIA E VIV^ENCIA DEMOCR�ATICA 37suem enormes apaidades de adapta�~ao a novas situa�~oes e, quandose muda para melhor, �e sempre mais f�ail . . .Vo^es falam de \valores humanos n~ao instituionalizados"prop~oem a onstru�~ao da autonomia da rian�a, atrav�es dosmodos de desenvolverem as atividades na esola, omo umadas maneiras `tranq�uilas' de supera�~ao da indisiplina: arian�a tem a hane de onstruir atitudes diversas. Porisso, talvez n~ao �que presa ao onstante questionamento daordem vigente. Pode inventar e pensar outras ordens e outrosquestionamentos. �E mais ou menos isto?Tive uma experi^enia de pr�atia pedag�ogia numa a esolaexperimental, onde os alunos faziam assembl�eias. Nossa di�-uldade era administrar (ontrolar) a enorme gama de a�~oese atitudes propostas pelas rian�as para resolver os proble-mas da esola. N~ao t��nhamos pernas para tanta solu�~ao eenaminhamento! Como vo^es trabalham om as demandasda pr�opria assembl�eia? Ela tem um ar�ater deliberativo?Exeutivo? Ou os dois? E, quando n~ao onseguem dar on-seq�u^enia aos enaminhamentos, o que fazem? A vossa pro-posta paree-me muito pr�oxima da abordagem de HumbertoMaturana, quando prop~oe que as rela�~oes soiais s�o s~ao so-iais - onstitutivas da soiabilidade dos sujeitos - na medidaem que aprendemos a \respeitar o outro omo leg��timo outrona onviv^enia".Em que medida neessitamos, em nossos ambientes eso-lares (instituionalizados), de um pouo de indisiplina parasuperarmos rotinas, ristaliza�~oes de espa�os e tempos t~aoomuns nos meios pedag�ogios? Ou, em outras palavras, se-ria perguntar se vo^es onordam que nem toda a autoridadedeve ser exerida todo o tempo quando falamos de edua�~ao(transforma�~ao)? Ou, ainda: Quais os limites da pr�opria au-toridade? Da disiplina?



42 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .e posta em pr�atia por TODOS! A listagem vira quase reeita de bolode hoolate que vo^e, simplesmente, guarda no arm�ario da ozinhae promete fazer \amanh~a". Esse amanh~a nuna hega . . . Lista deDireitos e de Deveres n~ao pode ser levada que nem promessa de mulherpara fazer regime, que ome�a bem intenionada, mas �a protelandoa aplia�~ao!O projeto Fazer a Ponte tem algo basilar, onsiderando esse pro-blema: trabalho em equipe - todos os professores t^em de exibir amesma atitude - (a�~ao onjunta) e atualiza�~ao da lista dos \Combina-dos", anualmente (pelos alunos, obviamente!). A atualiza�~ao �e anali-sada, primeiramente, em pequenos grupos; depois, revista em debate;e, �nalmente, aprovada em Assembl�eia.A rian�a n~ao �e boba, ela entende tudo e muito bem. Com osadolesentes, um \bom papo" pode operar milagres. �E l�ogio queexistir~ao infra�~oes sempre! O erro �e humano . . . Como agir? Paraada a�~ao, h�a uma rea�~ao. A ada direito, orresponde um dever! Sealgu�em, freq�uentemente, prevaria (erra) - a�~ao, qual que �e a rea�~ao?O que se onsidera mais importante? Punir, para que o outro tenhamedo da san�~ao? Ou levar o outro a entender a dimens~ao da suafalha? O que se pretende? Rob^o ou gente? Pensemos em adulto naestrada. Por que p�ara no sinal? Porque tem medo que um poliialesteja por perto! Por�em, no seu interior, uma vozinha grita assustada- pode morrer, \�o tio", pode matar \�o tio", n~ao �e? �E importanteumprir regulamentos. Mas mais importante �e entender o motivo doinumprimento. Levar o outro a reetir pode ser at�e mais penoso doque dar astigo! Na hora em que se reonhee o quanto se foi injustoe ruel, at�e as entranhas se reviram de vergonha.Jesus falou quanto aos justos e peadores: mais vale o arrepen-dimento sinero de um peador do que 1000 justos! Comparemos asitua�~ao em termos de aprendizado: umprir por medo da san�~ao eumprir porque se tem onsi^enia da neessidade da regra. Em qualdas situa�~oes haver�a aprendizado? Quando o aluno umpre por medo
3.2. ASSEMBL�EIA E VIV^ENCIA DEMOCR�ATICA 39N~ao entendemos que um aluno �e disiplinado quando est�a domes-tiado! S~ao oisas antag^onias. A domestia�~ao passa pela imposi�~aode algo, disiplina est�a relaionada om o resimento pessoal do in-div��duo.Desejo entender um pouo melhor a din^amia das assem-bl�eias dos alunos, omo eles perebem as situa�~oes viveni-adas. Os pais partiipam delas tamb�em? Como elas se ins-talam? Qual o sentimento dos alunos ao partiiparem destaatividade? Com que freq�u^enia elas aonteem?Aluna:A assembl�eia realiza-se todas as sextas-feiras e nela partiipa todaa omunidade esolar, desde os alunos aos professores, passando pelosfunion�arios e pais.Todos os anos, os alunos que gostariam de onstituir a Mesa daAssembl�eia, formam listas de 10 elementos e, durante um tempo pr�e-estabeleido pela \Comiss~ao Eleitoral" (onjunto de alunos enarre-gados de organizarem as elei�~oes, de forma a assegurar que nenhumaregra �e violada e que tudo orra o melhor poss��vel), apresentam assuas promessas e fazem a ampanha eleitoral.Chegado o dia das elei�~oes, todos os alunos se dirigem �as mesasde voto om o seu art~ao de eleitor e usam do seu direito ao voto.Ap�os a elei�~ao, a Mesa da Assembl�eia �a respons�avel por elaboraruma onvoat�oria onde est~ao presentes os assuntos a ser tratados nareuni~ao da Assembl�eia seguinte, assim omo a ata da reuni~ao anterior,que ser�a depois aprovada por todos.Normalmente, os assuntos s~ao de interesse esolar e todos os presen-tes podem opinar, ontudo o Presidente �e o �unio que \d�a a palavra",ou seja, deide quem fala e quando fala, para que todos possam serouvidos. Em aso de vota�~ao, apenas os alunos t^em o direito ao voto.O fato de termos uma Assembl�eia e de l�a tomarmos deis~oes que



40 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .inueniam o futuro da esola, faz-nos sentir importantes, ou seja,ao vermos que a nossa opini~ao onta, envolvemo-nos muito mais naesola e o interesse ome�a a despertar! Sentir que somos parte dealgo �e muito agrad�avel! A partiipa�~ao nas assembl�eias ajuda-nosa desenvolver o nosso \sentido r��tio", ajuda-nos a argumentar e asermos mais respons�aveis, pois temos mais onsi^enia dos problemasque nos rodeiam. E que est�a em nossas m~aos resolv^e-los!As nossas assembl�eias s~ao omo as assembl�eias nos parlamentos,reuni~oes de pais, ond^ominos, embora um pouo mais organizadas . . .Sonho que, um dia, eu tamb�em possa preseniar enasde onviv^enia e respeito m�utuo entre alunos e professores.Sinto-me \frustrada" quando n~ao onsigo ajudar um alunoonsiderado indisiplinado pelos professores.Reonhe�o que a quest~ao da indisiplina, no Brasil, �e muitoomplexa. Em uma das palestras do Professor Paheo, aqui,no Brasil, ele disse que n~ao se forma para a idadania, masna idadania. A minha pergunta �e omo �e poss��vel iniiamosum trabalho que ontribua para forma�~ao deste ambiente deidadania e onviv^enia demor�atia?Professor:Em minha opini~ao, e tal omo refere o Prof. Paheo, �e neess�arioque os alunos \vivam" e \onstruam" a sua pr�opria idadania, noexer��io da idadania. Muito do trabalho que �e desenvolvido por estes\idad~aos de palmo e meio", nase de um forte ontexto de aprendiza-gem, numa base de tentativa e erro. Pela experi^enia que possuo (quetamb�em n~ao �e muita . . . ), veri�o que, no in��io �e muito dif��il paraos alunos e �e neess�aria muita ompreens~ao por parte de todos, paraque os meninos se preparem de forma onsistente e adequada para oexer��io efetivo de idadania.A Esola da Ponte, al�em de atender �a linha r��tio-soial,tamb�em �e rogeriana? Nas assembl�eias, existe essa preoupa�~ao
3.3. DIREITOS, DEVERES E AUTO-RESPONSABILIZAC� ~AO 41fundamentada nesse paradigma?Professor:N~ao �e s�o nas Assembl�eias, �e em todo o trabalho.

3.3 Os direitos e deveres: um proessode auto-responsabiliza�~aoTrabalho em um projeto de esporte no Brasil em que pro-uramos tamb�em fazer om que as rian�as e adolesentesonstruam suas listas de direitos e deveres, que hamamosde \Combinados", e enfrentamos di�uldades em fazer omque umpram efetivamente aquilo que prop~oem. Areditoque a di�uldade se deve ao proesso de interioriza�~ao, que�e demorado e diferente para ada um. Mas, por vezes, are-dito que o proesso pelo qual os Combinados s~ao onstru��dosprejudia seu umprimento, pois �e tratado pelo pr�oprio edu-ador omo uma atividade para fazer uma lista esrita e n~aoomo um exer��io efetivo de idadania, que s�o se iniia oma lista pronta . . . Gostaria de saber omo aontee o proessode onstru�~ao da Lista de Direitos e Deveres: Como oorre amedia�~ao, para que n~ao haja abuso por parte das rian�as eadolesentes? Qual o papel dos adultos durante a onstru�~aoda lista?Areditamos ser importante que o eduando se respon-sabilize pela onseq�u^enia de seu ato, busando repar�a-lo ehamamos isso de san�~ao por reiproidade (om base nosestudos de Piaget). Isso tamb�em aontee na Ponte?Professora:A ess^enia dos \Combinados" se perde se n~ao for aeita por TODOS



46 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .�E neess�ario que a Comiss~ao Eleitoral, que preede a elei�~ao daAssembl�eia, explique aos alunos menores, om muito detalhe, o pro-esso e qual a �nalidade da Assembl�eia. E as promessas de ada listatamb�em t^em de ser muito bem debatidas.A Comiss~ao de Ajuda �e um instrumento fundamental no dia a diada esola, tem um papel de auto-regula�~ao e de o-responsabiliza�~ao.Gere o proesso de resolu�~ao de onitos. As suas deis~oes t^em porrefer^enia a lista dos Direitos e Deveres.Entendo que disiplina est�a apliada a v�arios momentosda pessoa, no omportamento interno e externo. A disi-plina interna estaria no esfor�o de estudar, pesquisar, onhe-er, aprender. Inlusive, aquela hora do estudo em asa, nosh�abitos de higiene, no uidado onsigo, ter dom��nio de si edas pr�oprias neessidades. A disiplina externa estaria noontato ou relaionamento om os olegas e professores.A disiplina pode ser entendida omo a harmonia entreas rian�as? O interno aorando naturalmente para o ex-terno, a aten�~ao para ouvir e poder falar e ser respeitado.A toler^ania pode tornar-se preoupante por ter que supor-tar situa�~oes que n~ao sejam agrad�aveis, viver ag�uentando osoutros e �ar submisso? Existem asos e omo vo^es atuamom os asos de passividade e obedi^enia extrema, a rian�aapagada?Professora:A quest~ao �e pertinente e n�os sentimo-la na Ponte. Num destesdias, est�avamos numa reuni~ao preparat�oria da Assembl�eia, (respon-sabilidade a que estamos ligados) e a onvoat�oria onstru��da pelosalunos previa o debate sobre viol^enia no rereio. Os alunos debate-ram o assunto, no sentido de se prepararem para a dinamiza�~ao dodebate, e a disuss~ao tornou-se bastante emotiva. Um menino argu-mentava que, por mais violentos que sejam os atos dos olegas, eles
3.3. DIREITOS, DEVERES E AUTO-RESPONSABILIZAC� ~AO 43da puni�~ao, ou quando n~ao umpre, �e hamado a reetir, assume,ompreende e tenta orrigir a falha? Os \nazistas" umpriam o dever,umpriam bem ertinho as regras impostas . . . Reetiam? (perguntaret�oria - �e l�ogio que N~AO! - exeutavam ordens sem pensar). Quere-mos formar pensadores e n~ao exeutantes! Queremos idad~aos ativose n~ao umpridores passivos!J�a existiu, em outras �epoas deste projeto, um Tribunal - os me-ninos, em Assembl�eia, de�niam astigos para os infratores. Isso aa-bou. Hoje, depois do erro ometido, h�a uma hamada de aten�~ao porparte do orientador! Tudo vai depender da falha, do n�umero de vezesoorrida, dos motivos desse desarrilamento. Mediante a gravidade,o professor-tutor tamb�em vai agir, os pais v~ao tomar onheimento,existem v�arios dispositivos.A Comiss~ao de Ajuda veio substituir o tribunal. - Quem pode atirara primeira pedra? �E preiso dar a m~ao e n~ao dar tapa na m~ao! Reetire n~ao humilhar! Meditar e n~ao anuir sem saber por qu^e! Todo mundoumpre, todo mundo falha.Sou apenas uma professora omo outros professores. Mas trabalhonuma esola em que ningu�em se sente s�o. Aprendemos om os alunos,a ada instante!Professor:No ano passado, os alunos aprovaram um Direito semelhante a este:\Temos o Direitos de ouvir a m�usia que quisermos nos espa�os".Os orientadores eduativos entenderam o que eles pretendiam: ouvirtodo o tipo de m�usia nos espa�os, mesmo a mais agitada. Todos n�oshesitamos: dever��amos intervir, ou n~ao, na Assembl�eia? Optamos porn~ao o fazer.O Direito foi aprovado e quinze dias depois foi alterado por sugest~aodos alunos. Eles oloaram duas vezes m�usia mais agitada e ompre-enderam que assim n~ao poderia ser, pois n~ao tinham ondi�~oes paraestudar, quer em grupo, quer individualmente. A m�usia deixava de



44 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .ser m�usia, para ser ru��do naquele ontexto de trabalho.Os alunos s~ao pessoas e . . . pensam!O ambiente e proesso eduaional demor�atio da Ponte,por meio das Assembl�eias, entre outros meanismos, favore-em e at�e failitam o \a onstru�~ao do proesso eduaionaldo aluno", sendo um ambiente aolhedor e favor�avel a estasrela�~oes, que aredito que minimizam os onitos \indisi-plinas". Como estes mesmos alunos se omportam ou lidamom ambientes que n~ao s~ao t~ao favor�aveis, onde at�e que n~aohaja a demoraia onstru��da no qual h�a direito ou a vez dapalavra do aluno?Professores:No que diz respeito aos reexos em termos familiares, os �unios da-dos que temos s~ao reolhidos no enontro entre pais e professor-tutor.Aima de tudo, o que a esola tenta assegurar �e uma efetiva respon-sabiliza�~ao dos pais pelo omportamento destes alunos na esola, ouseja, sem a oopera�~ao dos pais, qualquer estrat�egia de regula�~ao deomportamentos se torna infrut��fera.Tamb�em tentamos pereber se o desenvolvimento de valores, o res-peito ou o umprimento de regras, t^em um momento de reex~ao emasa e om os familiares. Neste sentido, a tarefa de \disiplinar" alunospassa pela tarefa de \disiplinar" os pais, na tentativa os sensibilizarpara a partiipa�~ao e presen�a onstante na esola. A esola �e feitapor todos (pais, alunos, professores, auxiliares, amigos da esola . . . ).S~ao v�arios os momentos em que os alunos podem estar em diferen-tes ontextos e �e sintom�atio o seu omportamento: distingue-se deoutros alunos na mesma situa�~ao ou nos mesmos ontextos. Falamosespei�amente de visitas ou sa��das de estudo que, habitualmente,oorrem no ^ambito do plano eo-esolas - os alunos omportam-seom \muita ategoria", interessam-se imenso por aprender om es-sas experi^enias (at�e porque as preparam previamente) e em situa�~ao
3.4. COMISS ~AO DE AJUDA RESOLVE CONFLITOS 45de ontato om outros alunos, destaam-se pelas suas atitudes. Apreoupa�~ao eol�ogia, a uriosidade e a pertin^enia das perguntaslevantadas, est~ao latentes nestas sa��das.

3.4 A Comiss~ao de Ajuda na resolu�~ao deonitosGostaria de entender melhor alguns aspetos de implanta�~aoe funionamento da Comiss~ao de Ajuda e Assembl�eia. Como�e a omposi�~ao da Comiss~ao de Ajuda? Como surgiu, omoest�a estruturada e omo �e gerida? Qual o papel do eduadorneste trabalho? Os meninos da fase de iniia�~ao j�a viveniamessas pr�atias? Existe uma etapa intermedi�aria, onde elesaprendem a fazer assembl�eias menores, antes de entrarem nogrupo todo?Professor:Creio que a Comiss~ao de Ajuda tenta devolver a responsabilidadeaos pr�oprios alunos, no sentido de, mais uma vez, lhes proporionar oexer��io da sua autonomia. A Comiss~ao de Ajuda �e onstitu��da porseis alunos. Tr^es deles foram designados pelos professores e tr^es foramesolhidos pelos membros da Mesa da Assembl�eia.A Comiss~ao de Ajuda re�une semanalmente om a Mesa da As-sembl�eia e tenta resolver os problemas que v~ao surgindo. Gerem osdispositivos \Aho Bem" e \Aho Mal" e a \Caixinha dos Segredos".Com a Mesa da Assembl�eia e a Comiss~ao de Ajuda trabalham tr^es pro-fessores, que tentam orientar e ajudar (sobretudo nas situa�~oes maisompliadas) as duas estruturas.Todos os alunos partiipam no proesso eleitoral. Ali�as, �e obri-gat�orio que em ada lista para a Mesa da Assembl�eia esteja, pelomenos, um aluno da primeira vez.



50 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .3.5 A aixinha de segredos: dispositivode omunia�~aoA Esola da Ponte �e diferente das outras esolas, porque lidaom as d�uvidas sobre omo resolver os problemas de indis-iplina, implementando estrat�egias variadas, mas n~ao s�o. Aesola tamb�em possui um instrumento pedag�ogio \A aixi-nha dos segredos", que, omo li a respeito, tamb�em muitoajuda na omunia�~ao entre professores e alunos, alunos ealunos et. Ser�a que o empenho e o uidado para \ouvir eser ouvido", por parte de todos os envolvidos, estabeleendoassim uma boa omunia�~ao, n~ao seria respons�avel (tamb�em)pelo suesso dos resultados do projeto?Professores:�E evidente que a omunia�~ao �e fundamental para o suesso donosso projeto. Ali�as, todo o nosso otidiano est�a onstru��do na basede dispositivos de omunia�~ao. E n~ao se trata apenas da aixinhados segredos. Existem v�arios dispositivos que ontribuem em grandeesala para tal: a assembl�eia de esola, os debates preparat�orios dasmesmas, debates de espa�o em pequeno grupo, o pr�oprio \Eu j�a sei",o \Aho Bem e Aho Mal", o \Preiso de Ajuda", \Posso ajudar em",a tutoria, a responsabilidade . . . A aixinha dos segredos �e mais umdispositivo que ajuda neste sentido, at�e porque failita o nosso traba-lho, quando os alunos possuem algumas di�uldades em se exporem,preferindo faz^e-lo de uma forma mais disreta (que pode ser an^onimaou n~ao . . . ).Professor:Penso que a \qualidade" da omunia�~ao �e um elemento essenial.A partir da�� onseguimos ompreender muitas oisas que n~ao on-seguir��amos ompreender de outra forma. Por outro lado, s�o existeomunia�~ao quando reonheemos no outro algu�em igual a n�os. Es-
3.4. COMISS ~AO DE AJUDA RESOLVE CONFLITOS 47deviam sempre ajudar e intervir para que eles reetissem.Outra menina da mesa dizia que �e tarefa da Comiss~ao de Ajuda sa-nar de imediato os problemas e prourar saber o que se passou. Mas,no antinho um horo se ome�ou a ouvir e um dos meninos da Co-miss~ao de Ajuda pergunta emoionado: \Como podemos n�os ajudar,se eles reusam onstantemente a nossa ajuda. N~ao preisaremos n�ostamb�em (Comiss~ao) de ajuda?"De fato, apesar de haver refereniais orientadores de atitudes, al-guns alunos (os que ingressaram reentemente na Ponte) onseguemsubvert^e-los em seu favor e persistir na atitude de nega�~ao, de n~aoreonheimento do institu��do. Ora, num sistema onde a maioria (\ospombos") deveriam inueniar a minoria (\os fal~oes"), ela refor�a-see perverte a realidade. �E erto que, de alguma forma, eles inuen-iam a maioria a tornar-se passiva porque esta est�a desmotivada esem auto-estima. �E erto que o fazem porque at�e as atitudes da maio-ria n~ao demonstram onsist^enia, mas tamb�em �e erto que no mundodas \aves" �e preiso ajudar no primeiro v^oo e para alguns asos este �e oprimeiro v^oo para a responsabilidade, para a liberdade, para a apren-dizagem. Alguns meninos n~ao enontraram nos anteriores ontextoseduativos estes prin��pios e valores.Voltando ao menino da reuni~ao da mesa da assembl�eia, n�os on-front�a-mo-lo om a neessidade de ser paiente e de n~ao desistir daajuda, apesar de n~ao ver ainda o reonheimento dos olegas. Masperebemos que o sofrimento e a inapaidade de resposta dos alu-nos denunia a di�uldade dos orientadores em demarar os limites doaeit�avel e n~ao deixar impune este tipo de atitudes. �E muito impor-tante que os alunos perebam que o professor n~ao ignorou o inumpri-mento ou o desrespeito, ou desulpabilizou determinados atos, porqueo aluno preisa de muito afeto e arinho, pois ent~ao air��amos na velhaquest~ao de que \o rime ompensa" e refor�ar��amos a tend^enia dosfal~oes dominarem os pombos . . . N~ao �e f�ail pedir toler^ania ao in-toler�avel, mas �e indispens�avel ontinuar a valorizar a solidariedade, o



48 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .respeito e a oopera�~ao dos pombos, sob pena de n~ao haver exemplospara todos s�o \fal~oes" que entram na Esola da Ponte.Desulpai a linguagem metaf�oria.J�a aonteeu alguma vez um aluno faltar ao respeito aum olega e entrar em onito om ele, de modo que toda agente na sala p�ara de trabalhar? Como abordaram a situa�~ao,posteriormente, om os alunos e om os pais?Professores:Conitos entre alunos, dentro do espa�o de trabalho, oorrem, porvezes, ainda que n~ao sejam freq�uentes. Quando tal aontee, parti-mos para uma reex~ao em onjunto om todos os alunos do mesmoespa�o, ouvindo opini~oes, sugest~oes. �E fundamental onversar omesses alunos, de modo a que perebam que os seus omportamentosn~ao s~ao adequados a um espa�o que se pretende tranq�uilo. Muitasvezes, ontamos om a ajuda dos pr�oprios olegas do grupo, uma vezque t^em uma rela�~ao mais pr�oxima om os mesmos. Como �e evidente,se o professor-tutor do aluno em ausa entender que ser�a neess�arioomuniar aos pais o suedido, falo-�a.Na vossa esola, a indisiplina �e trabalhada om os alu-nos atrav�es da reex~ao e n~ao da san�~ao. Por�em �quei omd�uvidas em rela�~ao �a reex~ao. De que forma ela aontee? Oaluno perde algum direito na esola? Faz alguma atividadepara reparar seu erro?Professor:Quando os alunos est~ao almos e serenos, ompreendem om muitafailidade o que �zeram de errado. A id�eia da reex~ao �e que seja boaonselheira em situa�~oes futuras. No imediato, se for poss��vel repararalgo que foi menos bom, tentamos faz^e-lo. Se dermos responsabilidadeaos alunos, eles s~ao perfeitamente apazes de assumi-la.Muitos direitos (apesar de independentes) est~ao relaionados om

3.4. COMISS ~AO DE AJUDA RESOLVE CONFLITOS 49deveres.Essa rela�~ao �e trabalhada om eles, aquando da de�ni�~ao dos Di-reitos e Deveres.Professor:Se um aluno deixa de jogar a bola, ou brinar na hora do seuintervalo, para estar a reetir sobre um mau omportamento qualquer(vemos isto omo um momento de reex~ao e n~ao de san�~ao omomuitos o v^eem, pois a san�~ao seria apenas retirar-lhes direitos, o quen~ao aontee taxativamente na Ponte), alguns ver~ao esta reex~ao omosan�~ao. N�os vemos isto omo um momento de edua�~ao, um momentoem que o aluno ome�a entender que para determinadas a�~oes ter�asempre uma rea�~ao, mas que ele mesmo ter�a que pereber e enontraruma maneira de lhe dar resposta. Para tal, ter�a o apoio da Comiss~aode Ajuda e, depois de algum adulto.Os alunos organizam seus direitos e deveres. Nessa orga-niza�~ao �a estabeleido para ada direito e dever um tipode reex~ao? Ou isso oorre onforme os onitos que surgementre alunos? A reex~ao �a apenas no di�alogo? Ou alunopode a vir fazer algum registro do seu mau omportamento?Professor:O tipo de reex~ao ou a forma de ompensa�~ao (quando �e poss��vel)n~ao est�a deidido �a partida. Cada situa�~ao �e uma situa�~ao e adaaluno �e um aluno. A reex~ao pode ser individual, pode ser feita oma ajuda de algu�em, pode hegar �a Assembl�eia, pode ser por esrito,mas tem de aonteer . . .



54 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .As rian�as passam a maior parte de seu tempo na esola. Esta,naturalmente, desempenha um papel preponderante, fulral na vida deada pessoa. �E fundamental que todos os eduadores - os orientadoresnas esolas e os pais, em asa - remem para o mesmo lado, de modo ase desviar das orrentezas que podem fazer perigar a embara�~ao!�E fundamental que se perpetuem os valores intemporais - honesti-dade; integridade; ivismo; solidariedade; fraternidade, entre outros.�E fundamental que os pais tenham oportunidade de expor as suasd�uvidas om rela�~ao �a atividade de seu eduando/a na esola; queos pais possam ir �a esola, n~ao s�o para esutar do insuesso ou daindisiplina de seu �lho/a, (omo aontee em outros em outras es-olas - reuni~ao das lassi�a�~oes), mas que eles possam, igualmente,esutar os reeios e as alegrias de outros pais. �E fundamental que ospais entrem nas esolas e sintam esse espa�o omo seu tamb�em, quese imisuam nos problemas e na sua resolu�~ao, bem omo nas festase momentos de exalta�~ao. �E fundamental que os pais entendam oprojeto eduativo do seu eduando/a e o abraem e o questionem e oatualizem e o promovam e o defendam e se apropriem dele.Os pais fazem parte do �org~ao m�aximo da esola - Conselho deDire�~ao - e interv^em diretamente no proesso de gest~ao da mesma.O Conselho de Projeto (equipe de orientadores eduativos) se dispo-nibiliza para tratar de variadas quest~oes gerais - alimenta�~ao, higiene,entre milhentos assuntos de interesse omum. Quest~oes gerais s~ao a��analisadas. As partiulares e espe���as s~ao resolvidas em sede om oprofessor-tutor. Ningu�em tem de se expor . . .A primeira reuni~ao do ano �e feita na presen�a de todos os n�uleos. Asegunda poder�a ser separada, sob o prop�osito de garantir a explora�~aode assuntos referentes a ada n�uleo - por exemplo, o espa�o, dadoque os n�uleos n~ao est~ao funionando todos no mesmo p�olo. Tudoisso �e deidido om a Assoia�~ao de enarregados de edua�~ao, viaseu representante - o seu Presidente - que tem assento no Conselho de
3.5. CAIXINHA DE SEGREDOS E COMUNICAC� ~AO 51tando n�os om os ouvidos bem abertos, aumenta a probabilidade dosoutros tamb�em estarem om os ouvidos bem abertos . . .Conte-me um segredo: o que os alunos esrevem nos bilhe-tes da aixinha de segredos? Eles s~ao direionados a algu�em?Devem ser assinados ou n~ao?Professora:As mensagens que se oloam na aixinha dos segredos podem terdestinat�ario espe���o, ou n~ao. Quando n~ao t^em, os elementos daComiss~ao de Ajuda l^eem-nas e tratam do assunto; quando t^em desti-nat�ario s~ao entregues sem serem lidos.As mensagens podem servir para desabafar, denuniar uma situa�~ao(que n~ao queira esrever no Aho bem/Aho mal), enviar um readoa algum olega, ou a um orientador eduativo.Professor:Nuna li um bilhete da \Caixinha dos Segredos". Nuna, feliz ouinfelizmente, me esreveram atrav�es desse dispositivo. Normalmente,falam omigo.Os \segredos" podem, ou n~ao, ser dirigidos a algu�em. E podem, oun~ao, serem assinados.Gostaria de saber mais sobre a \Caixinha dos segredos".Pelo que entendi, esta aixinha (de reados, artas, pedidosde ajuda dos alunos) ajuda muito a entender a indisiplina deertos alunos. No tempo que estiveram na Esola da Ponte,vo^es puderam aompanhar algum aso da \Caixinha dossegredos"? Como �e feito este aompanhamento?Muito j�a se falou da partiipa�~ao dos pais na Esola daPonte. Muito envolvente, por sinal . . . Fio a me questionar:O gestor pode at�e querer a partiipa�~ao dos pais na esola,pois tem muitos pais que querem realmente o resimento da



52 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .esola em todos os sentidos e que oloam a m~ao na massa.Mas tem tamb�em muitos pais que �am dando palpites, ri-tiando sem dar sugest~oes, sentem i�umes daqueles pais querealmente partiipam pais que, s�o porque ajudam, querem\exlusividade" para os �lhos, e muitos onitos podem sur-gir. Como o gestor deve agir?Na Esola da Ponte s~ao esolhidos os pais para a Assembl�eiapela partiipa�~ao dos mesmos nas atividades da esola?Eduadora brasileira:Para a \Caixinha dos Segredos" v~ao os reados, artas, pedidos deajuda, omo vo^e falou, ou seja, o onte�udo que a rian�a/adolesenten~ao onsegue falar ao outro. Ela �e aompanhada pelos membros da\Comiss~ao de Ajuda", que s~ao eleitos entre os omponentes da \Mesade Assembl�eia". Estes analisam o onte�udo dos reados deixados naCaixa e prouram resolver, ajudar, de aordo om ada aso.Vo^e aponta alguns onitos que podem se desenadear a partir dapartiipa�~ao de alguns pais e da falta de partiipa�~ao de outros. Noaso do Brasil, aho que os problemas que aponta at�e s~ao bem omuns.Na Ponte, n~ao perebi nada do tipo, at�e porque j�a existe uma ulturaesolar respaldada por aquela omunidade. Os pais que partiipamdos �org~aos diretivos da Assoia�~ao de Pais se oloam livremente enuna falta trabalho para ningu�em. Assim a�rmam os mais antigos.Entre eles de�nem quem assume as posi�~oes estrat�egias. A Equipeda Esola em nada interfere.Para essas fun�~oes estrat�egias eles levam em onsidera�~ao se opai/m~ae tem failidade para se expressar, argumentar et. H�a umainterlou�~ao om algumas inst^anias, omo o Minist�erio da Edua�~ao,que requer que a pessoa tenha o per�l julgado pelos pr�oprios pais omsendo o mais apropriado. Por�em, todos que se oloam para partiiparassumem algum tipo de responsabilidade.Como s~ao as mensagens da Caixa dos Segredos?

3.6. A ESCOLA COMO UM DOS PARCEIROS DA FAM�ILIA 53Professora:As mensagens que se oloam na aixinha dos segredos podem terdestinat�ario espe���o ou n~ao. Quando n~ao t^em, os elementos daComiss~ao de Ajuda l^eem-nas e tratam do assunto; quando t^em desti-nat�ario s~ao entregues sem serem lidas. Podem servir para desabafar,denuniar uma situa�~ao (que n~ao se queira esrever no Aho bem/Ahomal), enviar um reado a algum olega, ou a um orientador eduativo.Eu poderia esrever um bilhete do g^enero: \Gosto muito de on-versar om os olegas do Brasil sobre a Ponte. Um beijinho!"

3.6 A Esola omo um dos pareiros daFam��liaGostaria se poss��vel, de maiores eslareimentos quanto aestas reuni~oes om os pais. Com que freq�u^enia oorre equal a din^amia das mesmas?Professora:Trata-se de um aprendizado oletivo e a troa de id�eias e sugest~oese experi^enias ontribuem para uma no�~ao de perten�a de um grupoque se preoupa om o outro, om seu desenvolvimento, om seu trilhoe sua feliidade. Remeto para o Projeto Fazer a Ponte: queremosrian�as mais s�abias e mais felizes! Cada ser �e �unio e irrepet��vel.Cada projeto �e singular. A sua aplia�~ao deve ter em onta o meio eos intervenientes no proesso. Tudo o resto s~ao prin��pios nos quaistodos areditamos.Este projeto deve a sua ontinuidade ao seu riador, �a equipe deeduadores, aos nossos alunos e, prinipalmente, aos pais. Somos,verdadeiramente, uma omunidade eduativa. Temos de funionar emonjunto, todos somos eduadores.



58 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .sitivos, omo o plano da quinzena, o aderno de reados. Nos en-ontros om os Pais/Enarregados de Edua�~ao, �e dado enfoque �asevolu�~oes/onquistas da rian�a (ainda que pequenas) e, em onjunto,s~ao enontradas estrat�egias para resolu�~ao de problemas e supera�~aode di�uldades.A partiipa�~ao dos pais �e ainda estimulada quando estes s~ao eno-rajados a assistir �as reuni~oes da Assembl�eia de Esola, a entrar nosespa�os para onheer e pereber as diferentes din^amias de trabalho,a estarem presentes omo agentes ou espetadores de iniiativas v�ariospromovidas pelas diferentes dimens~oes.Contudo, �e ilus�orio pensar que, neste momento, todos os pais quese omprometeram a agir em onformidade om o projeto estejamdispon��veis e empenhados na edua�~ao dos seus �lhos . . .Professor:Na Ponte, tentamos que muito deste trabalho passe pelo professor-tutor. No �ultimo ano letivo, a psi�ologa da esola organizou um grupode pais (n~ao uma esola de pais) em que estes disutiam os problemasque sentiam e tentavam enontrar poss��veis solu�~oes.O maior problema �e laramente o estado em que se enontram mui-tas das fam��lias dos nossos alunos. Por vezes, os elementos da fam��liaat�e t^em toda a boa vontade do mundo e perebem que a situa�~aon~ao �e a ideal. Contudo, a situa�~ao soial e eon^omia em que vivemdi�ulta-lhes imenso a sua partiipa�~ao noutros moldes.Por vezes, temos prourar solu�~oes junto da Assist^enia Soial e emalguns asos, felizmente, mais raros, junto da Comiss~ao de Prote�~aode Jovens e Menores em riso.No que se refere aos pais, que estrat�egias s~ao desenvolvidasom este grupo omo aux��lio �a motiva�~ao da rian�a?Professor:

3.6. A ESCOLA COMO UM DOS PARCEIROS DA FAM�ILIA 55Projeto.Amanh~a, vamos ter uma reuni~ao important��ssima sobre futuras ins-tala�~oes para albergar o nosso projeto. Ser~ao os pais a deidir se aproposta do governo serve os interesses de seus �lhos, ou n~ao, se essaproposta n~ao leva a orrer risos de uma potenial desarateriza�~aodo projeto.J�a enontraram di�uldades de onseguir o apoio da fam��liaem asos de indisiplina? Como onseguiram resolver a ques-t~ao?Professora:Professores e pais s~ao, n~ao raramente, uma das ausas da indisi-plina - quase involuntariamente ignoram o ser humano que t^em nafrente - as suas dores, o seu passado, o seu presente e somente se inte-ressam por lhe designar um \futuro". Persist^enia e tranq�uilidade s~aopalavras-have nessa mat�eria. Tem raz~ao quando se refere �a di�ul-dade que, por vezes, enfrentamos ao lidarmos om pais que masaramas atitudes dos eduandos, que super protegem os �lhos, que rejeitama realidade. Mas pensemos sobre o qu~ao deve ser dif��il para um paiesutar professores a falar do que em g��ria dizemos \barbaridades" deseu �lho . . .O sarif��io que muitas fam��lias fazem para manter os �lhos na es-ola pode interferir na apaidade de observa�~ao da realidade, porquen~ao passam tempo de qualidade om eles, por que hegam a asa eseus �lhos j�a est~ao dormindo. Trata-se de um problema soial.A esola n~ao pode substituir a fam��lia. Uma vez mais, persist^eniae tranq�uilidade s~ao palavras-have nessa mat�eria. As assembl�eias deenarregados de edua�~ao servem para debate de quest~oes gerais, massugeriria que adotasse a ria�~ao de uma �gura - do Professor-Tutor.Neste projeto, o papel deste dispositivo �e de liga�~ao da esola oma fam��lia, e assim �e uma ponte. Mais uma . . . Quando refor�amosos enontros om os pais, prouramos estreitar os la�os, abrindo as



56 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .portas da esola e onvidando-os a observarem . . . E usamos o adernode reados, quer para relatar um epis�odio menos fortuito, quer paraequilibrar om outro positivo. Ningu�em �a feliz, se estiverem sempreritiando aqueles que n�os amamos.O professor-tutor relata estrat�egias pedag�ogias usadas e prourademonstrar o papel formativo da esola, sem entrar em exessos. Re-olhe dados junto da rian�a, pede a esta que assista aos enontros en~ao aponta falhas somente, ondi�~ao sem a qual, todo o proesso �aem riso de falir.O Plano da Quinzena onstituiu-se num ve��ulo de omunia�~aoentre os orientadores eduativos e os pais. O espa�o onsignado pararedigir alguma observa�~ao deve ser usado e n~ao se pode aumularsitua�~oes. Chamar os pais para lhes transmitir um des�ar de queixasmina o suesso das rela�~oes. �E ruial nos vejamos omo pareiros en~ao inimigos.N~ao h�a reeitas. H�a tentativas de resolu�~ao que poder~ao fugir doresultado esperado, mas nuna poderemos rer que n~ao deram emnada. Tamb�em �e verdade que enontramos pais que nos \jogam baldede �agua fria" na an�alise de onduta dos seus �lhos; que n~ao om-preendem bem o Projeto Eduativo; que \esolhem" os Deveres quedesejam que seus �lhos umpram; que exigem diferentes atitudes daparte dos orientadores eduativos para om seus eduandos, promo-vendo um estatuto de singularidade e de diferenia�~ao negativa . . . Osproedimentos que temos om estes s~ao os que j�a referi.No que se refere aos pais, que estrat�egias s~ao desenvolvi-das om este grupo omo aux��lio �a motiva�~ao da rian�a? APonte oferee ursos e palestras (al�em das reuni~oes) para dis-utir temas omo Edua�~ao Familiar, Intelig^enia Emoionale Disiplina?Trabalho om Orienta�~ao Familiar e perebo que os paist^em grande di�uldade na edua�~ao de seus �lhos no lar.
3.6. A ESCOLA COMO UM DOS PARCEIROS DA FAM�ILIA 57Dentre os problemas est~ao a falta de tempo para orientar asrian�as, o desonheimento das fases de desenvolvimento in-fantil, a utiliza�~ao de m�etodos duvidosos de edua�~ao (puni�~aoorporal, tortura psiol�ogia) e falta de sensibilidade em rela-�~ao �as emo�~oes da rian�a. Na institui�~ao que desenvolvomeus projetos de Edua�~ao Familiar, fazemos ursos, muitobem aeitos pelos pais para reverter o proesso desrito aima.Quais os maiores problemas enfrentados pela Ponte re-ferentes ao papel da fam��lia na edua�~ao e motiva�~ao darian�a?Professora:�E uma quest~ao importante, relaionada om a motiva�~ao dos paispara olaborar om os orientadores eduativos na onretiza�~ao doprojeto Fazer a Ponte. Ao esolherem elebrar um ompromisso edu-ativo om a Esola, os pais dos nossos alunos omprometem-se a zelarpelo umprimento dos prin��pios que regulam o projeto e demonstramon�ar no trabalho desenvolvido por todos os elementos da equipa deorientadores eduativos. Al�em disso, �e indispens�avel o ontributo dospais para reetirmos e melhorarmos a organiza�~ao e funionamento daEsola. As suas vozes (manifestadas, por exemplo, atrav�es do Conse-lho de Gest~ao, do Conselho de Dire�~ao e da Assoia�~ao de Pais) s~aoleg��timas e levadas em onsidera�~ao. Relativamente ao aompanha-mento do proesso de aprendizagem dos seus �lhos, e, ontrariamenteao que aontee na maioria das esolas, os pais n~ao s~ao onvoadospara ouvirem relama�~oes e serem informados aera das lassi�a�~oesatribu��das nas diferentes �areas, nos �nais do per��odo. Os pais ree-bem de forma ontinuada o feedbak do trabalho desenvolvido pelosseus �lhos, estendendo-se esse feedbak a uma reex~ao sobre atitudese omportamentos. Da�� ser importante a �gura do professor-tutor,orientador eduativo que aompanha de perto toda a aprendizagemde um pequeno grupo de rian�as. �E o professor-tutor que mant�emo ontato direto om os pais, atrav�es do reurso a diferentes dispo-



62 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .o que fazer om esse tempo livre e �am fazendo \bobagem".Prenda-se um ahorro que adora estar solto, deixemo-lo preso du-rante umas horas. Depois, libertemo-lo. O que aontee? Que meseja perdoada a ompara�~ao, mas, n�os, humanos, tamb�em agimos,frequentemente, omo animais (raionais).O intervalo deve ser um per��odo de desanso, de lazer, de desom-press~ao. Se o trabalho for prazeroso, se o que os alunos fazem �e gos-toso, se as tarefas s~ao apelativas, o intervalo vai surgir omo uma pausae n~ao uma liberta�~ao dos grilh~oes do aborreimento. Os intervalos, naPonte, s~ao almos. Mas �e l�ogio que existem desentendimentos, brigas(n~ao s~ao anjos, s~ao gente). Mas s~ao os alunos que gerem os onitosentre eles.A Responsabilidade do Rereio desempenha um papel primordial e�e oadjuvada por outros dispositivos: Aho Mal e Aho Bem; Caixinhados Segredos; Comiss~ao de Ajuda; relat�orios dos alunos que pertenema essa Responsabilidade, Listas de Jogos dispon��veis; Regulamento daResponsabilidade (elaborado pelos alunos de ada uma delas) e peloProfessor-tutor.N�os funionamos em n�uleos de desenvolvimento. Eu trabalho maisdiretamente no N�uleo do Aprofundamento e, neste ano, estou ola-borando om a Responsabilidade do Rereio Bom. J�a auxiliei na Res-ponsabilidade dos Murais; das Datas e Anivers�arios e da Assembl�eia.O N�uleo do Aprofundamento foi instalado num edif��io pr�oximo,mas o espa�o f��sio de que disp~oe �e ex��guo. Este fator, desde edo,ontribuiu para a elos~ao de onitos. Sem nada para exeutar, elespegavam as pequenas pedrinhas da al�ada para jogar aos outros.Assim que foram instaladas as Responsabilidades (demora um pou-quinho para haver negoia�~ao entre todos), aabaram os \hega pral�a nele" entre os alunos, porque essa Responsabilidade adquiriu for-mas de divers~ao. Promoveram \workshops" de jogo de Damas; de\Xadrez", (agora vai ter de \Mi�angas") organizados e desenvolvidos
3.7. DEMOCRACIA IMPLICA RESPONSABILIDADE 59Existem diferentes espa�os de intera�~ao om os pais. Muitos deless~ao informais e por vezes s~ao os mais rios (para resolver problemasespe���os), outros s~ao mais formais (reuni~oes gerais - que servem maispara resolver quest~oes relaionadas om a esola).O trabalho de liga�~ao do professor-tutor om ada pai �e fundamen-tal. �E um trabalho muito mais personalizado, mais ont��nuo e maisprolongado. Penso que estes tr^es fatores s~ao absolutamente esseniaispara que algumas altera�~oes se proessem (na esola, nos pais e nasrian�as/adolesentes). Muitas vezes o trabalho que tentamos realizarsitua-se muito a montante da motiva�~ao para o trabalho na Esola.Existem muitas ondi�~oes neess�arias, mas n~ao su�ientes, para tudoorra bem e a estabilidade familiar (que �e um oneito muito vago emuito vari�avel de aso para aso) �e um deles.Quais s~ao os meios utilizados para \motivar" a partiipa�~ao?Perebo que na maioria das esolas, os pais s~ao onvoadosapenas para busarem os \boletins" dos �lhos e para ouviremrelama�~oes sobre o omportamento dos mesmos.Professor:N~ao s~ao apenas os pais que s~ao hamados pelos professores. Osprofessores tamb�em s~ao hamados pelos pais. N�os estamos sempredispon��veis para disutir seja o que for om os pais. E os pais tomam,efetivamente, deis~oes sobre o perurso do seu �lho e sobre a esola.�E neess�ario que a esola assuma, de uma vez por todas, que existeporque os pais tamb�em querem que ela exista.

3.7 Demoraia implia responsabilidadeParee-me que as deis~oes nas assembl�eias s~ao tomadas ma-joritariamente pelos alunos. Estou erta? Paree que o pro-fessor espera deles as deis~oes e quase n~ao interferem. Visi-



60 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .tei outras esolas em Portugal, as hamadas \tradiionais".Perebi que por mais que n~ao haja doumentos, nem as-sembl�eias, os alunos sabem �a hora de pedir e de onedera palavra, pela pr�opria ultura do povo, pela forma omoos portugueses naturalmente usam termos, omo \desulpal�a", \om lien�a", \se faz favor", \obrigado", palavrinhasm�agias que fazem toda a diferen�a. Vi que os alunos, nagrande maioria, tratam seus professores om o m�aximo res-peito, por isso penso que as onquistas da Ponte n~ao devemser ompliadas, se tentadas e exeritadas por outras esolasportuguesas. Na opini~ao de vo^es, por que as experi^eniasda Esola da Ponte ainda s~ao desonheidas por outras es-olas de Portugal? Como vo^es expliam o fato de a Esolada Ponte ser t~ao pouo (re)onheida pelo pr�oprio ME dePortugal?Professor:A ria�~ao de uma lista de direitos e deveres, assumida e reetidapelos pr�oprios alunos, faz om que os mesmos se sintam diretamenteligados e responsabilizados no umprimento das suas regras. N~ao setrata de algo imposto pelo professor. Foram eles pr�oprios que ditaramas \regras do jogo" . . .O Projeto \Fazer a Ponte" foi reonheido pelo Minist�erio da Edua-�~ao h�a era de dois anos, atrav�es da assinatura de um Contrato deAutonomia que, de erto modo, veio \legalizar" pr�atias de h�a mais detrinta anos. As resist^enias surgem, essenialmente, do meio onde est�ainserida a esola. O fato de existir uma esola diferente n~ao �e vistoom bons olhos por alguns setores da omunidade. En�m! . . . Comodiz o velho ditado: \Santos da asa n~ao fazem milagres . . . ". Bastaafastarmo-nos alguns quil^ometros de Vila das Aves, para nos apere-bermos que estas \resist^enias" desapareem. Apenas se sente respeitopor uma esola que n~ao tem que ser vista omo melhor ou pior, masomo mais uma alternativa.

3.7. DEMOCRACIA IMPLICA RESPONSABILIDADE 61Estamos inseridos numa soiedade bastante onservadora. Aindaassim, reebemos visitas de v�arias esolas de Portugal, que se mostramada vez mais interessadas em onheer e em estudar a nossa esola.Gostaria de mais detalhes sobre o dispositivo \RECREIOBOM". Paree interessante e deve evitar as famosas indisi-plinas deste hor�ario muitas vezes tumultuado.Professora:Qualquer op�~ao eduativa �e um ato de f�e em valores, susita odesejo de transformar outrem. Mas os valores podem ser tempor�arios,fr�ageis, disut��veis: nas suas onseq�u^enias extremas, o ato eduativoimp~oe uma lei, oage, ainda que se queira distinguir do adestramentoe ser liberta�~ao. Esta ontradi�~ao arrasta, por vezes, no eduador odesejo de se libertar atrav�es da manifesta�~ao p�ublia da sua opini~ao,ou atrav�es de uma ambival^enia de pap�eis, que se manifesta por umaaltern^ania de exessiva diretividade e de permissivismo, em vez dea vontade de assumir a sua fun�~ao, propondo pontos de refer^eniapreisos para uma estrutura�~ao do omportamento e ofereendo umagama de esquemas de atua�~ao, entre os quais o indiv��duo faz umaesolha.Para ter inu^enia sobre o eduando, o ato eduativo tem neessi-dade de enontrar uma ades~ao, uma aeita�~ao tempor�aria da rela�~ao;mas, para se prolongar no tempo e atingir a sua �nalidade fundamen-tal, deve provoar o entusiasmo da pesquisa aut^onoma e fazer naserum movimento r��tio.No projeto da Ponte, os intervalos n~ao s~ao interrup�~oes no ato edu-ativo. N~ao sa��mos do espa�o de trabalho, votando os meninos aoabandono. Os intervalos podem ser um onvite ao riso e ao perigose os alunos entenderem omo estar sendo soltos de uma pris~ao! Ointervalo �e uma pausa no per��odo de trabalho. Ora, se o trabalho �esentido que nem estar numa ela, �e absolutamente normal que os me-ninos tenham quase omportamentos \animalesos". N~ao sabem nem



66 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .�E evidente que a gest~ao desta proximidade om os alunos deve sereslareida: embora estando permanentemente em rela�~ao de afetivi-dade e arinho, o professor deve ser apaz de atuar om assertividadee �rmeza nos momentos pr�oprios.Em rela�~ao �a assembl�eia e, partiularmente, ao proesso eleitoral,vamos partilhar um pouo da nossa experi^enia mais reente na Ponte(s�o �a estamos h�a tr^es anos).No in��io de ada ano letivo, �e neess�ario ome�ar os preparativospara a onstitui�~ao da nova mesa da assembl�eia. Os alunos ome�ampor formar a omiss~ao eleitoral, que ir�a organizar e supervisionar todoo proesso eleitoral. Estando estabeleidas as normas (riadas poreles), ome�am a formar-se as listas. Cada lista �e formada de aordoom as normas do regimento da Assembl�eia. Posteriormente, os alunosiniiam a sua ampanha eleitoral, riando promessas a serem umpri-das, se forem eleitos.A omiss~ao eleitoral veri�a se todos os alunos t^em o art~ao deeleitor e supervisiona o dia das elei�~oes. A mesa �e onstitu��da porelementos das v�arias listas.Em rela�~ao �a �ultima quest~ao: em nossa opini~ao nenhum valor sesobrep~oe a outro. S~ao indissoi�aveis, na medida em que o aluno n~aopode exerer idadania sem ser respons�avel aut^onomo e solid�ario. Asua liberdade �e neessariamente partilhada e deve evideniar o respeitopelo outro. Todos estes oneitos formam uma simbiose perfeita, quesustenta o projeto eduativo da Esola da Ponte.S~ao os alunos que riam as regras, que eles mesmos t^emque umprir, regras signi�ativas e n~ao impostas. Qual �e o\tempo" da toler^ania das rian�as om rela�~ao a outras, quen~ao as umprem? Como os professores intermediam as atitu-des de intoler^ania de um grupo om outro, ou de um alunoom outro? Como �e feita a adapta�~ao �as regras estabeleidas,no iniio do ano letivo, om os alunos que entram no deor-
3.7. DEMOCRACIA IMPLICA RESPONSABILIDADE 63pelos alunos; ompraram-se jogos omo o \Pitionary"; o \Trivial";artas, entre outros. Conseguiram verba para arrumar o v��deo e a TVe, presentemente, j�a �e, de novo, poss��vel, assistir �lmes (nenhum v��deo�e visto sem os alunos da Responsabilidade o permitirem). Os elularespessoais deles, tamb�em, s~ao um modo de passar o tempo. A gente n~aoobsta o seu uso, nesse per��odo.Toda a semana h�a reuni~ao para an�alise das oorr^enias e promo�~aode atividades. Ser�a justo menionar que om a organiza�~ao da Res-ponsabilidade da Bibliotea os intervalos sofreram uma evolu�~ao muitopositiva. �E igualmente de referir, que a Responsabilidade dos Com-putadores ontribuiu, largamente, para um ambiente salutar, nos in-tervalos. Eles sempre desobrem formas de se distrair. O nosso papel�e permitir que eles se organizem. O intervalo �e deles!Como onseguem que os alunos fa�am uso da internet deforma equilibrada, `disiplinada'?Tenho ouvido falar que o uso da internet em algumas es-olas mundo afora est�a sendo mal monitorada. E, om isso,est�a sendo usada de forma indisiplinada, servindo, inlusive,�a pr�atia de rimes virtuais. Sabemos da grande fasina�~aoque o hipertexto exere sobre nossos olhos e, para rian�as,�e mais sedutor ainda. Se os adultos di�ilmente v~ao diretoao que interessa, quando aessam a internet, o que diremosdas rian�as?Professora:Na nossa esola, uma das Responsabilidades que existe denomina-sede Computadores e M�usia. Este dispositivo, de erta forma, ajuda-nos nesta quest~ao. Todos os alunos na Esola t^em aesso ao omputa-dor e �a internet. No entanto, este aesso �e \ontrolado" e monitorizadopela Responsabilidade referida, bem omo pelos orientadores eduati-vos. Existem algumas regras a ser umpridas.Os alunos n~ao onseguem aeder a todos os sites que querem, uma



64 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .vez que as liga�~oes n~ao s~ao permitidas. Tudo est�a on�gurado paraque tenham apenas aesso aos sites que onsideramos interessantes e�uteis para eles.
3.8 Disiplina: meanismos de autorre-gula�~ao e/ou regula�~ao partiipadaAredito que a aeita�~ao de si mesmo (auto-estima), o om-prometimento om as atividades esolares e os v��nulos ria-dos s~ao pontos haves para hegar �a disiplina om liberdadee autonomia no ambiente esolar. Entretanto, para hegar aoideal, temos que partir do que temos e o que temos nem sem-pre �e o ideal. Para fazer a grande mobiliza�~ao, a grande rup-tura por onde ome�ar? Como ajudar a promover a inten�~aode mudar no grupo de professores? No in��io do projeto Fazera Ponte, omo se organizaram as assembl�eias? Que ativida-des pr�evias foram feitas om professores e alunos a �m de quese inteirassem do proesso e se preparassem para um traba-lho novo omo o da assembl�eia que se onstituiria a partir

3.8. DISCIPLINA, REGULAC� ~AO PARTICIPADA 65dali? Qual a no�~ao/oneito (liberdade, autonomia, alteri-dade, idadania, solidariedade et.) impresind��vel para sertrabalhado om o aluno e o professor numa esola que busasolu�~oes para problemas de disiplina?Professores:Conordamos onsigo, quando diz que alguns dos fatores que pro-movem a disiplina s~ao a auto-estima, o omprometimento om asatividades esolares e a rela�~ao om professores e alunos. Para se sen-tirem bem om os seus pares, os alunos t^em que se sentir bem onsigo,aeitarem que as suas diferen�as n~ao podem ser sin^onimas de inom-patibilidade. Isto �e: o aluno deve ser reonheido e valorizado pela suaindividualidade, mas deve pereber que a aminhada para a liberdaden~ao est�a indissoi�avel da aminhada para a responsabilidade.Este proesso de reonheimento individual �e feito em intera�~aoom o resto do grupo e, desta forma, pode dizer-se que a autonomian~ao se onsegue sem a ajuda dos outros.Os alunos que entram para a Ponte estabeleem intera�~oes, que de-orrem do pr�oprio sistema organizaional da esola e que failitam aintegra�~ao \disiplinada". O trabalho de grupo promove o exer��io danegoia�~ao entre pares, a toler^ania, a solidariedade e as deis~oes par-tilhadas. O trabalho om diversos professores, que se entre-ajudam,demonstra o esp��rito de oopera�~ao e partilha, que deve ser veiu-lado diariamente e inibe os alunos de atitudes ou omportamentosmenos disiplinados. A aus^enia de hor�arios e o planejamento di�arioresponsabilizam o aluno e omprometem-no no seu proesso de ensino-aprendizagem, dando ao mesmo tempo sentido ao que fazem, uma vezque s~ao os pr�oprios alunos que planejam.Para al�em destes aspetos, que para n�os se assumem omo verda-deiros dispositivos de trabalho, as rela�~oes que se estabeleem entreprofessores e alunos s~ao muito pr�oximas e ajudam-nos nesse trabalhode desenvolvimento das atitudes e dos omportamentos.



70 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .Aluno - Aho. Eu tinha raz~ao . . .Professor - E n~ao ahas que faltaste ao respeito a um professor quenuna o fez ontigo?Aluno - �O Professor! . . .Professor - Fio muito triste por saber que n~ao me respeitas daforma que eu te respeito!Aluno - �O professor . . . Eu n~ao queria faltar ao respeito!Professor - Querias que eu te tratasse mal, ou que te insultasse?Aluno - N~ao . . . Claro que n~ao!Professor - Ok. Ent~ao j�a sabes omo eu me senti om a tua atitude. . .Esta frase fez pensar um aluno que reage de forma \agressiva �aagressividade". Mas nem todas as situa�~oes aabam om �nais felizese nem sempre as oisas orrem omo n�os queremos, embora seja naoer^enia das atitudes de hoje que poder~ao estar os resultados deamanh~a. Os alunos sabem isso melhor do que ningu�em!Oorre-me uma quest~ao a respeito da autoridade esta-beleida na rela�~ao demor�atia da esola. O que funda-menta esta rela�~ao �e onsiderar as diferentes opini~oes, de-bat^e-las, aolher argumentos, rea�rmar os fundamentos daoopera�~ao, di�alogo, aprendizagem para a vida? E exigi-lossem autoritarismo? Do que se onstitui essa autoridade? Emque ela se ap�oia? O que a abala? Como isso se resolve?Professora:Ser�a interessante reetir sobre a rela�~ao entre o autoritarismo e aindisiplina, ou seja, omo a indisiplina poder�a ser, em alguns asos,�lha do autoritarismo.Na nossa Esola, a exist^enia dos Direitos e Deveres, da Assembl�eia,
3.8. DISCIPLINA, REGULAC� ~AO PARTICIPADA 67rer do ano? A Esola da Ponte n~ao tem limite para nenhumaluno, ou seja, ela n~ao faz exlus~ao em nenhuma situa�~ao derise?Professores:Areditamos ser fundamental a exist^enia do oneito de disiplinademor�atia na esola. Poder�a n~ao ser a solu�~ao para todos os pro-blemas, mas ser�a uma ajuda muito grande. Como dizia Freinet: \oprinipal rit�erio �e que todos a disutam e assumam".A problem�atia da indisiplina, ou da falta de disiplina, que assolaas esolas de todo o mundo, exige uma reex~ao aberta e profunda portodos os intervenientes esolares. Se por um lado, n~ao deveremos fazerde onta que o problema n~ao existe, tamb�em n~ao deveremos querer ouesperar que os nossos meninos sejam ordeirinhos obedientes e passi-vos. N~ao devemos misturar as �aguas, \onfundindo obedi^enia omrespeito". Da�� a import^ania da exist^enia de uma lista de Direitose Deveres riada pelos pr�oprios alunos, da utiliza�~ao de dispositivospara que a esola funione om equil��brio, de uma assembl�eia de esolaonde os alunos podem disutir abertamente todos os seus problemasdi�arios, a esolha (livre, mas respons�avel) das suas aprendizagens et.Pergunta omo intermediar todos estes onitos entre alunos queumprem as normas e alunos que possuem mais di�uldades em faz^e-lo. Diremos que n~ao �e f�ail, quer para professores, quer para os alunos.Mas o fato de os grupos de trabalho serem heterog^eneos e onstru��dosem rit�erios relaionados om a afetividade failita um pouo este tra-balho. Eles aeitam melhor um onselho, um pedido, ou mesmo umaordem vinda de um olega de trabalho, om quem eles se identi�am.E aeitam omo leg��timo o trabalho entre pares.Poder�a aonteer de alunos om mais di�uldades aabarem porusufruir mais direitos do que outros. Esta situa�~ao �e muito perigosae pode riar s�erios problemas. Poder�a ser ombatido, se existir a pre-oupa�~ao de todos os alunos umprirem om os seus deveres. Todos,



68 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .sem exe�~ao.Todos os alunos perebem e sabem quais s~ao os deveres e quandoos est~ao a umprir, ou n~ao est~ao. A mesma oisa se passa em rela�~aoaos direitos, n~ao fazendo sentido que uns usufruam mais direitos doque outros. Os meninos om mais di�uldades s~ao os primeiros ahamarem os olegas �a aten�~ao, quando esta situa�~ao aontee, apesarde todas as suas di�uldades. Os alunos perebem quando existem\alunos de primeira e alunos de segunda" . . .Pelo que nos �e relatado por olegas que j�a �a est~ao a mais anos doque n�os, a esola foi reebendo, ao longo dos anos, imensos meninosom di�uldades v�arias (atitudinais e/ou ognitivas), que, de algumaforma, prejudiou o trabalho e o funionamento de toda estruturaesolar. N~ao queremos om isto dizer que a esola se deva fehar a estesmeninos, bem pelo ontr�ario: a esola tem o dever de reeb^e-los, deaarinh�a-los e fundamentalmente, de inlu��-los. Esta responsabilidaden~ao diz respeito apenas �a Esola da Ponte, que �e vista por muitaspessoas (pais, psi�ologos . . . ) omo o �ultimo reurso de que disp~oempara que estes meninos sejam minimamente felizes e integrados.Em nossa pratia pedag�ogia e observa�~oes, que temosfeito nos espa�os esolares, temos tamb�em nos onvenidosada vez mais de que a indisiplina n~ao se trata apenas deuma manifesta�~ao omportamental, mas de uma forma que osalunos enontram para darem respostas aos problemas queenfrentam e n~ao onseguem lidar. Se nossas esolas ditas\tradiionais" sufoam nossos alunos, eles respondem a issoom sua indiferen�a e agress~oes. Conordamos que a ex-puls~ao e a exlus~ao n~ao salva o nosso aluno, mas o ondenaa \morte". Carinho, amor, �rmeza, autoridade e solidarie-dade, se bem utilizados pelo professor, transforma e faz doaluno um verdadeiro ser humano e do espa�o esolar um lugarque se sabe amar. Aontee na Esola da Ponte diverg^eniasde id�eias entre os professores quanto as suas posturas diante
3.8. DISCIPLINA, REGULAC� ~AO PARTICIPADA 69dos alunos indisiplinados? Como resolvem este impasse?Professores:Tamb�em n�os pensamos que as manifesta�~oes de maus omporta-mentos, ou de omportamentos indisiplinados, est~ao relaionadas omproblemas que afetam os meninos, no seu dia-a-dia, dentro e fora daesola. Tudo se agrava, quando n~ao onseguem desenvolver rela�~oessoiais de afetividade om outros alunos de meios soiais diferentes.As omplia�~oes ontinuam quando hegam a uma esola qualquer edeparam-se om uma s�erie de regras previamente estipuladas, que t^emde umprir egamente.�E fundamental promover a negoia�~ao, a disuss~ao, a troa deid�eias, a persuas~ao . . . Os alunos umprem mais o que eles pr�opriosdeidem, o que eles prop~oem e onstroem, o que eles sentem omo sig-ni�ativo. Se os alunos n~ao umprirem o que eles pr�oprios deidiram,os professores apenas t^em que os relembrar que n~ao est~ao a umpriras suas regras. �E preiso dar algo para reebermos em troa . . .N~ao ser�a om expuls~oes ou exlus~oes que o problema ser�a resolvido.Se expulsarmos um aluno, apenas estamos a abandonar temporaria-mente o problema, que vai reser e piorar om essa atitude. O alunoperebe que o professor est�a a desistir dele e sente-se ainda mais re-voltado. J�a nos aonteeram v�arias situa�~oes em que um determinadoaluno \fora de si" sabota o trabalho. A nossa atitude dever�a ser sem-pre oerente om os outros alunos e om as regras estabeleidas, ouseja, n~ao permitir que tal aonte�a, nem fazer de onta que nada sepassa. S~ao essas as situa�~oes em que os alunos nos testam no limite.Quando reagimos om alma e muita �rmeza, eles sentem que est~ao aerrar e repensam a sua forma de estar e de atuar. Tudo passa mais pelaresponsabiliza�~ao do que pela repreens~ao. H�a dias atr�as, aonteeu oseguinte epis�odio om um aluno, que reagiu de forma desadequada auma hamada de aten�~ao:Professor - Ahas que tiveste uma rea�~ao orreta?



74 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .a faz^e-lo (exemplo: plano do dia e da quinzena; trabalho em projetoet.). �E aqui que entra a ajuda do grupo, dos professores (em espeialdo professor-tutor) e de todos os olegas.N~ao aontee na Ponte, asos de reinid^enia em atitudesnegativas? E a�� omo agem?Eduadora brasileira:Algumas rian�as eram bastante agressivas e aonteiam muitosasos de reinid^enia. A Ponte riou alguns meanismos para geren-iar o ambiente moral omo os quadros \aho bem" \aho mal", a\omiss~ao de ajuda" e a pr�opria Assembl�eia. A omiss~ao de ajuda,omposta por alunos esolhidos pela mesa da assembl�eia e pelos pro-fessores, tem omo uma das fun�~oes ajudar a resolver alguns onitosotidianos, o que dilui a �gura do professor omo o respons�avel pelaresolu�~ao dos \problemas". Mas em algumas situa�~oes pude perebera neessidade de atitudes mais �rmes dos doentes e mesmo a inter-ven�~ao da psi�ologa para resolver quest~oes relaionadas �as rian�asmais agressivas.Existe uma rela�~ao estreita entre a disiplina e os limites eo proesso de auto-avalia�~ao? Pergunto isso porque trabalhoom turmas de Progress~ao do 3o� Cilo, isto �e, adolesentesom problemas de aprendizagens e onseq�uentes problemasdisiplinares. Quando terminam o ano esolar, est~ao diferen-tes. Embaso muito o meu trabalho no di�alogo e na trans-par^enia. A auto-avalia�~ao �e o meanismo que utilizo paraa supera�~ao das di�uldades, tanto disiplinares, quanto deaprendizagem. N~ao onsigo pereber uma oisa sem a outra.O que aham disso?Professor:�E essenial que a nossa apaidade de auto-avalia�~ao esteja bemdesenvolvida. Quase tudo que aontee na nossa vida �e um proessointerativo, em que agimos, auto-avaliamos o que �zemos e voltamos a
3.8. DISCIPLINA, REGULAC� ~AO PARTICIPADA 71da Comiss~ao de Ajuda, do \Aho bem" e do \Aho mal", por exemplo,faz om que o esp��rito de di�alogo, de oopera�~ao e de responsabiliza�~aoenvolva toda a omunidade esolar, num proesso de aprendizagemont��nua, j�a que os protagonistas, os ontextos e as ondiionantesvariam \ad in�nitum". Assim, ajudamos os nossos alunos a seremidad~aos ativos e onsientes, soialmente impliados.Professor:Quando falo de autoritarismo falo de deis~oes que s~ao impostas sema m��nima raionalidade, sem haver disuss~ao e negoia�~ao de signi�-ados. Na Ponte, tentamos ao m�aximo pereber bem o que se passaem ada situa�~ao. Depois, fazer ada pessoa pensar no seu omporta-mento e sobre a justi�a do mesmo. Finalmente, tentamos que a pessoapense numa forma de ompensar e evitar futuramente o mesmo om-portamento.O que resulta desta abordagem �e que failmente os jovens ompre-endem, laramente, que o grande objetivo �e que ada um se aperebados seus omportamentos e da neessidade de alter�a-los por ompre-ender que n~ao s~ao os melhores.Exempli�o om um aso de hoje: houve um problema no intervalode almo�o. Um aluno, que hegou �a nossa esola neste ano, insultouum olega om uma palavra bastante impr�opria. Depois de almo�o,juntaram-se os envolvidos e dois ou tr^es dos impliados. Perguntou-se a todos o que havia aonteido e todos onordavam om o relatodos onheimentos, exeto . . . o aluno que hegou este ano �a esola.Ap�os alguma disuss~ao (no bom sentido da palavra), um dos olegasdisse algo omo: \Oh p�a, n~ao vale a pena estares om isso.Est�as a pensar que algu�em te vai bater ou p^or de astigo? S�oestamos a tentar ompreender o que �zeste e que assumas oque �zeste".�E este o aminho que queremos seguir. Nem sempre �e f�ail. Porvezes, tamb�em �e dif��il para n�os (adultos) seguirmos este aminho,



72 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .mas vamos melhorando . . .Como tratam uma \indisiplina mais grave"? Os pais s~aoomuniados? Partiipam junto om a Esola da deis~ao aser tomada? Esta \indisiplina" �e tamb�em disutida em as-sembl�eia?Professora:A experi^enia diz que eles aeitam melhor um onselho, um pedidoou mesmo uma ordem, vinda de um olega de trabalho, om quemeles se identi�am, aeitando-o omo leg��timo.Mas esta estrat�egia, por vezes, falha . . .Posso partilhar algumas das propostas dadas em Assembl�eia: fazero aluno reetir, durante um longo per��odo de tempo, nos intervalosdo trabalho, faz^e-lo aompanhar a Comiss~ao de Ajuda, ajudando-ana resolu�~ao de outros onitos, disutir o seu omportamento naAssembl�eia, perante todos os olegas, e onversar om os enarregadosde edua�~ao para intervir, em pareria, de forma oerente.Estas e outras propostas foram disutidas pelos alunos e onti-nuar~ao a ser tema de debate ao longo do ano, pois, em minha opini~ao,aqui reside uma das melhores estrat�egias de interven�~ao nesta esola:a da disuss~ao aberta e a do debate regular em torno de problemasque, �a primeira vista, numa outra esola, seria relativo a um aluno,mas que na Ponte, se tornam problemas de toda a esola.

3.9 Disiplina e limites: implia�~ao naaprendizagemEntendo que na rela�~ao aluno-professor �e importante o res-peito, a ordialidade e o di�alogo. Mas quando o assunto �e in-disiplina, �as vezes, esses requisitos n~ao s~ao su�ientes. Creio
3.9. DISCIPLINA, LIMITES E APRENDIZAGEM 73que todo professor j�a passou por alguma situa�~ao inusitada e,muitas vezes, sente-se frustrado de n~ao onseguir lidar omalunos que apresentam dist�urbios de omportamento. Quaiss~ao os meanismos ou estrat�egias utilizadas pela Ponte paraos grupos de iniia�~ao, no proesso de onstru�~ao da auto-nomia, prinipalmente, para aqueles que est~ao aostumadosom o ensino tradiional? Quais s~ao as prinipais di�uldadesdos alunos no rompimento (tradiional para renovado)?Professor:Ser�a importante eslareer que, quando um aluno ingressa na esolapela primeira vez, n~ao quer dizer que v�a integrar o N�uleo da Iniia�~ao.Se se trata de um aluno aut^onomo e respons�avel, poder�a integrar deimediato o n�uleo da onsolida�~ao ou at�e o do aprofundamento. Onovo aluno ser�a integrado num grupo de trabalho, que o ir�a ajudar eorientar para novas pr�atias, desde logo na utiliza�~ao dos dispositivosque regulam todo o funionamento di�ario. Por outro lado, o professor-tutor e respetiva tutoria deste novo aluno desempenham um papelfundamental no aolhimento do mesmo.Pela experi^enia que temos, a adapta�~ao ser�a mais f�ail, quantomais novo for o aluno. Algumas das di�uldades om que nos depa-ramos adv^em do fato de, nos �ultimos anos, a Esola da Ponte ter re-ebido imensos alunos que, para al�em de possu��rem imensas ar^eniasognitivas (que n~ao onseguiram obter boas respostas em outras es-olas), hegaram ao projeto om uma idade j�a muito avan�ada e ommuito \v��ios" adquiridos, que em nada ajudaram �a sua adapta�~ao.Tamb�em existem asos onde tal n~ao se passou e a adapta�~ao deorreude uma forma gradual e satisfat�oria, apesar das ondiionantes atr�asmenionadas.As prinipais di�uldades om que se deparam estes alunos est~aorelaionadas om o auto-planejamento, om a apaidade de pesquisa,entre-ajuda e no trabalho em grupo, uma vez que n~ao est~ao habituados



78 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .mos em equipa, semanalmente, para juntos onseguirmos enontrar amelhor estrat�egia de trabalho e de abordagem aos alunos. Destaotamb�em o trabalho de aproxima�~ao �as fam��lias, de permanente o-munia�~ao (atrav�es do aderno de reados e do professor-tutor) quepossibilita uma media�~ao mais e�az, na tentativa de garantir que emasa a reex~ao tamb�em oorrer�a.Eduar para os valores, respeitar a individualidade e a diferen�a, eaprender a ser, al�em de aprender a aprender, s~ao algumas das metasque nos motivam e nos norteiam. Tendo estas metas bem interioriza-das e tendo a ajuda de quem onoso trabalha, aredito que estamos,verdadeiramente, a onretizar um projeto eduativo.O que �e onsiderado indisiplina por parte dos alunos daEsola da Ponte?Ex-aluna:�E para mim uma honra saber que o nosso testemunho pode ajudara repensar e a questionar o que �e para muitos um dogma, ou seja, autilidade do ensino \tradiional", n~ao querendo, ontudo, dizer queeste n~ao tem, tamb�em, os seus m�eritos.Indisiplina �e o ompleto desrespeito pelo direito dos outros! Aminha liberdade ome�a onde ome�a a liberdade do outro. O res-peito est�a na base de uma vida em omum. Sem esta onsi^enia daimplia�~ao dos nossos atos na vida dos outros, a idadania extingue-se e tudo aquilo que nos distingue dos animais, al�em da intelig^enia,desaparee.Sempre que o umprimento dos deveres riados e disutidos, pelosalunos, em assembl�eia �e posto em ausa, estamos perante um aso deindisiplina, e logo entra em a�~ao o �org~ao \omiss~ao de ajuda" queir�a pensar na melhor maneira de fazer o aluno em quest~ao, tomaronsi^enia do seu ato, remediando-o.

3.9. DISCIPLINA, LIMITES E APRENDIZAGEM 75avaliar . . .Pensando na adoles^enia omo a fase da \transgress~ao",da \ontesta�~ao", omo trabalhar a disiplina om esses alu-nos dentro de um grupo t~ao heterog^eneo?Professores:J�a trabalhamos om alunos de outras esolas om as hamadas \ida-des problem�atias". Naquilo que onsideramos omo fundamental eindispens�avel, a diferen�a n~ao �e muita em rela�~ao aos restantes alunos.Se, por um lado, paree evidente para todos que os jovens om estasidades, possuem neessidades muito espe���as que devem ser respei-tadas, outros desejos, outras di�uldades, outras ansiedades, outrasbarreiras, tamb�em nos paree laro que sem responsabilidade, semsolidariedade, sem autonomia e sem demoratiidade, n~ao �e poss��veldesenvolver uma aprendizagem satisfat�oria.Se para os alunos menores j�a �e dif��il aatarem uma ordem dura,o que dir~ao alunos om idades ompreendidas entre os 14/15 anos?�E importante falar de forma diferente om estes alunos, utilizar a-minhos diferentes para ada um deles. Por outro lado, n~ao �e issoque fazemos om os restantes? Por vezes, poderemos air no erro deaharmos que, para estes alunos, j�a n~ao �e neess�ario uma aposta forteno desenvolvimento de atitudes, porque (omo j�a ouvimos dizer) j�aaontee \fora da idade"! Ser�a assim? O desenvolvimento das apren-dizagens n~ao est�a assoiado ao desenvolvimento das atitudes? Ser�aposs��vel dissoiar as duas omponentes?A aposta forte no desenvolvimento das atitudes poder�a ajudar mui-tos alunos a pensarem pelas suas pr�oprias abeinhas. Mas �e preisoreonheer que n~ao existem reeitas m�agias, ou pr�atias infal��veis.Infelizmente, teremos exemplos de alunos que n~ao onseguem ultra-passar \partidas" que a vida lhes apresenta.H�a autores que defendem a tese que todo ato de indis-iplina �e a prin��pio um sinal de que h�a algo de errado na



76 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .rela�~ao de aprendizagem, em outras palavras, �e um term^ometroda rela�~ao eduando - eduador, salvaguardados �e laro, osasos diagnostiados que extrapolam ato indisiplinar. \Com-binados" laros, ontratos objetivos e levados a risa por to-dos da omunidade esolar d~ao erto, a minha experi^eniaomo pro�ssional tamb�em �e testemunho disso.Talvez o grande problema n~ao seja a indisiplina, em si,mas as onseq�u^enias dela, omo atos de viol^enia maioresdo que a pr�opria indisiplina, omo agress~oes f��sias. Estetipo de viol^enia �e um dos prinipais problemas da edua�~aop�ublia aqui no Brasil. Pode-se onsiderar, ontudo, a indis-iplina omo um ato de viol^enia?Professora:Relativamente �a primeira parte da sua quest~ao, omeemos assim:Crian�a motivada �e rian�a disiplinada. O aluno neessita de se sentirmotivado para as tarefas e saber por que raz~ao as faz. A aprendiza-gem desontextualizada e desprovida de signi�a�~ao n~ao d�a respostaaos omportamentos. A aprendizagem om sentido �e a aprendizagemreetida. Para que o aluno sinta a esola omo espa�o que propor-iona alegria e prazer (mais do que espa�o de oupa�~ao) ele tem queenarar a sua perman^enia omo uma esp�eie de �lia�~ao em algo ques�o �e onstru��do por ele e para ele.Conordo om a tese de que \o ato de indisiplina �e um sinal de queh�a algo de errado na rela�~ao de aprendizagem". Na nossa perspetiva,trabalhar sem orienta�~ao de�nida gera desmotiva�~ao, omportamentosdesadequados no espa�o de trabalho e insatisfa�~ao fae ao papel quea esola deveria exerer sobre o aluno.A feliidade das rian�as onstr�oi-se pelo trabalho, pela tarefa que�e prazerosa, que �e intenional, que tem em vista o desenvolvimentode determinadas ompet^enias e a melhoria do indiv��duo omo serpensante.

3.9. DISCIPLINA, LIMITES E APRENDIZAGEM 77Areditamos que as tarefas de�nidas pelo professor, pensadas porele, sem ter em onta os interesses individuais do aluno, sem promovero envolvimento e a motiva�~ao, s~ao fatores mais que su�ientes para aindisiplina.Ser rian�a ou jovem n~ao signi�a que n~ao se entenda o mundoem nossa volta, n~ao signi�a que n~ao questionemos o que observa-mos. Tanto mais que as rian�as e os jovens s~ao dotados de umasensibilidade tal que nem os adultos, por vezes, s~ao apazes de de-monstrar. Contudo muitas preisam sentir a seu lado um professordotado tamb�em ele de \sensibilidade e senso humano", porque, infe-lizmente, n~ao o enontram nas fam��lias. �E aqui que, ao nosso papelde orientadores, arese a tarefa de ser eduador. Infelizmente, nemtodas as rian�as da Ponte enontram no �nal de um dia de esolatoda a aten�~ao e respeito que por direito deveriam ter.Relativamente �a segunda parte da sua quest~ao, em que refere quea indisiplina gera viol^enia, penso que essa oorre quando n~ao est�ainteriorizado um esp��rito de arinho e assertividade nos mediadoresdo onito e em dose erta. E quando se onfunde autoridade omautoritarismo . . .Falando assim, paree que tudo �e tarefa f�ail, mas n~ao �e. No nossodia-a-dia, n�os temos momentos em que sentimos di�uldades, masexistem na Ponte fatores que failitam e nos ajudam. Destao o fatode trabalharmos em parerias e grupos de professores, de nuna es-tarmos sozinhos numa sala de aula, de termos sempre um olega queest�a presente nessas situa�~oes de poss��vel indisiplina-viol^enia, Des-tao o fato de onstruirmos om os pr�oprios alunos uma atitude desolidariedade e oopera�~ao, que os leva a intervir de imediato, quandoum olega n~ao tem a melhor atitude, destao dispositivos omo a Co-miss~ao de Ajuda, que atua, tentando fazer o aluno reetir e lev�a-lo aalterar a sua postura e da Assembl�eia que busa solu�~oes e denuniaos inumprimentos. Destao ainda o fato de nenhum aso de altera�~aode omportamento de um aluno, nos ser indiferente e de nos reunir-



82 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .no papel. O livro do Brand~ao tamb�em me possibilitou estaviv^enia, pois ele omenta sobre a partilha, sobre a amorosi-dade, sendo . . . amoroso, sendo paiente, sendo uidadoso. Oque vo^es pensam a respeito? Vo^es t^em outras experi^eniaspara ontar para n�os? Como viveniarmos disiplina, explii-tamente relaionada aos valores de uma forma oerente, omada um de n�os e dos nossos alunos, sem �armos somenteno disurso?Professores:�E importante desentrarmo-nos do nosso papel de orientador e as-sumirmos, dia a dia, que n~ao estamos s�o a formar alunos, mas tamb�emindiv��duos que se preparam para enfrentar um mundo, onde nem sem-pre os valores e os prin��pios humanos s~ao orientadores de perurso.Devemos \busar novas formas de se trabalhar valores", mas omofaz^e-lo quando os pr�oprios projetos eduativos n~ao os veiulam? En-ontramos essa mensagem nos livros de pedagogia, no disurso dosprofessores, no disurso dos pol��tios . . .mas n~ao a enontramos emmuitas esolas, nas pr�atias.Como se ensina amor? Como se ensina a amizade e a solidariedade?�E no dia-a-dia da Ponte que devemos e podemos enontrar, em peque-nos gestos, sinais de amor. E que desobrimos que muito ainda h�a afazer para promover uma verdadeira ultura de respeito pelos direitosde ada um.Deve partir, em primeiro lugar, de ada um dos orientadores: otrabalho em equipa nos espa�os e em reuni~ao pressup~oe a partilha detarefas, o respeito pelo outro, a ajuda e aprendizagem m�utua. O traba-lho de grupo de alunos pressup~oe a partilha de tarefas, a onstru�~ao dela�os aditivos, o esp��rito de equipa a entre-ajuda e a responsabiliza�~aode ada elemento pelo funionamento do trabalho. O trabalho dosgrupos de responsabilidade pressup~oe a partilha de tarefas, a respon-sabilidade e o esp��rito de oopera�~ao om toda a esola. As reuni~oes de
3.10. AFETO: INVESTIMENTO DE LONGO PRAZO 793.10 Afeto: investimento de longo prazo\A edua�~ao sozinha n~ao transforma a soiedade, semela tampouo a soiedade muda."Paulo Freire3Como �e observada a quest~ao da disiplina nos asos dealunos que t^em ontextos familiares muito problem�atios? �Eobservada alguma altera�~ao de omportamento nesses alunos,sendo neess�ario que se retome o proesso \do zero" muitasvezes? Ou o fato de viveniar situa�~oes ompletamente diver-sas das da Ponte nas suas pr�oprias asas n~ao altera o om-portamento deles quando na esola, depois �e laro, de umonv��vio que permita a eles onheer/viveniar o proessoque se desenrola dentro da Ponte em termos de onviv^eniae respeito ao oletivo? E h�a oment�arios vindos das fam��liassobre este proesso?Professor:Em tr^es d�eadas de projeto (sem \familiarizar a esola", ou \eso-larizar a fam��lia"), vivemos muitos exemplos de modi�a�~ao de om-portamento. O trabalho dos professores tutores operou aut^entios\milagres". Muitos pais de alunos que aolhemos ompreenderam avantagem de estabeleer la�os de olabora�~ao om a esola, reformu-lando a sua rela�~ao om os �lhos. E a Ponte aprendeu muito nasua rela�~ao om as fam��lias. Sobretudo nos asos em que n~ao onse-guiu produzir altera�~oes sens��veis. Fiamos om mat�eria para reex~ao:onde falhamos?Professoras:Vivemos uma �epoa em que o desemprego est�a a aumentar, a po-breza, o pessimismo, a rise eon^omia, os div�orios, a viol^enia ba-3Internet: \http://pensador.uol.om.br/autor/paulo freire/".



80 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .nalizada . . .O que pode a esola esperar de uma rian�a que n~ao tem um am-biente familiar est�avel, que n~ao respeita ningu�em, que n~ao tem re-fer^enias positivas? Perde o direito de freq�uentar a esola porque oseu apital ultural n~ao �e ompat��vel om o apital ultural da esola?A esola pensa uniamente no suesso esolar dela? N~ao tem odever de lhe dar arinho, tentar \sarar feridas internas"? Se a es-ola n~ao tiver esse uidado, a rian�a responder�a om raiva, muitaraiva, desilus~ao, tristeza, inadapta�~ao, solid~ao . . . Quando sabemos do\historial" de algumas rian�as que aolhemos na Ponte, hegamos �aonlus~ao de que as esolas n~ao est~ao pensadas para ajud�a-las. Mui-tos alunos manifestam omportamentos indisiplinados s�o para dizerque est~ao ali, que existem. A transforma�~ao dessas rian�as faz-se emlongo prazo, om persist^enia.O ambiente e proesso eduaional demor�atio da Ponte,por meio das Assembl�eias, entre outros meanismos, favore-em e at�e failitam o \a onstru�~ao do proesso eduaionaldo aluno", sendo um ambiente aolhedor e favor�avel a estasrela�~oes, que aredito que minimizam os onitos \indisi-plinas". Como estes mesmos alunos se omportam ou lidamom ambientes que n~ao s~ao t~ao favor�aveis, onde at�e que n~aohaja a demoraia onstru��da no qual h�a direito ou a vez dapalavra do aluno?Professores:No que diz respeito aos reexos em termos familiares, os �unios da-dos que temos s~ao reolhidos no enontro entre pais e professor-tutor.Aima de tudo, o que a esola tenta assegurar �e uma efetiva respon-sabiliza�~ao dos pais pelo omportamento destes alunos na esola, ouseja, sem a oopera�~ao dos pais, qualquer estrat�egia de regula�~ao deomportamentos se torna infrut��fera.Tamb�em tentamos pereber se o desenvolvimento de valores, o res-
3.10. AFETO: INVESTIMENTO DE LONGO PRAZO 81peito ou o umprimento de regras, t^em um momento de reex~ao emasa e om os familiares. Neste sentido, a tarefa de \disiplinar" alunospassa pela tarefa de \disiplinar" os pais, na tentativa os sensibilizarpara a partiipa�~ao e presen�a onstante na esola. A esola �e feitapor todos (pais, alunos, professores, auxiliares, amigos da esola . . . ).S~ao v�arios os momentos em que os alunos podem estar em diferen-tes ontextos e �e sintom�atio o seu omportamento: distingue-se deoutros alunos na mesma situa�~ao ou nos mesmos ontextos. Falamosespei�amente de visitas ou sa��das de estudo que, habitualmente,oorrem no ^ambito do plano eo-esolas - os alunos omportam-seom \muita ategoria", interessam-se imenso por aprender om es-sas experi^enias (at�e porque as preparam previamente) e em situa�~aode ontato om outros alunos, destaam-se pelas suas atitudes. Apreoupa�~ao eol�ogia, a uriosidade e a pertin^enia das perguntaslevantadas, est~ao latentes nestas sa��das.Falando de disiplina, lembrei-me da experi^enia que tiveutilizando o livro de Carlos Rodrigues Brand~ao \Aprender oAmor - Sobre um afeto que se aprende a viver", onde ele falade uma forma po�etia e prazerosa sobre os valores do homemna atualidade. Gostaria de saber se vo^es j�a o leram e sevo^es onordam omigo de que h�a neessidade de busarmosoutras formas para se trabalhar om os Valores.Este livro me ajudou muito a reetir om meus alunosdo urso de pedagogia, utilizando uma linguagem mais �-los�o�a sobre este assunto, e om menos \pedagog^es", poish�a tempos venho perebendo omo nossos disursos est~aoviiados e deorados, om pouo signi�ado: \Formar paraa idadania . . . ser sujeito ativo . . . sujeito transformador darealidade . . . " e a��, o que de fato �e isso tudo? Sei que a pre-oupa�~ao da esola da Ponte, est�a voltada para faz^e-lo, paraas a�~oes no otidiano, muito mais que para o disurso e/oupara os famosos projetos pol��tios pedag�ogios, que �am s�o



86 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .Onde surgiriam id�eias e a�~oes inovadoras? O dia-a-dia daesola tradiional �e destrutivo, �as vezes penso se estamos nolugar erto, se �e por a�� que onseguiremos mudar algo. Oresultado da falta de investimento do Estado e de id�eias ino-vadoras de quem oordena a edua�~ao despeja a desestruturaeduativa em asa (desemprego, aloolismo, frustra�~ao) ouna esola (n�umero de alunos, forma�~ao de professores) resul-tando em indisiplina do aluno. Como mudar a situa�~ao?Reunimos 300 alunos, para uma Confer^enia Infanto-Juvenilde Meio Ambiente. A falta de respeito om os olegas, al�emdo barulho gerado foi de dar des^animo. Pensei: ainda n~aoforam preparados! Por que n~ao ome�armos em salas-de-aulaom \apenas" 40 alunos estimulando o debate, a artiula�~aode id�eias e a delibera�~ao, pensando daqui a dois anos? Exis-tem estes passos pr�e-assembl�eia na Ponte?Muitos professores n~ao t^em a vis~ao e a pai^enia neess�arias,visto que a maioria dos professores n~ao d�a aula porque gosta,porque v^e perspetivas de mudan�a, e sim omo alternativa,mais uma, de emprego. Talvez se f^ossemos uma pro�ss~aomais reonheida, isto n~ao oorreria. Os professores da Pontes~ao professores por op�~ao? Em que isto inuenia a orga-niza�~ao da esola?Como vo^es lidam om os deslizes autorit�arios do orpodoente? Existe retrata�~ao? Como �e esta exposi�~ao?Temos que formar jovens alunos para formar novos jovensalunos, omo mostrado na experi^enia de vo^es. Existe umgrupo, aqui, em S~ao Paulo, onde Jovens t^em ompartilhadoexperi^enias entre gera�~oes. A edua�~ao �e o enontro da Ju-ventude om a Sabedoria. Vo^es onheem esta experi^enia?Para terminar, gostaria de oloar uma vis~ao n~ao muitooriginal que tenho sobre liberdade, j�a relaionando om a
3.11. UMA AUTORIDADE CONSTRUTIVA 83assembl�eia pressup~oem a partilha de onquistas e de aprendizagens, apartilha de problemas (porque s~ao omuns a toda a esola) e a deis~aopartilhada demoratiamente. Os momentos de debate pressup~oem orespeito pela opini~ao do outro, a busa de onsenso e a liberdade deexpress~ao . . .Poderia ontinuar itando alguns dos dispositivos que sustentam oprojeto e n~ao responderia ao que aima questionei. S�o se ensina va-lores transmitindo-os, viveniando-os e partilhando-os. Gostar��amosde partilhar algumas experi^enias mais reais que na Ponte temos vi-vido. Como em qualquer outra esola, nem todos os alunos que est~aona Ponte iniiaram o seu perurso aqui. Alguns, vindos de ontextoseduativos radialmente opostos, trazem onsigo toda uma hist�oria deabandono esolar, familiar e maras afetivas que n~ao lhes permitemaproximar-se dos olegas failmente, ou integrar-se serenamente. Noentanto, ao longo dos pouos anos que aqui estamos temos veri�adoalgo que para n�os �e muito signi�ativo e nos sensibiliza: um dos sinto-mas iniiais dos alunos ao aolhimento que aqui enontram por partede professores e alunos �e, imediatamente, o da assiduidade.Outro dos aspetos mais signi�ativos �e o fato de reonheerem agrande aeita�~ao do grupo de trabalho, apesar de \serem omo s~ao"(palavras dos alunos). Outro dos sinais de que a Ponte, aos pouos,onsegue ensinar amor �e o fato de muitos voltarem �a Ponte, em visitae lembrarem momentos do passado omo sendo reorda�~oes positivas.

3.11 Uma autoridade onstrutivaComo os asos de indisiplina s~ao disutidos pela Assembl�eia?H�a reuni~oes espe���as para as disuss~oes junto ao orpo do-ente? Como o grupo de professores age diante de um pro-fessor equivoado om as posturas que devem assumir paraFazer a Ponte?



84 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .Li a seguinte fala \Os professores exerem uma autoridadeonstrutiva, para que os alunos onhe�am e reonhe�am osdireitos e deveres elaborados." Gostaria de saber, em de-talhes, atrav�es de um exemplo pr�atio de interven�~ao, emoisas do dia a dia, omo o professor exere essa autoridadeonstrutiva.Professoras:A autoridade onstrutiva est�a intimamente ligada ao desenvolvi-mento de ompet^enias soiais: a onsi^enia ��via dos alunos, aresponsabilidade, a apaidade r��tia, a partiipa�~ao individual ouoletiva na vida da esola, os debates, a tomada de deis~oes, o tra-balho de grupo, a partilha, a assembl�eia, a omiss~ao de ajuda . . . E aqualidade da rela�~ao professor-aluno aaba por ser um \ingrediente"fundamental. Na Ponte, n~ao h�a imposi�~ao de regras, porque os deve-res e os direitos s~ao onstru��dos e aprovados pelos alunos. Desde edo,eles perebem que t^em determinados deveres e direitos. Aprendemque n~ao t^em s�o direitos, que tamb�em t^em deveres . . . As rian�as per-ebem que existe a neessidade da exist^enia de normas, para o bemestar de todos.O orientador eduativo deve prourar estabeleer uma rela�~ao afe-tuosa om os alunos, reordando os deveres, quando estes n~ao s~aoumpridos. �E atrav�es da fam��lia, do di�alogo e da reex~ao das atitudesinorretas que os orientadores eduativos prouram resolver os pro-blemas de indisiplina. O di�alogo �e a for�a motriz da rela�~ao entre oprofessor e o aluno.Na esola onde trabalho muitos professores relamam queseus alunos s~ao indisiplinados, mal-eduados, e perebo que,em suas salas, t^em um lima tenso, de onstantes gritos. Fiopensando: ser�a que o problema est�a nas rian�as, ou no pro-fessor? Como o professor quer passar valores aos seus alunos,aos berros, sem nenhuma ternura e ompreens~ao? �E preiso
3.11. UMA AUTORIDADE CONSTRUTIVA 85esutar o que a rian�a tem a dizer, prestar aten�~ao em seusdesejos, onitos e ansiedades. Aredito que a indisiplinaest�a muito ligada a falta de interesse e motiva�~ao. Aindamais, se a esola se preoupa apenas om os onte�udos, emn~ao atrasar a mat�eria . . . Ent~ao, omo fazer? Sei que n~aoexiste reeita, mas que onselhos vo^es poderiam nos pas-sar?Professor:A resposta �a pergunta est�a ontida nas perguntas. Mas, apesar deme pareer redundante, farei um breve oment�ario, porque partilho aspreoupa�~oes.Se \as salas t^em um lima tenso, de onstantes gritos", quais asausas da tens~ao e qual o efeito dos gritos? J�a falamos sobre istoneste urso. Mas ouso sugerir que os professores busquem ausas en~ao lamentem onseq�u^enias.Pergunta: \o problema est�a nas rian�as ou no pr�oprio professor?"Estar�a em ambos e n~ao s�o: o problema est�a nas fam��lias, �e de na-tureza soial. O professor est�a sempre \passando valores" aos seusalunos. E tamb�em os pode passar \aos berros, sem nenhuma ternurae ompreens~ao". J�a ompreendeu que tipo de valores passar�a . . .Como disse, vo^e d�a a resposta �as suas perguntas: \Entre outrasoisas �e preiso esutar o que a rian�a tem a dizer, prestar aten�~aoem seus desejos, onitos e ansiedades. E aresenta: \Ainda maisse a esola se preoupa apenas om os onte�udos, em n~ao atrasar amat�eria . . . ". O que �e preiso, ent~ao, fazer? Repensar a esola. Eusei que �e dif��il, mas n~ao �e imposs��vel.Deparo-me om a quest~ao familiar e estrutural, de bases�oio-eon^omia, que inuenia o omportamento da nossameninada. A soma da falta de arinho, dureza e amor (adoreiesta tr��ade) resulta numa rian�a que n~ao onhee limites, ouseja, n~ao traz a disiplina de asa?



90 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .rela�~ao de afetividade e arinho, o professor deve ser apaz de atuarom assertividade e �rmeza nos momentos devidos. O proesso dereonheimento individual �e feito em intera�~ao e na soializa�~ao omo resto do grupo. A onstru�~ao da autonomia n~ao se onsegue sem aajuda dos outros.Os alunos que hegam �a Ponte estabeleem, de imediato, intera�~oesque deorrem da pr�opria organiza�~ao da esola e que failitam a suaintegra�~ao. A organiza�~ao do trabalho de grupo promove o exer��ioda negoia�~ao entre pares, a toler^ania, a solidariedade e as deis~oespartilhadas. O trabalho om os v�arios professores que se entre aju-dam, reetem um esp��rito de oopera�~ao e partilha que ontribui paraum melhor ambiente de trabalho. Por outro lado, a inexist^enia dehor�arios e a neessidade de auto-planejamento responsabilizam o alunono seu proesso de aprendizagem.Fa�o a pergunta que o Rubem Alves \ulpou-se" por n~aofazer �a menina que o guiou na Esola da Ponte, sobre o queaontee om os alunos \impenitentes reinidentes": O queaontee, se os desabafos na \aixinha de segredos" e o tempode reex~ao ofereido pela \Comiss~ao de Ajuda" n~ao surtiremefeito? As estrat�egias da Esola da Ponte para lidar omproblemas de disiplina sempre d~ao erto?Professora:�E l�ogio que n~ao lidamos om anjos, nem a Ponte �e o para��so. H�aomportamentos reinidentes; h�a situa�~oes que se repetem, ainda que omenino ou a menina tenha entendido que errou e n~ao deseje prevariar.Isso aontee pela nossa inapaidade humana de perseverar no trilhoerto e n~ao porque a estrat�egia de reex~ao n~ao resultou. Trata-se defalha e n~ao de maldade, ou de rueldade.Na verdade, as situa�~oes a que me re�ro, em que as rian�as repetemo erro, s~ao omuns e n~ao de desespero - esqueer de umprir algunsdeveres - n~ao bater no olega, n~ao atirar pap�eis para o h~ao, n~ao
3.11. UMA AUTORIDADE CONSTRUTIVA 87disiplina. A liberdade nuna �e somente individual, mas ela�e sempre oletiva, o que exige muita disiplina. A falta deliberdade de op�~ao pode resultar em revoltas e justas indis-iplinas? Existe algum aso onde a pr�opria indisiplina seorganizou e virou disiplina, num novo paradigma?Professor:A�nal, quem est�a a formar quem? . . . Aabaste de me dar umali�~ao, o que agrade�o. Vamo-nos formando uns aos outros, omo vedes.A vari�avel eon^omia, ou soioeon^omia, da indisiplina �e inon-torn�avel. A rise das institui�~oes �e um fato. E a Ponte que o diga:somos quase uma esola de �ultima oportunidade para muitos jovens,que aumularam experi^enias traumatizantes, om origem nas parasondi�~oes em que vivem.A esola n~ao pode resolver tudo. E a Ponte nem sempre onseguedar resposta aos seres que a ela aorrem. J�a s~ao portadores de tama-nha viol^enia, que di�ilmente onseguimos realizar a reilagem dosafetos.Mas a vari�avel soioeon^omia n~ao est�a sozinha. Consideremos avari�avel s�oio-instituional. O que eu quero dizer �e que, n~ao raras ve-zes, o modo omo as esolas est~ao organizadas potenia a indisiplinade que o jovem no of��io de aluno j�a �e portador.Quem institui as regras? Os alunos partiipam na sua de�ni�~ao?Numa sala-de-aula tradiional, om 40 alunos, sem apoio log��stio,om esassa forma�~ao no dom��nio da rela�~ao pedag�ogia, o que podeum professor (isolado!) fazer?Eu sei o que �e trabalhar om turmas de 50 alunos. Conhe�o osabor da ang�ustia. Antes de hegar �a Ponte, passei por situa�~oesem que senti impot^enia e desespero. Por isso me solidarizo om osprofessores que, hoje, vivem esse drama. Mas n~ao me limito a umasolidariedade passiva: inito-os a ousar transformar as suas pr�atias



88 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .(em oletivo), porque a indisiplina e o insuesso n~ao s~ao fatalidades.Conseguir que entenas de alunos se omportem om maturidadedemor�atia numa reuni~ao de assembl�eia, que saibam respeitar o ou-tro, que saibam pedir a palavra, esperar a sua vez e fundamentar oque a�rma, n~ao �e alan�ado om um passe de m�agia. �E produto deum longo e paiente labor no ampo do desenvolvimento s�oio-moral.Requer o exemplo dos professores. Requer o eslareimento e a ola-bora�~ao das fam��lias. Passa por momentos de prepara�~ao (prepara�~aodos assuntos, de�ni�~ao da agenda, elabora�~ao de propostas et.), queanteedem a reuni~ao semanal.Alguns inidentes r��tios serviram de assunto para reex~ao naequipa de projeto, para podermos ajudar os que t^em inorrido emdeslizes autorit�arios a n~ao os repetirem, e para podermos ajudar osque n~ao t^em autoridade a ganh�a-la. Professores frouxos e professoresautorit�arios podem ser \reuperados" atrav�es da solidariedade e per-sist^enia do trabalho ooperativo numa equipa de professores. Temosuma f�e inabal�avel nas pessoas dos professores.V�arias vezes vo^es em diferentes falas referem-se �a dife-renia�~ao entre autoridade e autoritarismo. Como vo^es di-fereniam?Professor:Quando algu�em utiliza uma situa�~ao de superioridade para impora sua vontade, isso �e autoritarismo. Autoridade �e quando, utilizandoum sistema de valores e ondutas partilhado por todos, faz om queesses valores e ondutas sejam respeitados.Perebo em minha atua�~ao que uma das ausas da indisi-plina da rian�a se deve ao fato de que o adulto n~ao respeitaa inf^ania. Quando a rian�a n~ao entende por que algumasregras devem ser seguidas, os adultos ostumam dizer: \Temque �ar quieto porque eu estou mandando", ou \Se om-porte, se n~ao vai para a diretoria". Ou mentem: \Quem n~ao
3.11. UMA AUTORIDADE CONSTRUTIVA 89se omportar n~ao vai para Edua�~ao F��sia", ou \Quem n~ao�ar quieto n~ao vai para o rereio" - frases repetidas, diaria-mente, que, muitas vezes, n~ao se onretizam e que mostramaos alunos que o professor n~ao umpre o que diz (al�em deaabar desvalorizando a Edua�~ao F��sia, omo se fosse ati-vidade desart�avel).O professor que est�a sempre mandando aluno para a oor-dena�~ao ou dire�~ao, para resolver problemas de indisiplina,mostra que n~ao onsegue resolver os problemas sozinho, per-dendo autoridade. E as atividades inadequadas, que geramindisiplina pelo simples fato de que os alunos n~ao onseguemse interessar e dirigir a aten�~ao a onte�udos sem sentido?Na Ponte, o respeito ao aluno, �as suas apaidades e aotempo individual, al�em das responsabilidades a ele delegadas,fazem om que ada eduando se sinta parte do mundo e (omais importante!) uma pessoa apaz?Professor:O autoritarismo, as mentiras e a transfer^enia de responsabilidadesn~ao s~ao aminho a seguir, para resolver problemas de indisiplina.Aqui, respeitamos a individualidade de ada aluno sem, no entanto,negligeniar as suas responsabilidades. Quando um aluno tem ementender que tem que seguir regras estabeleidas, isso aontee porqueas mesmas n~ao s~ao riadas por eles. Faz todo o sentido que sejao pr�oprio aluno a ontribuir para a onstru�~ao dos seus \Direitos eDeveres". E, para se sentirem bem om os seus pares, t^em que sesentir bem onsigo. O aluno deve ser reonheido e valorizado na suaindividualidade, ompreendendo que o perurso para a liberdade n~ao�e indissoi�avel do perurso para a responsabilidade.As rela�~oes que se estabeleem entre professores e alunos da Pontes~ao muito pr�oximas. No entanto, a gest~ao desta proximidade omos alunos deve ser eslareida: embora estando permanentemente em



94 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .. . .Levando em onta essas quest~oes de desenvolvimento deuma forma mais ampla, e trazendo uma id�eia de que talvezas tentativas de teoriza�~ao da pr�atia tenham nos afastadoda ess^enia do ser rian�a, gostaria de saber de eduadores,omo vo^es omo entendem o \apoiar o desenvolvimento"das rian�as dentro da edua�~ao. Como ada um areditaque isso se realize na sua pr�atia?Professor:O nosso apoio depende um pouo da fase em que se enontra adaaluno. Nos alunos da Iniia�~ao, �e neess�ario estarmos mais presentesna sugest~ao de tarefas, na ajuda da esolha do que oloar no Planoda Quinzena, na estimula�~ao da utiliza�~ao do \Eu j�a sei" e do \Eupreiso de ajuda" . . .Mas, sobretudo, prende-se om o fato de ouvir oaluno e tentar ompreender o que ele pretende e preisa. As d�uvidasde ada um deles s~ao muito diversas. Eles avan�am por aminhosdiferentes e a passo muito \desompassado" . . .Na Consolida�~ao e no Aprofundamento a nossa ajuda j�a �e mais dis-tante e j�a se entra mais nos aspetos essenialmente oneptuais oud�uvidas pontuais. Paralelamente, �e neess�ario estar atento �a pessoaque �e o aluno. Tentar ompreender se existe algo que o preoupa, algoque n~ao esteja bem om ele, ou om os amigos, ou om a fam��lia. Estepapel ostuma ser desempenhado pelo professor-tutor (n~ao exlusiva-mente).

3.11. UMA AUTORIDADE CONSTRUTIVA 91pedir a palavra. N~ao estou diminuindo a seriedade dessas falhas, masquantas vezes n�os mesmos reinidimos em erros? Quantas vezes nosapaixonamos pelo ara errado? . . .Mais importante do que anular uma a�~ao errada por medo dapuni�~ao �e entender o porqu^e dessa inorre�~ao e prourar n~ao a re-petir.Devo, ent~ao, eslareer: �e l�ogio que, mesmo depois das inter-ven�~oes positivas e de forma�~ao e engrandeimento emoional da Co-miss~ao de Ajuda, existem desentendimentos, brigas, rupturas. Mass~ao os alunos que gerem os onitos entre eles. S~ao os alunos quepromovem a solu�~ao do problema e n~ao um adulto que hega e ditaregras. S~ao eles que usam da sua riatividade, eles que investem narela�~ao, que desenvolvem poss��veis solu�~oes. Em ada momento, emada situa�~ao, om ada ser, os meninos enontrar~ao um jeito de re-solver.Professor:Os asos mais ompliados e reinidentes s~ao, ainda assim, relati-vamente simples, quando omparados om o que aontee em muitasesolas. Por outro lado, em todos estes asos, existe uma raz~ao fortea n��vel pessoal e/ou soial para que isso aonte�a. H�a alunos que n~aofazem melhor porque n~ao t^em nenhuma hip�otese de faz^e-lo, ainda quetodos os dias se esforem. �E preiso ajud�a-los, om alma, arinho e�rmeza.Perebi em alguns relatos que mesmo na Ponte h�a algumtipo de obran�a sobre os alunos por parte dos professores.Este tipo de atitude n~ao representaria uma a�~ao ontra aliberdade de esolha do aluno?Professor:S�o seria uma a�~ao ontra a liberdade de esolha de ada alunose fosse imposta. A id�eia n~ao �e essa. Penso, sineramente, que tal



92 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .n~ao aontee. O que se tenta sempre (e os alunos s~ao pessoas inte-ligentes) �e que eles v~ao tomando onsi^enia das suas neessidades,da import^ania e interesse de ada gesto. Creio ser fundamental queompreendam que na Ponte a id�eia �e nuna impor nada, de reduzira nossa interven�~ao ao m��nimo neess�ario e disutir tudo om os alu-nos/pais/professores.
3.12 Constru�~ao de identidade e rela�~aoom o saberUm dos fundamentos b�asios do projeto da esola se refere�a onep�~ao de que o aluno est�a em permanente desenvolvi-mento e que esse segue em diferentes ritmos. Certo?Em rela�~ao ao desenvolvimento da identidade pessoal, quaisseriam os prin��pios que norteiam a ompreens~ao dessa di-mens~ao do desenvolvimento do aluno? Est�a presente, de al-gum modo a no�~ao de fase de desenvolvimento?Professor:Est�a impl��ito. Ou seja, ajuda-nos a analisar algumas situa�~oes omque nos deparamos e a estabeleer de alguma forma um quadro men-tal de an�alise. Contudo, tentamos ao m�aximo analisar ada aluno emonreto. Coneitos t~ao vastos omo inf^ania/adoles^enia ajudam-nos a ompreender os aspetos gerais dos omportamentos/formas deexpress~ao/esquemas mentais, mas s~ao generaliza�~oes. �E neess�ario de-pois ver omo �e ada aso onreto. Por outro lado, as passagens deumas fases para as outras s~ao muito din^amias e pessoais. �E interes-sante aompanhar os alunos (n�os aompanhamos muitos alunos desdeos 5 at�e aos 15 anos) e ver omo eles passam por fases em que pareeque d~ao saltos de desenvolvimento para, logo de imediato, pareer queesses saltos ainda n~ao aonteeram.

3.12. CONSTRUC� ~AO DE IDENTIDADE 93Professora:A fase de desenvolvimento em que o aluno se enontra inuenia asua intera�~ao om o mundo. Assim, o respeito pela sua individuali-dade omplexa engloba, obviamente, a aten�~ao �a sua fase de desenvol-vimento. Para lhe expliar omo ter onsi^enia disso �e importante,posso dar-lhe dois exemplos. Neste momento, na esola, os alunosest~ao a disutir os seus Direitos e Deveres. E os debates (tamb�em deprepara�~ao da Assembl�eia), que oorreram em ada n�uleo, tiveramde ter em onta a fase de desenvolvimento dos alunos (para al�em deoutros fatores, omo os anos de inlus~ao no projeto \Fazer a Ponte").No ano passado, alguns alunos do n�uleo de Aprofundamento ques-tionaram a exist^enia semanal da reuni~ao de Assembl�eia (nas quaispartiipam os alunos dos tr^es n�uleos, ou seja, om idades ompreen-didas entre os 5 e os 17 anos). Os alunos argumentavam que sentiam aneessidade de debater entre eles determinados problemas que temiamque os alunos mais novos n~ao ompreendessem. Apesar disso, os alu-nos do n�uleo de Aprofundamento hegaram tamb�em �a onlus~ao deque a partilha das suas experi^enias �e bastante f�ertil para o desenvolvi-mento dos olegas dos outros n�uleos. Eles vivem isso nas assembl�eias,nas reuni~oes de grupos de responsabilidade, en�m, no dia a dia. Este�e o esp��rito de oopera�~ao!Com este exemplo pretendia tornar laro omo tamb�em os alunosse aperebem da omplexidade de ada fase de desenvolvimento, sa-bendo, omo n�os, que nada se repete nem �e estanque.Trabalho om aompanhamento de beb^es, e om eles �eevidente o desenvolvimento do pensamento e linguagem ape-nas nas suas viv^enias pr�atias das brinadeiras, que aindan~ao s~ao reheadas de palavras por for�a do desenvolvimento.Vejo expliitamente \onversas" atrav�es de olhares e gestosdurante o brinar, e tenho �lmado essas intera�~oes sem pa-lavras, mas heias de entendimentos internos e interligados



98 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .as aprendizagens me^anias. O aluno interioriza os oneitos atrav�esde aprendizagens signi�ativas. Estas aprendizagens t^em a grandevantagem de serem muito mais duradouras. Os alunos n~ao deorammat�eria para despejar num exame, interiorizam oneitos que perdu-ram, desenvolvem a linguagem e o pensamento.Muito importante tamb�em no desenvolvimento do pensamento �e otrabalho ooperativo. Este trabalho desenvolve, n~ao s�o o aluno quebene�ia do apoio, mas tamb�em o aluno que d�a o apoio ao olega.Ao expliar algo, o aluno tem que dar exemplos, relaionar oneitos,expliar teorias. Ao faz^e-lo, desenvolve a sua pr�opria linguagem e pen-samento. A intera�~ao soial entre alunos �e um aspeto fundamentaldo desenvolvimento do pensamento.Professor:A linguagem desempenha um papel absolutamente deisivo no de-senvolvimento do raio��nio e do onheimento. Tr^es fatores s~ao fun-damentais: a experi^enia, as intera�~oes soiais e a afetividade/emo�~ao.Na Ponte, aonteem experi^enias onretas, nas quais as intera�~oessoiais t^em um papel deisivo. A experi^enia (e sua qualidade) preedea linguagem e �e inueniada por ela.Na Ponte, �e dif��il enontrar uma linguagem su�ientemente om-preens��vel e oerente para desenvolver o tipo de trabalho que tentamosdesenvolver. Muitas vezes, a linguagem me tolhe o pensamento e oondiiona.
3.15 O despertar da sensibilidadeSei que os alunos, na Esola da Ponte, ouvem m�usia en-quanto trabalham. Que tipo de m�usia ouvem geralmente?Isso se reete no seu omportamento?Professores:

3.13. CURR�ICULO, SIGNIFICAC� ~AO DAS APRENDIZAGENS 953.13 Dar visibilidade ao urr��ulo: umabusa de signi�a�~ao das aprendiza-gensPelo que entendi, os alunos t^em autonomia para esolheremseu roteiro de pesquisa/projeto quinzenal. Essa esolha �e apartir de onte�udos ou assuntos pr�e-estabeleidos? Exempli-�o: os alunos podem esolher a ordem que querem estudar eomo, mas �e neess�ario estudar todo o urr��ulo; ou t^em liber-dade, pelo menos em partes, para estudar o que desejam, n~aoneessariamente seguindo uma determina�~ao de onte�udos?�E que essa quest~ao de liberdade de aprendizado realmenteme interessa muito . . .Eduadora brasileira:Quest~ao interessante sobre a liberdade. Conforme j�a esrevi em ou-tras respostas os objetivos ou onte�udos das disiplinas �am expostosnos espa�os e foram previamente onstru��dos pelos orientadores edu-ativos a partir do urr��ulo naional.Geralmente s~ao traduzidos para uma linguagem mais pr�oxima dasrian�as. No in��io do quadro de objetivos de matem�atia da onso-lida�~ao, por exemplo, est�a esrito: Vo^e poder�a vir, a saber . . . e se-guem os onte�udos. Os alunos t^em a dimens~ao do que podem estudar.Mas �e laro que a esolha �e onstantemente negoiada. Na iniia�~ao,a ondu�~ao do professor ainda �e muito grande, at�e para se estabeleeruma l�ogia em alguns onte�udos, na onsolida�~ao a possibilidade de es-olha �e maior. Aompanhei na onsolida�~ao o in��io de alguns projetosonde os alunos tinham a liberdade para esolher os temas. Os projetoseram trabalhados em pequenos grupos e ada grupo tinha o direito deesolher e estudar um tema diferente, ex \Como fazer um arro tun-ning?". A partir da esolha dos temas alguns questionamentos eramfeitos, omo por exemplo: Quais as quest~oes que podemos formular a



96 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .partir desse tema? Quais disiplinas podem ajudar na investiga�~ao?Como dividiremos as tarefas? A partir da�� outros onte�udos poderiamapareer. Aredito que o urr��ulo na Ponte �e mais demor�atio, mas,omo em qualquer demoraia, �e preiso negoiar.Sou professora de Ingl^es e sinto muita di�uldade em des-pertar o desejo pela disiplina. Os alunos n~ao demonstraminteresse em aprender. Como poderia ajudar o desenvolvi-mento desses alunos?Professora:Perebo a sua angustia. Mas todos os alunos t^em uriosidades equerem aprender, desobrir oisas novas nas diversas �areas. Talvez asolu�~ao seja onversar om os seus alunos, om intuito de disutir eaferir as suas motiva�~oes e interesses, para desenvolver as aprendiza-gens.O di�alogo dever�a ser sempre o ponto de partida para trabalhar qual-quer �area, de forma motivada. Se ome�armos pelo que eles queremaprender, isso poder�a onstituir-se em \arranque" para futuras apren-dizagens, no ^ambito da referida �area. Paralelamente, �e neess�ario tra-balhar, reorrendo a estrat�egias diversi�adas, indo ao enontro dasespei�idades de ada um.O fato de os alunos trabalharem e plani�arem em grupo podetransformar-se em mais uma ajuda para olmatar a di�uldade por siexplanada.
3.14 O saber �e integrado, quando inor-porado no pensamento, na lingua-gemEntendi que a oloa�~ao aponta a linguagem verbal omo

3.14. SABER INTEGRADO, PENSAMENTO, LINGUAGEM 97�unio meio de adquirir onheimento. �E isso mesmo? H�ate�orios que d~ao sustenta�~ao ao que �e trabalhado na Ponte?Eduadora brasileira:Julgo que Vygotsky �e uma refer^enia no estudo da rela�~ao entrelinguagem e pensamento e uma das v�arias inu^enias na Esola daPonte.N~ao me paree que a linguagem verbal seja o �unio meio para atingiro onheimento. Mas toda a linguagem neessita do ve��ulo da palavrapara podermos omuniar. E, quando omuniamos uns om os outros,estamos a gerar onheimento.Sobre a rela�~ao entre a linguagem e o pensamento e omo essaquest~ao �e abordada na Esola da Ponte gostaria de aresentar algu-mas id�eias. Na Esola da Ponte, os onte�udos que os alunos estudamest~ao baseados no urr��ulo naional. Todavia, os alunos esolhem oque querem trabalhar, quando querem trabalhar e omo querem tra-balhar. Assim, logo na esolha do t�opio a estudar h�a um proessoem que o pr�oprio aluno �e levado a reetir sobre o que sabe sobre umdado tema, ou seja, sobre quais s~ao os seus pr�e-onheimentos. Apartir desses oneitos (leia-se, linguagem), o aluno desenvolve o seupensamento, relaionando os novos oneitos om os seus oneitosiniiais. Durante o seu estudo (seja este de pesquisa, trabalho de la-borat�orio, ou outro) oloa em onito os seus onheimentos pr�eviosom o onheimento novo, reformulando as suas estruturas mentais.Um m�etodo de trabalho, em que as diferentes disiplinas n~ao s~ao per-ebidas omo reservat�orios estanques, potenia este onito ognitivo,pois o aluno �e levado a relaionar oneitos de diferentes �areas.O orientador eduativo tem um papel importante, oloando ques-t~oes que p~oem em ontradi�~ao os onheimentos do aluno om o novoonheimento. N~ao h�a turmas, nem professores de disiplinas. Os ori-entadores eduativos ap�oiam o estudo de v�arias �areas, harmonizandoid�eias, oneitos, harmonizando a linguagem. Deste modo, evitam-se



102 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .formar o que n~ao est�a bem?Para ser bem lara, exempli�o: tanto professores de s�eriesiniiais quanto de disiplinas nas s�eries posteriores prei-sam trabalhar muito (at�e 60h semanais), para garantir re-munera�~ao pouo al�em de su�iente, e n~ao onseguem argu-mentar pedagogiamente a favor de mudan�as que bene�i-ariam as rela�~oes de aprendizagem. Quando l^eem? Quandoestudam? Quando planejam? Quando se divertem? De ondetirar prazer em ser professor nessas ondi�~oes? Como n~aoprovoar indisiplina em quem preisa ag�uentar os humores,nem sempre pro�ssionais, de tantas pessoas nem sempre fe-lizes?Professor:Conversando om Celso Vasonelos, na Esola da Ponte, sobreesta problem�atia, observ�avamos o omportamento de alguns mi�udosque l�a hegaram, h�a bem pouo tempo vindos de outras esolas. Ereet��amos sobre o tipo de rela�~ao que se estabeleia nas intera�~oes(ali, �a nossa frente e ao hegaram, h�a bem pouo tempo vindos deoutras esolas. E reet��amos sobre o tipo de rela�~ao que se estabeleianas intera�~oes (ali, �a nossa frente e ao vivo . . . ) entre esses mi�udose os orientadores eduativos. Vimos o mesmo aluno tendo diferentesatitudes perante diferentes orientadores. Qual a vari�avel? A atitudedo orientador!Um aluno reagia serenamente a uma ordem de um orientador, por-que era dada por quem detinha uma autoridade af�avel, amorosa. De-orridos alguns minutos, o mesmo aluno reagia brusamente a umarepreens~ao de outro orientador. O que mudou? O orientador!Enquanto onvers�avamos, uma professora que nos visitava (do grupoem que o Celso se integrava) viu uma rian�a fazendo um jogo, tran-quilamente, e omentou a serenidade da rian�a. Uma auxiliar, aquem ompete a limpeza da esola, expliou que aquela menina tinha
3.15. O DESPERTAR DA SENSIBILIDADE 99A m�usia �e um ontributo essenial para a qualidade do trabalhonos espa�os: ajuda �a onentra�~ao e tamb�em j�a serviu de ontrola-dor de ru��do. Existe uma responsabilidade dentro da esola (�Audio-visuais) que ontrola e seleiona qual ou quais as m�usias que devemser ouvidas no dia-a-dia. Obviamente, a sele�~ao �e orientada pelo pro-fessor da responsabilidade. N~ao faria sentido que toda e qualquerm�usia pudesse ser ouvida pelos alunos. Mas existe a preoupa�~ao deque a sele�~ao v�a de enontro aos gostos dos alunos: m�usia alma.Tenho a impress~ao de que, independente da ultura loal,rian�as e adolesentes tendem a falar alto, hegando a serem`indisiplinados' no tom de voz. Quase que mais gritam doque falam. Vo^es onvivem om isso? Como atuam, nessesentido?Professora:O falar alto n~ao aontee apenas no vosso pa��s. Na maioria vezes,�e um problema que vem j�a do meio familiar.Na nossa esola, falar alto n~ao �e o problema maior, uma vez quese onsegue ter no espa�o de trabalho um ambiente mais ou menosagrad�avel, sem se falar demasiado alto. Os alunos est~ao habituadosa respeitar o pedido de palavra, e muitas vezes, quando o \ru��do"ome�a a aumentar, algu�em pede a palavra para hamar a aten�~aopara esse fato. A m�usia nos espa�os �e tamb�em algo que ajuda a\ontrolar" o ru��do.A Ponte tem alunos que nem sempre t^em ontrole sobre o seu tomde voz (por exemplo, autismo). Como estrat�egia, quando um alunoou v�arios est~ao a falar mais alto do que o ideal, o orientador tendea falar ada vez mais baixo. Muitas vezes resulta . . . As rian�as s~aointeligentes!Na Esola da Ponte, os alunos e professores pesquisam so-bre m�usia? H�a alguma atividade de artes om abordagemespe���a em m�usia? Existe um oral ou o�inas de instru-



100 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .mentos (viol~ao, auta-doe, peruss~ao ou algo assim)?Professor:Os alunos pesquisam arte em geral, mediante o projeto art��stio queest~ao a desenvolver no momento. A pesquisa �e direionada para o temado projeto que foi esolhido, seja ele individual, ou oletivo. A pesquisamusial �e feita utilizando os reursos que a esola oferee; por�em,muitos s~ao aqueles que envolvem os familiares ou amigos na ajuda �apesquisa do tema esolhido. Os professores tamb�em pesquisam, n~aos�o para ajudar a forneer informa�~oes que, por vezes, os alunos sentemdi�uldade em arranjar, mas tamb�em preparando material de pesquisaque failita e potenia uma pesquisa mais enriqueedora.Os alunos do N�uleo da Iniia�~ao passam duas a tr^es vezes porsemana pela �area art��stia, que �e um espa�o onde trabalham regu-larmente tr^es val^enias art��stias: a pl�astia, o drama e a m�usia.Geralmente, o trabalho destas val^enias �e dilu��do por atividades queinterligam saberes e que t^em objetivos omuns. Existe tamb�em umaomponente te�oria muito importante, feita em pesquisa ou debate.No entanto, apesar de a m�usia, geralmente, ser trabalhada omas outras val^enias art��stias, existem algumas atividades em que am�usia �e trabalhada de uma forma direta e independente. Por exem-plo, em alguns projetos de esola omo uma festa, s~ao riadas o�inas,de maneira a trabalhar apenas a m�usia para toar na festa. O pro-esso de aux��lio �a aprendizagem �e feito om uma din^amia diferentedo trabalho do dia-a-dia, no entanto tem sido a maneira poss��vel detrabalhar artistiamente num urto espa�o de tempo (geralmente aprepara�~ao para este tipo de festas �e feito em duas semanas ou me-nos). �E importante real�ar que neste tipo de o�inas, o grupo dealunos pode ser bastante heterog^eneo, pelo fato de ser aberto para aesola toda. Signi�a que numa o�ina podem trabalhar rian�as dostr^es n�uleos.Como disse anteriormente, as o�inas de m�usia s~ao riadas apenas
3.16. UMA OUTRA CULTURA DE ESCOLA 101se existir a neessidade para tal. Por exemplo, no in��io deste anoletivo, todos os alunos da esola foram onvidados a partiipar numespet�aulo oral. Insreveram-se apenas os que sentiram vontade empartiipar, e om esse grupo de alunos foi riada uma o�ina do oro.O trabalho foi direionado apenas para aquele onerto. Depois doonerto, a din^amia normal do trabalho art��stio foi retomada.Sabemos que as atividades l�udias s~ao envolventes e levam�a aprendizagem. Frente aos projetos a serem desenvolvidospelos grupos de alunos e a autonomia a ser alan�ada, em quelugar se situa o l�udio, omo �e que ele �e promovido duranteas pesquisas dos diversos temas?Eduadora brasileira:A sua pergunta foi a mesma feita pelo meu amigo Lukesi (quetrabalha om avalia�~ao), quando eu ainda estava em Portugal. Assimomo vo^e, eu tamb�em aredito bastante na import^ania do l�udiopara o desenvolvimento e as aprendizagens.Algumas iniiativas �am mais evidentes no espa�o das express~oesart��stias e em um ou outro momento pontual, quando, por exemplo,as rian�as da Iniia�~ao brinavam de dramatizar a \Hist�oria da BruxaMedonha", produ�~ao oletiva.

3.16 Uma outra ultura de esolaQueria saber omo perebem o imenso espa�o de respeito,tanto pessoal/soial, quanto pelos ampos de onheimentoque os professores foram perdendo ao longo da Hist�oria, queos deixa inapazes de reivindiarem diferentes regula�~oes deseus tempos de trabalho, estudo e planejamento. Jamais bus-aria ulpados para as vari�aveis da esola, mas ompreens~oes,a partir de an�alises transformadoras. E a quem abe trans-



106 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .se a promo�~ao dos valores da solidariedade e do trabalho ooperativo,no dia-a-dia da esola. Os alunos viveniam regras de idadania epartiipa�~ao demor�atia. Sempre que revela ind��ios de indisiplina,ou o inumprimento sistem�atio dos seus deveres, a Comiss~ao de Ajudainterv�em.O professor-tutor �e o elo mais forte de liga�~ao entre a esola e afam��lia. Aompanha e orienta individualmente o perurso de ada tu-torado, assim omo mant�em os enarregados de edua�~ao permanen-temente informados. A interven�~ao do professor-tutor junto dos pais�e fundamental. Fam��lias que n~ao sabem omo lidar om indisiplina,bene�iam da nossa pareria e ajuda.Professor:O importante �e que trabalharmos todos em onjunto e para omesmo �m. Por vezes, oorrem situa�~oes muito ompliadas em asa,que levam a que os alunos tenham omportamentos \estranhos" naesola. �E neess�ario ompreender os diferentes ontextos para he-garmos a bom porto. Tentamos que ada interven�~ao seja artiuladaentre as entidades envolvidas, a�nando todos pelo mesmo diapas~ao. . .O que observam para poder detetar os problemas? Ima-gino que t^em as oisas �obvias, omo um aluno briguento, ou-tro arruaeiro, o que n~ao partiipa . . . Os sileniosos tamb�ems~ao problema? Paree que, na Ponte, nada passa em branasnuvens . . . Nenhum problema, por menor que seja, passa semuma reex~ao. �E isso mesmo?Professor:O objetivo �e que onsigamos olhar para tudo . . . Infelizmente, sintoque nuna se onseguir�a. E o mais simples de ver �e quem �e briguento,quem n~ao toma banho (por vezes o heiro tamb�em ajuda muito), quemtem fome. Contudo, �e mais ompliado ver quem tem maras porbaixo da roupa, quem opta por se fehar, em vez de brigar.

3.16. UMA OUTRA CULTURA DE ESCOLA 103hegado �a Ponte h�a tr^es meses e que vinha \reomendada por pedop-siquiatras e psi�ologos". Tinha passado pouo mais de um ano numaoutra esola. E a m~ae dessa menina tinha deixado de poder trabalhar,porque todos os dias era hamada a essa esola, para levar a �lha paraasa, pois (dizia uma professora dessa esola) \n~ao tinha ondi�~oespara estar numa sala". A menina tem epilepsia e uma s��ndrome rara,que a levava a rises freq�uentes. Desde que est�a na Ponte, nuna tevequalquer rise. Revela-se tranq�uila e af�avel. Apenas um tremor deolhos a denunia . . . O que mudou? O eduador?A auxiliar de limpeza disse �a professora visitante que a m~ae da me-nina j�a tinha regressado ao seu emprego e que estava muito satisfeita.A visitante quis saber qual a raz~ao de t~ao grande mudan�a. A nossaauxiliar de limpeza (um orientador eduativo!) foi expl��ita na suaresposta:\om alma, pai^enia e tratando-a omo a qualquer outro, a me-nina integrou-se e aalmou-se" Era s�o isso que lhe faltava na outraesola.Pois: quando o professor est�a exausto, quando n~ao se sente bemonsigo mesmo, quando n~ao possui uma autoridade que adv�em deum amor maduro, o que poder�a transmitir aos seus alunos? Se osprofessores n~ao t^em tempo para ler (ou quando reusam estudar . . . ),se n~ao sentem prazer no que fazem, \omo n~ao provoar indisiplinaem quem preisa ag�uentar os humores, nem sempre pro�ssionais, detantas pessoas nem sempre felizes"?Os alunos organizam seus direitos e deveres. Nessa orga-niza�~ao �a estabeleido para ada direito e dever um tipode reex~ao, onforme os onitos que surgem entre alunos?A reex~ao, a meu ver deve �ar registrada, mas, deve ela sersoializada om os demais olegas, professores e orientadores(tutores)?Nas s�eries �nais, espeialmente �as do Ensino M�edio, s�o a



104 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .reex~ao �e instrumento su�iente de mudan�a de omporta-mento? Ser ajudado pela Comiss~ao poderia tornar-se umh�abito de fuga quando a fam��lia �e totalmente ausente? Gos-taria de mais detalhes.Professor:Nada est�a pr�e-determinado, a n~ao ser que �e neess�ario que os alu-nos pensem sobre o que aonteeu e sobre o que podem fazer paramelhorar o seu omportamento e para reparar o suedido. Em algunsasos, isso �a registrado e �e partilhado em Assembl�eia. Mas temosque ter a no�~ao de que a imensa maioria das quest~oes �e de pequenaimport^ania, nada de muito grave, pequenas brigas, atrasos na entregados materiais, algu�em que estava mais exaltado e respondeu de umaforma menos pr�opria, mas n~ao insultuosa . . .Normalmente, o professor-tutor tem onheimento do que aonte-eu, mas n~ao �e neess�ario que inter�ra diretamente.Todos os jovens t^em uma exelente no�~ao de justi�a (pelo menos �eo que me diz a minha experi^enia, a n~ao ser que tenham um problemamental grave) e ompreendem failmente o que �zeram. Podem n~aoestar em ondi�~oes de admiti-lo, em momentos em que est~ao maisnervosos. Ser�a preiso dar-lhes algum tempo (que tamb�em poder�a sermuito �util para nos aalmarmos).Neste ano, reebemos um aluno, que nos foi enaminhado pela Co-miss~ao de Prote�~ao de Crian�as e Jovens de uma idade que dista dasAves era de 45 km. Dizem ser um jovem muito \ompliado". Tem13 anos e est�a matriulado no 5o� ano (o que signi�a que �ou retido,pelo menos, tr^es anos). Na fam��lia, ele sempre esteve habituado a termaus omportamentos. Na esola habituou-se a que lhe respondessemna mesma moeda. Mas, neste momento, j�a se ome�a a notar queele est�a a ompreender que aqui �e diferente. J�a ompreendeu que osprofessores querem mesmo ajud�a-lo e n~ao expuls�a-lo da esola.Levanta-se extremamente edo para pegar transporte para poder
3.16. UMA OUTRA CULTURA DE ESCOLA 105vir para a Ponte e vem todos os dias. Tem esola mesmo perto deasa. Em Portugal, ningu�em faz isto. Faz-se 45 km para ir paraa Fauldade ou, em asos de fam��lias rias, para ir para o ol�egio(institui�~ao partiular).Resumindo, quando algu�em faz algo menos ajuizado, preisa detempo para aalmar. Depois, ompreende o que fez e tenta mesmo(penso que �e mesmo sinero) melhorar. Vai demorar tempo? Vai, semd�uvida, mas \at�e a mais longa aminhada ome�a por um pequenopasso" . . . As rela�~oes na Ponte s~ao muito pessoais e intensas, os alunosperebem-nas bem.No Brasil, existe uma pr�atia muito omum: quando exis-tem \problemas de disiplina" om um aluno, a fam��lia �e ha-mada na esola para responder onjuntamente om o alunosobre seu omportamento. Como a Esola da Ponte v^e oenvolvimento dos Pais na quest~ao da disiplina dos alunos?Trabalho em um abrigo om adolesentes que viveram ouvivem situa�~oes de viol^enia muito grande por parte da fam��liade origem. Nosso maior problema �e a indisiplina. S~ao jovensque t^em muitas di�uldades em aeitar limites. A maior di�-uldade �e inentivar estes adolesentes a partiiparem de umaesola que n~ao privilegia suas hist�orias, muito pelo ontr�ario,que tem muitos preoneitos.Como trabalhar a quest~ao da disiplina om jovens quetiveram experi^enias de vidas t~ao traum�atias e que aabamn~ao vendo muitas perspetivas de vida?Professora:Respeitando a individualidade de ada aluno, todos se regem porum referenial omum de Direitos e Deveres, aprovado pelos alunosem Assembl�eia de Esola. S~ao as pr�oprias rian�as que t^em o papelmais ativo na gest~ao dos onitos, regendo-se por um sistema de regrasomplexo, que nenhum dos alunos �a dispensado de umprir. Visa-



110 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .fonte de sua viol^enia. �E toda uma ultura de antiviol^enia, que n~aosigni�a que seja uma ultura \frouxa": professores podem ser beminisivos e en�ergios em algumas oasi~oes. Mas os fundamentos destaultura expressos nos diversos dispositivos e pr�atias da esola diari-amente se op~oem �a viol^enia. Chega uma hora em que o violento �adesarmado e n~ao onsegue mais ontinuar a esalada de viol^enia quehama mais viol^enia.Como os outros alunos reagem em rela�~ao �as atitudes dessarian�a? Dizem, por exemplo: \Por que ele pode?" Ouainda, \Se ele faz isso, eu tamb�em vou fazer!". Ou todosompreendem a situa�~ao e deixam pra l�a, omo quem diz\n~ao tem jeito mesmo"?Professora:Os alunos na Ponte est~ao muito habituados a lidar e a onviverom a diferen�a. Como qualquer outro, este aluno n~ao foge �a regrae est�a integrado num grupo de trabalho heterog^eneo, que desenvolve,sempre que poss��vel e o mesmo permite, um trabalho ooperativo. Deuma maneira geral, os alunos entendem o seu omportamento, pois,de erta forma, foi-lhes expliada por n�os, orientadores.No geral, alguns alunos tendem a questionar algumas atividadesque ele desenvolve omo o uso de software de forma mais sistem�atia,mas aabam por entender que om ele as estrat�egias a adotar ter~ao deser ligeiramente diferentes das dos restantes alunos.N~ao aontee de dizerem �se ele faz, eu tamb�em vou fazer�, emuito menos aontee �n~ao tem jeito mesmo�. Os restantes alunost^em um papel interventivo, tentando, na medida do poss��vel, ajud�a-lo,olaborar om ele.

3.16. UMA OUTRA CULTURA DE ESCOLA 107Quando h�a altera�~oes de omportamento, tentamos ompreender oque aonteeu, mas nem sempre �e f�ail. As intera�~oes a que estamos (ea que os alunos est~ao sujeitos) s~ao imensas. �E neess�ario estar pr�oximode ada um, mostrar que existe espa�o para eles onversarem e mos-trar aos pais que esse espa�o tamb�em existe. Os amigos, quando s~aoverdadeiros, tamb�em nos ajudam muito. Sentem sempre o problemade falar om um professor quando o olega pediu para n~ao falar. Massabem que n�os somos uidadosos e que s�o intervimos nos asos em querealmente �e neess�ario e om autela, para n~ao ferir suseptibilidades.Gostaria de saber se j�a houve asos de agress~ao ontra osprofessores e omo resolveram essa quest~ao.Professora:S�o posso responder que depende da sua de�ni�~ao de agress~ao, ouseja, a que tipo de agress~ao se refere - viol^enia f��sia? Verbal? Moral?Emoional? Desrespeito pelo outro �e agress~ao pessoal (ataque; ofensa;insulto), n~ao umprimento de regras �e agress~ao �a demoraia, sistemahol��stio e potenialmente promotor de fraternidade e de justi�a; faltade ivismo �e agress~ao �a soiedade omo um todo; falta de solidariedade�e auto-agress~ao, na medida em que somente nos poderemos ajudara n�os mesmos se ajudarmos os outros; permitirmos que nos ditemregras sem pensarmos sobre o porqu^e de agir dessa ou daquela forma�e mais do que agress~ao . . . �e mutila�~ao do nosso \eu" reexivo, um\eu" apaz de produzir uma resposta a um problema. Multipliar-se-iam os exemplos de agress~oes a que todos os dias estamos sujeitos e aque, sem querer, �as vezes, submetemos os outros.No nosso projeto, os dispositivos pedag�ogios onorrem para aforma�~ao de seres reexivos; idad~aos respons�aveis; homens e mulheresaut^onomos e solid�arios entre si e om o planeta. N~ao menionareitodos para n~ao ser exaerbadamente extensa, apenas aqueles que maisdiretamente est~ao impliados nesse proesso de intera�~ao e respeitopelo outro.



108 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .O projeto Fazer a Ponte tem duas bases prinipais: trabalho emequipe - todos os professores t^em de exibir a mesma atitude - (a�~aoonjunta) e a atualiza�~ao da lista dos \Direitos e Deveres", anualmente(pelos alunos, obviamente!). Essa atualiza�~ao �e analisada, primeira-mente, em pequenos grupos. Depois, �e revista em debate e, �nalmente,aprovada em Assembl�eia.Professor:Agress~ao f��sia, tanto quanto eu sei, nuna houve. Agress~ao ver-bal, sim, j�a aonteeu. Conversamos om o aluno e foi \aionada" aComiss~ao de Ajuda.Depois, onversamos om o enarregado de edua�~ao. Por �m, oassunto foi levado a Assembl�eia.Pai de aluna:Gostaria de dar um depoimento do que aompanhei na Ponte. Es-pero ajudar a formar um quadro do que aontee om a viol^enia,quando ela �e enfrentada da forma omo me paree que deve ser.Minha �lha foi aluna na Ponte no ano letivo 2003/2004. Foi umano ompliado, que ome�ou om a assoia�~ao de pais fehando aesola, omo uma forma de pressionar o Minist�erio da Edua�~ao, quese opunha �a amplia�~ao da esola. Ao �nal, os pais veneram, masdepois de muita luta e s�o depois que uma rise pol��tia, que levou opresidente a onvoar novas elei�~oes e um novo ministro assumiu (emPortugal o sistema de governo �e parlamentarista).O ano j�a era ompliado, porque havia este enfrentamento om oMinist�erio da Edua�~ao. Naquele ano, a Ponte reebeu muitas rian�asvindas de outras esolas, algumas vindas de institui�~oes de rian�asem riso. Uma rian�a em partiular hamava mais a aten�~ao porquen~ao parava quieta em todo aquele espa�o de tranquilidade. Naqueletempo, a esola, por onta do enfrentamento om o minist�erio, n~aotinha apoio de psi�ologa.

3.16. UMA OUTRA CULTURA DE ESCOLA 109A tutora desse aluno pratiamente n~ao onseguia fazer outra oisaque n~ao seguir o menino o tempo todo pela esola, tentando traz^e-lo para alguma atividade na qual ele �asse. Com elevado grau dehiperatividade, o menino n~ao tardou a arrumar onfus~ao om outrasrian�as, oasi~ao em que j�a partia para dar soos e pontap�es em quemhegasse perto. Numa destas oasi~oes foi parar no h~ao e n~ao deixavaningu�em se aproximar, logo aertando um soo ou um pontap�e. Lem-bro de ter ouvido o relato de um professor neste dia, que foi marante:ele se ajoelhou ao lado do menino e, laro, ome�ou a ser �siamenteagredido por ele. Foi atingido por alguns soos, e pontap�es, que deixa-ram maras em suas anelas. Mas ele n~ao revidou nem gritou om ele,n~ao se afastou. Pelo ontr�ario, breou sobre o menino e o abra�ou,um longo abra�o. E n~ao suspendeu este abra�o, at�e que o meninoparou de esmurrar, hutar e ome�ou a horar. Aquele abra�o deverter sido o primeiro abra�o mais demorado que ele reebia em muitosanos. A origem da viol^enia naquele menino estava sendo �nalmenteatingida. Aquele professor aabou por onquist�a-lo - mas \apanhou"um boado antes disto, literalmente . . .Algumas professoras trabalham om arte e fazem om aquele grupode rian�as e adolesentes um trabalho de sensibiliza�~ao e express~aoorporal que, om alguma frequ^enia terminava om algum \mar-manjo", numa atarse de l�agrimas libertadoras. Eram rian�as e jo-vens em profundo sofrimento, vindos de lares destru��dos e que tinhamna viol^enia uma via tortuosa de express~ao da dor e da revolta quesentiam. No entanto, depois de anos e anos de vida esolar, era aprimeira vez que algu�em lhes dava alguma aten�~ao.A Ponte era a primeira esola em que n~ao havia uma sala ondepudessem se sentar ao fundo e serem ignorados, esqueidos, omo os-tumava aonteer em outras esolas. A maneira omo a Ponte seorganiza onspira ontra a viol^enia. Mesmo querendo, mesmo tendoa inten�~ao de ser muito violento, um aluno n~ao onsegue passar muitotempo sem ser de alguma forma onfrontado onsigo mesmo e om a



114 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .do Projeto Eduativo, a disuss~ao sobre mesmo, a forma�~ao na e du-rante a pr�atia fazem-se presentes no nosso dia-a-dia, omo forma deenfrentarmos os problemas que surgem.A reonstru�~ao dos oneitos, no que se refere �a disiplina/indisipli-na est�a pautada nas linhas da forma�~ao em a�~ao. Na Ponte, vamo-nos apoiando mutuamente. Quando os problemas aonteem, temosdispositivos para super�a-los. �E l�ogio que, quando aontee algumproblema, a interven�~ao dos adultos deve ser a �ultima inst^ania.Numa rela�~ao pedag�ogia bem estruturada, n~ao h�a indisiplina.N~ao h�a indisiplina que resista a uma boa amizade, respeito e aten�~aopelo outro.Como disse Paulo Freire, somos seres inompletos e nesta inom-pletude tamb�em estou onstruindo o meu ser . . .As rela�~oes no trabalho de equipe pareem estar onsolida-das, h�a uma linguagem e atitudes un��ssonas - o que me pareefundamental e que nos falta nas experi^enias da esola brasi-leira. Mas, tamb�em, omo toda organiza�~ao ou ambiente emmobilidade omo �e a esola, h�a rises. Os professores da vossaesola menionam momentos dif��eis. Como s~ao detetadosesses momentos? Pelos pr�oprios professores, ao n~ao saberemlidar - temporariamente - om determinada situa�~ao? Pelaindia�~ao do aluno de que agiu de forma inorreta? Pela o-munidade de pais, que passa a negoiar novas partiipa�~oesda esola?O motivo primeiro da minha manifesta�~ao �e de uma in-quieta�~ao oriunda de leituras e que talvez vo^es tenham ar-gumentos para onsiderar, avaliar e talvez me responder.Quando lemos o trabalho de Dewey, Freinet e Piaget, juntoom Heller, onde todos trabalham a partir da perspetiva dooletivo - das assembl�eias. As experi^enias trazem relatosde ser o lugar onde os alunos \imposs��veis - delinq�uentes -
3.17. A PESSOA DO PROFESSOR 1113.17 A pessoa do professorTenho lareza de que os problemas de indisiplina s~ao re-sultantes de inoer^enias nos relaionamentos. Diante disto,estou viveniando nesta semana um dilema giganteso: omoefetivar pr�atias pedag�ogias que estejam baseadas na auto-nomia, se h�a diverg^enias entre os professores? . . . Falo istoporque trabalho numa esola de ensino fundamental que ofe-ree tamb�em o projeto integral. Estou tentando efetivar omas rian�as do integral (trabalho tamb�em om o fundamentale este j�a vem trilhando um aminho de autonomia) a autono-mia. Por�em o integral pouo �e disutido nas reuni~oes e per-ebo que h�a um desaso por grande parte dos professores dofundamental. N~ao sei mais o que fazer porque quando tentofazer algo muitas oisas outras aonteem erradamente. J�aestou at�e pensando em desistir. Trabalho no integral desdejunho de 2009 e tenho perebido laramente que, quando asrian�as podem ser aut^onomas, os problemas de indisiplinaoorrem em menor propor�~ao e as rian�as podem viveniarsuas inf^anias. J�a em aso ontr�ario, em sua grande maioria�e um stress. Vo^e j�a viveniou algo semelhante?Professora:Senti o seu des^animo. Mas pense, por favor, que as \prova�~oes"s~ao atribu��das somente a quem tem verdadeira for�a e oragem. Osdesa�os surgem para quem tem desejo de mudar. Aqueles que semeslam om o sistema, que n~ao se atrevem a voar, n~ao passam nunado \h~ao".\N~ao me desenorajo, porque ada tentativa errada desartada �eoutro passo �a frente." (Thomas Edison - um dos maiores inventoresque j�a existiram) \A oragem onsiste n~ao em arrisar sem medo, masem estar deidido quanto a uma ausa justa." (Plutaro - �l�osofo eprosador grego) Aredite que muitos \sonhadores" devem ter sentido



112 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .verdadeira ang�ustia e tristeza . . .N~ao �e f�ail, mas os alunos mereem uma esola que se adapte aosdias de hoje, uma esola que se ajuste �as suas neessidades espe���as,uma esola que se desole do modelo de h�a dois s�eulos. Preisam dasua energia. N~ao desista! Tantas alegrias ser~ao furtadas �as rian�as.O poder da (auto)desoberta ser-lhes-�a vedado.Conspire. Contamine. Conte . . . onsigo e om quem a quiser aom-panhar. Use debates oletivos (na esola - om alunos, om profes-sores, om pais, om auxiliares de edua�~ao) para questionar o quetodos gostariam de mudar e que neessidades sentem. A par e passo,vo^e onseguir�a operar pequenos milagres, estou onvita.O Projeto da Ponte tem 35 anos e ome�ou, exatamente, porquealgu�em, apesar do des^animo, insistiu em \onspirar"; em \ontami-nar"; em \ontar" (onsigo e om alguns \sonhadores" que ainda nemsabiam que sabiam sonhar . . . ) - \Mude . . .Mas omee devagar, por-que a dire�~ao �e mais importante que a veloidade." (Edson Marques,mas, por vezes, atribu��do a Clarie Lispetor)Tenho o �rme prop�osito de ome�ar alguma mudan�a den-tro da minha sala de aula. Gostaria de saber de vo^e qualdesses projetos eu poderia introduzir logo no in��io do ano.O grupo de Responsabilidades?Professora:Louvo a oragem de querer introduzir mudan�as na sua sala de aula.Um dos requisitos de qualquer bom eduador �e ser destemido. A pri-meira batalha j�a foi venida por si, pela vontade de agir. Aeitar estedesa�o �e de se valorizar. Existem muitos professores que, infelizmente,ompatuam om o sistema e agem meaniamente, sem reetirem esem efetivarem qualquer transforma�~ao.Sem querer sobrevalorizar umas op�~oes em detrimento de outras,se fosse eu talvez iniiasse o ano om um desa�o: indagaria os alu-
3.18. DE PROFESSOR A ORIENTADOR EDUCATIVO . . . 113nos, no sentido de se pereber o que estes mudariam na esola, seeles a gerissem (levantamento de neessidades, problemas, desejos);registraria a informa�~ao partilhada num lugar onde todos pudessemvisualizar. A partir da��, tudo pode aonteer . . . Cria�~ao de grupos deResponsabilidade; grupos de trabalho (dentro da turma); ria�~ao deuma listagem de Direitos e Deveres; reuni~ao de Assembl�eia (teria deser riada/proposta) et. Se, por exemplo, eles trouxessem livros deasa, revistas, jornais et., poderia ser dada a oportunidade de apren-dizagem sem ter de reorrer apenas aos livros did�atios (inentivo �apartilha!).Com um exerto do livro da Alie do Pa��s das Maravilhas: - Qual�e o aminho? - Depende de onde queres hegar! . . .

3.18 De professor a orientador eduativo. . .Gostaria que partilhassem um pouo sobre a desonstru�~aoque os professores da Ponte preisam sofrer, abandonandoantigas id�eias do que venha a ser (in)disiplina. Ou seja, o quevenha ser um aluno disiplinado ou indisiplinado no projetoda Ponte e omo o professor supera suas antigas onep�~oesa esse respeito.Professor:A mudan�a (ou da desonstru�~ao) a que est~ao sujeitos os professorespassa por diversas fases: a fase de motiva�~ao iniial, pelo que �e novo; afase das d�uvidas om o que se implementou, ou se est�a a implementar(om um erta desmotiva�~ao pelo meio); a angustiante proura pelasrespostas a que, diariamente, nos sujeitamos.Todo pro�ssional que entra para um projeto omo o da Ponte, temque estar onsiente dos desa�os que ir�a enfrentar. A leitura atenta



118 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .negoiada om os professores. A autonomia �e onstru��da gradativa-mente.Os professores tutores sempre est~ao em ontato om os demais pro-fessores, para ompreenderem os avan�os dos alunos nas diferentesdisiplinas.Eis os dispositivos mais importantes e determinantes datransforma�~ao paradigm�atia que a Ponte est�a a operar naedua�~ao: a preoupa�~ao om quem est�a ali, antes da preo-upa�~ao de ensinar onte�udos de mat�erias b�asias.Lidar om o sujeito n~ao �e oisa f�ail e, embora o fooda quest~ao disiplinar seja o aluno, penso ser muito maisdif��il e neess�ario disiplinar/onsientizar o adulto (profes-sor/orientador).Como �e trabalhado um aso reorrente e insistente de in-disiplina, quando o orientador/tutor daquele aluno n~ao on-segue \dar onta do reado", seja por falta de habilidade, porser novo na esola, ou por estar om di�uldades pessoais omaquele aluno?Professor:Gostaria que reet��ssemos sobre esta palavra: disiplina. A palavra\disiplina" deriva de \dis��pulo". Ambas t^em origem do termo latinopara pupilo que, por sua vez, signi�a instruir, eduar e treinar. Assim,a palavra disiplina, al�em de signi�ar, em sentido aad^emio, aula,adeira ou �atedra, tamb�em �e utilizada para indiar, em edua�~ao, adisposi�~ao dos alunos em seguir os ensinamentos.N~ao �e um termo que se enaixa muito bem no esp��rito da Es-ola da Ponte, pois julgo que se o nosso Jos�e Paheo n~ao fosse dealguma forma \indisiplinado", este Projeto nuna teria surgido eavan�ado. Perebo, no entanto, que falamos em indisiplina, rela-ionando o termo om omportamentos perturbadores do ambiente de
3.18. DE PROFESSOR A ORIENTADOR EDUCATIVO . . . 115desajustados et." de outros estabeleimentos eram enami-nhados e ali tinham uma oportunidade, que, em quase todasas situa�~oes resultava em situa�~oes positivas. No entanto,o que fez om que essas experi^enias n~ao se onsolidassemomo dominantes uma vez que trazem resultados positivos?Sei que existem experi^enias aladas em Freinet e Deweyainda hoje, mas s~ao esparsas, vivemos ainda sob o dom��nioda esola dita tradiional . . .Como avaliar a n~ao ontinuidade daquelas experi^enias?O que eles �zeram de errado? O que deve ser evitado ouaprendido num empreendimento oletivo om os alunos - quepossibilita a autonomia, a disiplina partilhada e respeitadaomo um valor para todos? O que vo^es �zeram de diferente?Na estrutura esolar tradiional, omo a que a maioria den�os trabalhamos, o \ser professor" j�a est�a posto, poua oisa,ou quase nada, deve ser onstru��da. Na verdade, basta \ves-tir algumas arapu�as". Ele �e aquele que diz omo as oisasdevem aonteer. Aprovando ou desaprovando as atitudesem sua volta. A ele abe a tarefa (impl��ita, informal) demanter/fortaleer alguns modos de ser seu pr�oprio modo, omodo dos alunos, en�m o \modus esolares". No dia-a-diaesolar, em muitas situa�~oes, os eduadores se v^eem \seresn~ao aut^entios", est~ao arregados de responsabilidades, pro-edimentos . . . restando pouo para \serem" e \onviverem".Contra quem a indisiplina se levanta? Contra a pessoado professor, ou ontra a arapu�a que impede que os alunostenham rela�~oes sineras?Professores:Quero partilhar muito suintamente a no�~ao de disiplina. Ela en-erra muitos signi�ados. Por exemplo: \Est�a dif��il esse trabalho parao / a . . . porque ele/a n~ao tem disiplina!" (disiplina=organiza�~ao!)



116 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .Opto por uma \provoa�~ao": Julgo que muitos professores s~ao, n~aoraramente, ausas da indisiplina. Ignoram o ser humano que t^emna frente - as suas dores, o seu passado, o seu presente; somente seinteressam por lhe determinar um \futuro". \Cad^e" a vida? \Cad^e"o tempo? . . .Por vezes, o professor pune a falha, o erro, sem saber os moti-vos, a origem do ato. Adoro Breht e num poema dele enontro a\explia�~ao" da indisiplina: \Do rio que tudo arrasta se diz que �eviolento / Mas ningu�em diz violentas as margens que o omprimem".Tamb�em de Breht: \Deson�ai do mais trivial, na apar^enia singelo /e examinai, sobretudo, o que paree habitual / n~ao aeiteis o que �e deh�abito omo oisa natural / nada deve pareer imposs��vel de mudar".Finalizamos om uma ita�~ao de um artigo esrito por um profes-sor da Ponte: \Confesso a minha ompleta ignor^ania, de indisiplinanada sei. Sei apenas de rian�as que d~ao li�~oes de autodisiplina nasua esola. Sei de rian�as que n~ao entendem a indisiplina do gri-tar mais alto que o pr�oximo, nas assembl�eias de adultos, porque nasua assembl�eia semanal erguem o bra�o quando pretendem intervir.Sei de rian�as de seis, sete anos, que sabem falar e alar, propor eaatar deis~oes. S~ao rian�as apazes de expor, om serenidade, on-itos e de, serenamente, enontrar solu�~oes. S~ao idad~aos de tenraidade que, no exer��io de uma liberdade responsavelmente assumida,institu��ram regras que fazem umprir no seu quotidiano. Poder~ao on-tinuar a hamar-lhes alunos \ut�opios", que nem por isso eles deixar~aode existir."Tenho lido muito sobre a Esola da Ponte e sempre quandoalgu�em se refere aos professores �e a�rmando que eles est~aoo tempo todo na esola, dispon��veis e atentos. Vo^e poderialarear para n�os o que signi�a esta aten�~ao e disponibili-dade?Professor:

3.19. PROFESSOR-TUTOR, CRESCIMENTO E FAM�ILIA 117Basiamente �e n~ao fazer �gura de orpo presente. No tempo quepassamos na Ponte, temos de estar atentos e dispon��veis. Esta dispo-nibilidade �e detetada nos mais pequenos pormenores.Os mais novos (tenho a impress~ao de que vamos perdendo estaompet^enia om a idade) t^em um meanismo muito a�nado de seapereberem de quem est�a a dialogar om eles e quem est�a a falarpara eles. S~ao oisas ompletamente diferentes. Nos menores gestos,�e neess�ario reonheer o outro omo outro, n~ao omo aluno.A disponibilidade tamb�em passa por ombinar om os pais os mo-mentos em que lhes �e mais f�ail reunir.

3.19 O Professor-Tutor ajuda a \reser"e ria la�os om as fam��liasQuais s~ao, ou melhor, omo vo^e explia as atitudes �rmesdos tutores, quando aontee reinid^enia de atitudes nega-tivas dos alunos? Como os alunos organizam os planos quin-zenais e di�arios? Esolhem os onte�udos que desejam? E asestrat�egias s~ao de ada tutor?Eduadora brasileira:As atitudes mais �rmes v~ao no sentido da determina�~ao de limites.At�e asos de ter que evitar atitudes violentas de rian�as para omas outras rian�as. N~ao s~ao asos f�aeis. Realmente, �e um grandedesa�o.Os planos di�arios s~ao feitos a partir do plano da quinzena. Os alu-nos elegem alguns dos objetivos que est~ao elenados para a quinzenae que podem ser umpridos nesse dia. O plano do dia tamb�em passapela negoia�~ao om os professores dos espa�os. Os planos da quin-zena ont^em os onte�udos do urr��ulo, a partir de uma esolha sempre



122 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .primeira esolha, por isso, ada aluno, apresenta sempre tr^es nomesde professores, por ordem de prefer^enia. Quase sempre �e poss��vel irao enontro do desejado.

3.20 E se fal�assemos de Curr��ulo Oulto?Quando estive na vossa esola, elogiei a postura, a disiplinade todos os alunos. Na verdade foi o que mais me toou emtoda a minha visita por l�a. Gostaria de saber se este ompor-tamento exemplar que se v^e na Ponte �e resultado tamb�em doexemplo que os alunos t^em do orpo doente. Penso que �epelo exemplo que hegaremos l�a. Estou erta?Professora:�E importante desentrarmo-nos do mero papel de \professor" e as-sumirmos, dia a dia, que n~ao estamos apenas a formar alunos, mastamb�em indiv��duos que se preparam para enfrentar um mundo, ondenem sempre os valores e os prin��pios humanos s~ao orientadores doperurso.Devemos prourar novas formas de se trabalhar valores, mas omofaz^e-lo, quando os pr�oprios projetos eduativos n~ao os veiulam? En-ontramos essa mensagem nos livros de pedagogia, no disurso dos pro-fessores, no disurso dos pol��tios . . .Mas n~ao enontramos em muitasesolas, nas pr�atias.Como se ensina a amizade e a solidariedade? �E no dia a dia daPonte que devemos e podemos enontrar em pequenos gestos estes si-nais. E �e tamb�em no dia a dia que desobrimos que muito ainda h�a afazer, para promover uma verdadeira ultura de respeito pelos direitosde ada um. Deve partir, em primeiro lugar, de ada um dos orienta-dores, devemos n�os pr�oprios ser exemplo disso, por isso trabalhamosem equipe, partilhamos tarefas, respeitamo-nos e ajudamo-nos. E a
3.19. PROFESSOR-TUTOR, CRESCIMENTO E FAM�ILIA 119trabalho.N~ao riamos um ambiente de solidariedade entre as rian�as, se n�osn~ao formos solid�arios om os nossos olegas de trabalho. Aaso algumtutor esgote todos os seus reursos, ou tenha di�uldades em resolverum problema om uma rian�a, poder�a pedir ajuda aos seus olegasde trabalho. Outra forma de lidar om a situa�~ao poder�a passar peloreurso �a Comiss~ao de Ajuda (onstitu��da por alunos), que poder�ahegar mais perto da rian�a em ausa, ajudando-a a pereber quen~ao est�a a respeitar os seus deveres, interferindo om os direitos dosoutros olegas, prejudiando-se, lesando todo um oletivo.No Brasil, enontramos uma lientela de alunos om s�eriosproblemas disiplinares. Muito desta indisiplina oorre porum hist�orio soial a�otio que estamos vivendo - omo are-dito ser do onheimento de todos. Diferen�as soiais gri-tantes que, entre tantas onseq�u^enias, levam estes alunos auma esolha ruel e muitas vezes irrevers��vel (ou pelo menosassim se apresenta), omo �e o aminho do tr�a�o de drogas.Al�em de sentirem-se sem perspetivas, julgam ser mais pro-veitoso este aminho pelo retorno �naneiro aparentementemais f�ail e maior que qualquer outra proposta. H�a asos emque alguns desses hegam �a esola sob efeito de entorpeen-tes, seja �alool, drogas ou oisas a�ns. Minha pergunta �e: naEsola da Ponte aontee ou j�a aonteeu aso semelhante?Se sim, omo foi que vo^es lidaram om esta situa�~ao? Sen~ao, ainda assim, poderiam nos orientar a este respeito?Professores:Felizmente, quase n~ao existem asos omo os que vo^e desreveu.�E mais usual aonteer em esolas inseridas em meios urbanos. Aindaassim, reebemos alunos que, de uma forma mais ou menos regular,onsomem drogas leves e/ou outros entorpeentes. S~ao asos que seenontram numa fase muito iniial, mas que nos preoupam e nos le-



120 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .vam a tomar algumas medidas de preven�~ao, um aompanhamentomuito pr�oximo por parte do professor-tutor, alertas onstantes juntodos pais. Como �e �obvio, estamos onsientes que estas medidas nemsempre surtir~ao os efeitos desejados, mas �e essa a nossa fun�~ao en-quanto orientadores eduativos. Temos onsi^enia de que peranterian�as e/ou adolesentes sem presen�a ativa dos pais nas suas vidas,sem qualquer tipo de apoio ou inentivo para o suesso esolar, que vi-vem em meios soiais ompletamente degradados e hostis, onde reina alei do mais forte impera, ser�a muito dif��il que qualquer tipo de esfor�opor parte da esola (que �e apenas uma parte), muito provavelmente,sair�a frustrado e desprovido de suesso.Apesar das ontrariedades, vamos tentando fazer pequenos \mila-gres". Por vezes, v~ao aonteendo, fruto de muito esfor�o e dedia�~ao. . .Quando falamos em indisiplina, falamos em fam��lia e om-portamento. Os limites da fam��lia nem sempre s~ao os limi-tes e regras que a esola determina. Como trabalham estasquest~oes?Professora:Em algumas fam��lias, pais demitem-se da sua fun�~ao de \pais",delegam a autoridade, tamb�em, para a esola. S~ao esses pais, que n~aoexerem a sua autoridade, que questionam os direitos e deveres dosalunos. Isso n~ao �e um problema apenas da nossa esola, mas estamosperante um problema bastante omplexo. Este assunto foi abordadona �ultima reuni~ao de pais do n�uleo de Iniia�~ao. N�os expusemos asnossas preoupa�~oes, sem apontar dedos a ningu�em. Confrontar ospais de uma forma ausat�oria n~ao �e boa id�eia. Aqui, a interven�~ao doprofessor-tutor junto dos pais �e fundamental.\Perebia o grande investimento dos professores tutores narela�~ao om as rian�as, o que evideniava que, espeialmenteatrav�es da afetividade, seria poss��vel uma maior integra�~ao.
3.19. PROFESSOR-TUTOR, CRESCIMENTO E FAM�ILIA 121No entanto, diferentemente dessas rian�as, outras demons-travam ter internalizado a proposta da esola, demonstravamque a Ponte deixa maras muito partiulares nos seus alunos.Crian�as e adolesentes que questionavam algumas posturasdoentes e que reivindiavam o direito de falar aquilo quepensam. A esperan�a �e de que esses alunos onsigam darontinuidade �aquilo que aprenderam e reonstruam a Ponteem qualquer lugar".Destaquei esse omo um dos pontos haves. Estou enga-nada?Eduadora brasileira:Sem d�uvida, esse �e um dos pontos haves na minha vis~ao. Apren-dia muito om as rian�as que j�a tinham a proposta internalizada,rian�as que partiipavam da Comiss~ao de Ajuda, que partiipavamde maneira leg��tima da Assembl�eia e que reivindiavam seus direitos,que assumiam suas responsabilidades. Crian�as que trabalhavam in-dependentemente dos professores e que sabiam sinalizar quando estesestavam \perdidos". Crian�as que sabiam ouvir e pedir a palavra, quesabiam respeitar a m�usia e o ritmo do outro. Esse �e o esp��rito quepreisa ser ultivado!Vo^es disseram que, no in��io de ada ano letivo, os alu-nos, por vontade pr�opria, onstituem um grupo para eleger oprofessor-tutor. Gostaria que falassem mais sobre a forma�~aodesse grupo de alunos.Pai de aluno:Os alunos n~ao onstituem um grupo para eleger o professor-tutor.S~ao onstitu��dos grupos heterog^eneos (dos diversos anos/n��veis) dealunos em ada n�uleo. E ada aluno, individualmente, esolhe umprofessor om quem simpatiza mais, om quem se identi�a melhor,om quem poder�a ter desenvolvido em anos anteriores alguma empatia(pelas mais variadas raz~oes) para ser o seu tutor. �As vezes, n~ao �e a



126 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .os alunos s~ao onduzidos em rela�~ao �as regras. �E isso mesmo?Para que isso funione, d�a trabalho, ou seja, n~ao d�a prafazer de onta, tem que se levar a s�erio o que se faz . . .Professora:Estou grata por ter esta oportunidade de partilhar medos, ang�ustias,estrat�egias e sugest~oes. A edua�~ao �e apaixonante e paix~ao se divide.Eduador n~ao �e ilha . . .Relativamente �a sua primeira onlus~ao na apreia�~ao desse as-sunto, devo onordar totalmente om vo^e. O nosso omprometi-mento om o que desenvolvemos �e fundamental em tudo na vida e,prinipalmente, em edua�~ao. O entusiasmo de um Orientador Edu-ativo �e ontagiante. Se assim n~ao for, o que o aluno vai pensar? Anossa alegria se reveste de uma import^ania vital. Para melhor intera-girmos om qualquer aluno, �e de aresentar que a doa�~ao sinera doOrientador Eduativo n~ao �e uma prerrogativa - se tal n~ao aonteer,nada funiona.Por�em, devemos ompreender que a entrega e entusiasmo do alunon~ao tem que ser a nossa. Muitas vezes, frustra os eduadores o dese-quil��brio existente entre sua motiva�~ao e a do aluno. Devemos entendero nosso interloutor e dar a hane de ele se envolver o quanto baste en~ao exigir que ele saiba tudo . . . Se n~ao agirmos desse jeito, inorremosem grave perigo de desrespeito do ser om quem interagimos. Comtranq�uilidade, sem pressa exessiva, onseguimos ativar - \O essen-ial �e invis��vel aos olhos. S�o se v^e bem om os olhos do ora�~ao." (inO Prinipezinho - A. Exup�ery)No que diz respeito ao sal�ario, este projeto �e do Estado Portugu^es- reebemos tabelado. N~ao �e ol�egio partiular. E, omo em outrasesolas, n�os investimos parte do sal�ario em material de pesquisa paraa nossa forma�~ao . . .Parabenizo pela tereira onlus~ao. Se esse projeto tem resistido
3.20. E SE FAL�ASSEMOS DE CURR�ICULO OCULTO? 123Aprendizagem �e m�utua.Tamb�em o trabalho de grupo de alunos pressup~oe a partilha detarefas, a onstru�~ao de la�os afetivos, o esp��rito de equipa a entre-ajuda e a responsabiliza�~ao de ada elemento pelo trabalho de todos.O trabalho dos grupos de responsabilidade pressup~oe a partilha de ta-refas, a responsabilidade e o esp��rito de oopera�~ao om toda a esola.As reuni~oes de Assembl�eia pressup~oem a partilha de onquistas e deaprendizagens, a partilha de problemas (porque s~ao omuns a toda aesola) e a deis~ao partilhada demoratiamente. Os momentos de de-bate pressup~oem o respeito pela opini~ao do outro, a busa de onsensoe a liberdade de express~ao . . .Poderia ontinuar a itar alguns dos dispositivos que sustentamo projeto, mas n~ao onseguiria responder abalmente ao que aimaquestionei. S�o se ensina valores transmitindo-os, viveniando-os epartilhando-os!A disiplina n~ao �e dissoi�avel dos valores. Na Ponte intervimosisomor�amente, isto �e, os alunos s~ao o que os orientadores s~ao. E osorientadores pautam a sua interven�~ao pela dos alunos. Numa situa�~aode indisiplina, a nossa interven�~ao dever�a ser omum (omo o pai quen~ao desautoriza a m~ae), e igualmente promotora de responsabiliza�~aodo aluno pela sua atitude e reex~ao em torno da mesma.Para onseguirmos manter uma postura oesa e oletiva, reeti-mos semanalmente (em reuni~ao de equipe) sobre as nossas pr�atias,disutimos abertamente os problemas e partilhamos ang�ustias. Devodestaar que a pr�opria estrutura organizaional, o fato de trabalhar-mos juntos, partilharmos espa�os, termos os mesmos hor�arios, failitae promove a oopera�~ao e a olabora�~ao dos orientadores.Desde h�a dez anos, trabalho om programas de aumento deesolaridade para jovens e adultos oriundos de omunidadesom baixo��ndie de desenvolvimento humano; sobrepondo-sea todas as aus^enias imprimidas em suas vidas por quest~oes



124 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .familiares, soioeon^omias, pol��tias e eduaionais esses jo-vens nos trazem diariamente onheimentos adquiridos pelassuas experi^enias de vida, que, em o�inas e salas de au-las, atrav�es de propostas elaboradas por eles junto om aequipe, s~ao trabalhadas sem fugir ao onte�udo que vem no\paote" do programa, do qual n~ao podemos nos distaniar. . . No in��io das atividades, um termo de ompromisso ela-borado, esrito e assinado por todos, �e a nossa arta magna.Ainda assim, todos os dias, alunos e professores quebram es-sas regras e a indisiplina disente e doente permeia nossootidiano.N~ao h�a f�ormulas prontas e aabadas. N~ao aredito quegostar��amos que existissem, para resolvermos essas quest~oes.Mas gostaria de pedir a todos sugest~oes, sugest~oes e su-gest~oes, fundamentadas �e laro, nas vossas experi^enias e o-nheimentos, que possam ser somadas as nossas, nesse dia adia t~ao dif��il quanto instigador.Professoras:Se os professores quebram as regras estabeleidas, omo �e que osalunos v~ao respeitar regras? Um fator que estimula a indisiplina�e a falta de oer^enia entre o que o professor diz e o que ele faz,entre os valores que ele transmite aos alunos e os que ele mesmo vive.Para os alunos, o professor �e a imagem de um ideal, um exemplopositivo, ou negativo. O professor deve prourar ser um modelo deonduta, ser uma refer^enia. Conv�em assumir uma atitude dispon��vel,dando on�an�a aos alunos, sem se mostrar demasiado permissivo.Os professores que estabeleem om os alunos uma rela�~ao de maiorproximidade s~ao os que t^em menos problemas de indisiplina. Essaproximidade e v��nulo levam aos alunos a sentirem-se importantes paraos professores, inibindo-os de terem omportamentos indesej�aveis.As rian�as n~ao mudam o seu omportamento de um dia para o
3.20. E SE FAL�ASSEMOS DE CURR�ICULO OCULTO? 125outro. �E neess�ario que a esola estabele�a um sistema de est��mulosque favore�a o desenvolvimento de responsabilidade.Sugest~oes talvez �uteis: o trabalho om a fam��lia, que �e essenialpara a resolu�~ao de situa�~oes ompliadas; o desenvolvimento do tra-balho partilhado, que �e fundamental para estimular a partiipa�~ao dosalunos; o di�alogo (neessidade de falar, de ser ouvido e respeitado),que refor�a a rela�~ao professor-aluno; a disuss~ao de omportamen-tos \indesej�aveis", numa atmosfera de responsabilidade re��proa. Asolidariedade gera solidariedade . . .A disiplina, ou melhor, indisiplina em sala de aula �e umassunto muito pol^emio e preisa ser n~ao s�o disutido, masoloado em pr�atia. Assisti a uma palestra de Luis Shettini,na qual ele falava que todo professor deveria passar mais vezespela experi^enia de ser aluno, para ver omo se omportam,pois s~ao atitudes semelhantes aos que eles pr�oprios relamamdos seus alunos aquelas que reproduzem quando assim est~aoinseridos. Meu questionamento �e: ser�a que os professores n~aoest~ao nem se onheendo a si mesmos, para melhor onheerseus alunos, para que possam ser disiplinados e n~ao exigiremaquilo que n~ao lhe ompete do outro?Professor:Algumas das atitudes dos alunos s~ao espelhos dos omportamentosdos professores. Se um professor n~ao pede a palavra para intervir numdebate, �e natural que o aluno n~ao o fa�a. Se o professor levanta a voz,ou hega aos espa�os onstantemente atrasado, por que raz~ao o alunon~ao ter�a omportamentos semelhantes?Na Esola da Ponte, as agress~oes s~ao quase nulas dado:o alto n��vel de engajamento e omprometimento dos profes-sores; o prazer dos professores em trabalhar naquele lugar,independentemente do sal�ario que reebem; o ompromissodos pais junto �a metodologia da esola; a seriedade om que



130 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .esola da ponte, ser�a importante ome�ar por referir que ao ontr�ariodo que aontee om quase todas as esolas do nosso pa��s, os profes-sores que ingressam na ponte n~ao o fazem por nomea�~ao do estado oupor delega�~ao de uma entidade superior. O professor onorre paraingressar na esola, sabendo de antem~ao omo esta funiona e quais osprin��pios que defende. N~ao �e obrigado ou for�ado a faz^e-lo! Entra naesola porque se rev^e om estes ideais e om estas pr�atias, ou seja, omo projeto eduativo \Fazer a Ponte". Se nem sempre isto aontee oun~ao foi aonteendo ao longo destes anos, os professores que se equivo-aram ou que pereberam que n~ao era este o seu lugar, aabaram porsair, prourando esolas om que se identi�assem mais. �E natural quenem todos entendam que seja esta a melhor forma de trabalhar ou queentendam que existem outros m�etodos, mais tradiionais ou n~ao, omque se identi�am (nem todos pensamos da mesma forma . . . ). Agora,desde o momento que integramos este projeto, umprimos e fazemosumprimos o nele est�a estipulado, tendo em onta que os tempos mu-dam e poder~ao oorrer determinadas altera�~oes ou mudan�as. Pareeevidente. O projeto n~ao �e estanque e as pessoas n~ao s~ao arentes deopini~ao ou impedidas de fazerem novas sugest~oes. Ainda assim, ser�aneess�ario perebermos porque raz~ao n~ao estar�a a funionar o que j�afunionou e muito bem, antes de alterarmos apressadamente (e semperebermos) o que quer que seja. Este aspeto paree-nos muito im-portante, uma vez que a tend^enia do ser humano quando as oisasn~ao orrem muito bem, �e mudar, sem se apereber do por que dasoisas.Falam dos alunos novos, que ainda n~ao entendem a lingua-gem e pr�atia da autonomia, levando os professores a exer-erem autoridade. Pode-se dar um exemplo dessa rela�~aoprofessor-aluno (novo) no exer��io dessa autoridade, na Es-ola da Ponte? Existem evid^enias de mudan�as nos rela-ionamentos familiares na asa do aluno inueniadas pelametodologia da esola?

3.20. E SE FAL�ASSEMOS DE CURR�ICULO OCULTO? 127a muitas intemp�eries �e pela energia om que os pais se envolvem navida da esola. S~ao fundamentais na omunidade eduativa a quepertenemos. Sua atua�~ao �e atenta, partiipativa e reexiva. Eles nosalertam para situa�~oes que, por vezes, esapam at�e aos olhares maisatentos e em onjunto trabalhamos para que seus �lhos sejam adavez mais s�abios e mais felizes.Para terminar, refor�o sua id�eia de seriedade. Sem d�uvida que, sen~ao entendermos a ria�~ao e manuten�~ao de regras omo algo s�erio,para qu^e gastar tempo e energia em desenvolv^e-las? N~ao podemospermitir que virem fahada . . . As oisas mais lindas do mundo aon-teem no interior, muito mais do que �a superf��ie. Pense na beleza dosorais dos oeanos. Onde se situam eles? No mais profundo do mar. . .Professores:Toda esta envolv^enia da equipa �e o ideal que se proura dentro deum projeto omo o nosso. Somos muitos, muitas abe�as a pensar,sendo que ada um tem os seus valores e perspetivas em rela�~ao �avida e �a edua�~ao.Temos problemas de agress~oes verbais, mas s~ao pouos. O ompro-metimento de toda a omunidade esolar �e fulral.A Ponte reebeu um aluno de 15 anos, que tinha agredidoseu professor e o deixado em estado de oma. Gostaria desaber omo foi desenvolvido o trabalho om esse aluno.Professora:Tratava-se de um adolesente om s�erios problemas omportamen-tais, oriundo de uma fam��lia arente a v�arios n��veis. O \trabalho"feito om ele foi semelhante a outros que tamb�em j�a reebemos naesola. Tentamos sempre valorizar ada um omo espeial e �unio,tentando sempre ter em mente toda a situa�~ao familiar, eon^omia esoial da pessoa em quest~ao, uma vez que �e entendendo o seu historial



128 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .que onseguimos uma aproxima�~ao. Por outro lado, n~ao �e a exlus~aoou a expuls~ao que resolve os problemas de indisiplina, porque issoeles j�a t^em no seu dia-a-dia familiar, ou soial.Tentamos n~ao desistir do aluno em quest~ao, mas onversar, estabe-leer proximidades, ganhando a sua on�an�a. Digamos que se tentajuntar assertividade om algum arinho e ompreens~ao. Outras vezesnegoiando.N~ao tenho d�uvidas (e a experi^enia de alguns anos na Ponte diz-meisso) de que, algumas vezes, um olhar diferente, um gesto diferente,uma palavra diferente, onseguem mudar omportamentos. Se umaluno tem um mau omportamento, n~ao ser�a berrando que a sua ati-tude vai mudar. �As vezes aontee o ontr�ario, isto �e, um aluno falaalto e o orientador responde num tom sereno, perguntando: \Porquefalas assim omigo, por aaso fui malriado ontigo ou tratei-te mal?"- Isto, muitas vezes, desarma-os.Como se d�a o proesso pedag�ogio om um adolesente quej�a vem de outra institui�~ao, om um \urr��ulo oulto" assis-tematiamente falando? Esse aluno �e integrado aos demais,logo ao hegar �a esola? Durante o tempo em que vo^es pes-quisaram e onviveram om alunos e pais de alunos da Esolada Ponte, houve alguma oasi~ao espe���a onde preseniaramalgo semelhante?Pai de aluna:S~ao muitos os asos em que as rian�as mudam radialmente. Oadolesente que nos apresentou a esola, assim que hegamos, em 2003(quem mostra a esola para um visitante �e sempre uma rian�a,) haviahegado �a esola alguns anos antes, depois de ter sido expulso deoutra. No seu primeiro dia na Ponte, arrumou uma briga om outrojovem, que aabou levando-a ao hospital. S�o soube disto bem depois e�quei impressionado: aquele rapazinho em nada se pareia om algu�emapaz de um dia ter feito uma oisa daquelas. Era agora um rapaz
3.21. QUAL O SIGNIFICADO DE INCLUS~AO? 129afetuoso, umprimentado om alegria pelos outros alunos e admiradopor seu talento de \gra�teiro". Ele agora analizava a energia, antesviolenta, para uma forma de express~ao art��stia. Este aminho foi omesmo seguido por outras rian�as outrora violentas.Na maioria das vezes, basta que se aolha de verdade a rian�a,ofereendo-lhe aten�~ao e reursos para superar suas di�uldades. Pois�e isto o que se faz o tempo todo na Ponte om todas as rian�as,inlusive, as que est~ao em situa�~ao de riso soial. Isto �e poss��vel,em grande parte, porque professores e alunos n~ao est~ao mais presosatr�as das grades de hor�ario, n~ao passam mais todo o tempo dando ouassistindo aulas, e por isto podem enontrar tempo para aprender eajudar a aprender. E a . . . Ser.

3.21 Qual o signi�ado de Inlus~ao?�E no proesso de resolu�~ao de problemas que rian�as, jovense adultos apreendem a ser gente om saberes onstru��dos emomunidade. Pergunto: Quando um professor que vem tra-balhar na Esola da Ponte (que pertene ao Sistema Edua-ional Portugu^es) n~ao se enquadra/internaliza, ou n~ao apre-ende o Projeto Eduativo da Ponte, ele �e devolvido ao Sis-tema?Professores:�E evidente que a expuls~ao nuna se apresenta omo a solu�~ao dosnossos problemas, por muito fortes que sejam, porque as expuls~oesou as exlus~oes n~ao s~ao nem nuna ser~ao resposta a nada. Quandoexpulsamos um aluno, apenas estamos a abandonar temporariamenteo problema, que vai reser e piorar om esta atitude. O aluno perebeque o professor est�a a desistir dele e sente-se ainda mais revoltado.Aera da quest~ao que levantas sobre o ingresso dos professores na



134 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .disiplina ou inumprimento sistem�atio dos seus deveres, a Comiss~aode Ajuda interv�em e/ou elege outros alunos para o ajudarem. Para,al�em disto, tamb�em d~ao o seu pareer em situa�~oes de onito. Esta�e uma forma de auto-responsabiliza�~ao oletiva, que permite diminuira interven�~ao dos professores nos problemas disiplinares. Deve terreparado que n~ao fa�o refer^enia aos meninos \ditos om neessidadeseduativas espeiais" . . . O proedimento �e id^entio, porque todos s~ao\espeiais".Como se trabalha a quest~ao da disiplina om alunos omarater��stias mais evidentes em hiperatividade e autismo(ou asperger)? Como os professores trabalham om isso,omo trabalham os alunos om essa omunia�~ao mais literale um pouo \pobre" que essas pessoas ostumam ter, umavez que �e diferente a \indisiplina" de um hiperativo, de umasperger e de outras rian�as?Professora:Essas rian�as apresentam di�uldades mais maradas no dom��niosoial, da linguagem e omunia�~ao, e, desde a sua reep�~ao, estipula-mos, em onjunto om todos os orientadores eduativos dos n�uleos,regras que eles possam admitir omo justas. Eles apresentam di�ul-dades em entender as \regras" institu��das na nossa esola, nomeada-mente a lista dos direitos e deveres.Tamb�em tentamos diagnostiar as situa�~oes que lhes provoammaior tens~ao, om a �nalidade de atenuar os movimentos repetidose estereotipados que apresentam. Uma das situa�~oes que vivemos omessas rian�as resultou na neessidade de se riar uma rotina pr�evia,na qual lhes �e expliado de forma simples e lara o essenial de umarela�~ao de agrado om os olegas e adultos. Ainda que as rotinasv~ao sendo alteradas onforme o que vai sendo deidido nos debates enas assembl�eias . . . Por isso, ompreendemos que �quem perturbados,quando qualquer aonteimento impede ou modi�a essa rotina.

3.21. QUAL O SIGNIFICADO DE INCLUS~AO? 131Professor:A metodologia e o ambiente de trabalho na Ponte s~ao muito dife-rentes da esola \tradiional". Quando reebemos um aluno \novo",que j�a passou v�arios anos em outras esolas, ele traz j�a uma grande\bagagem" de onep�~ao de um tipo de esola, que n~ao �e f�ail alterar.�E extremamente dif��il riar ondi�~oes de motiva�~ao intr��nsea em alu-nos que, durante muitos anos, foram estimulados no sentido de serem\melhores do que os outros" ou de \tirar a melhor nota da turma".Mais do que a orienta�~ao do professor, entra em jogo o papel dogrupo de trabalho. Os alunos novos �am inseridos em grupos dealunos om maior experi^enia de projeto, que os v~ao orientando noseu trabalho. �E um proesso longo, que requer a interven�~ao dosprofessores.Esses alunos failmente onfundem liberdade om libertinagem.Ent~ao, o papel do professor �e muito importante, �e seu dever inter-vir, lembrando que assoiados aos direitos est~ao os deveres.N~ao tenho d�uvidas de que as mudan�as nos relaionamentos famili-ares na asa do aluno s~ao grandes raz~oes, pelas quais os pais ontinuama aderir a este projeto. Mais do que o onheimento que adquirem, �eo saber ser e o saber estar o que arateriza os alunos da esola. Esseresimento n~ao implia que a rian�a se torne num pequeno adulto,omo poderia aonteer numa esola de regras r��gidas. Aprende a serrespons�avel, solid�ario, aut^onomo e, ao mesmo tempo, a manter todasas arater��stias fant�astias das rian�as: a uriosidade, a divers~ao. . .Os pais transmitem-nos, diariamente, omo este resimento se re-vela na rela�~ao familiar, nas pequenas oisas do dia-a-dia. Na �ultimareuni~ao geral de pais, um enarregado de edua�~ao expliou que foi a�lha que lhe ensinou a pedir a palavra e esperar a sua vez para falar. . .



132 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .3.22 Respeito pelas diferen�as . . .

Aqui, no Brasil, \oopera�~ao" (operar om) �e vista, quasesempre, omo \ola" ou \onversa fora de hora". Come-ei a onstruir uma d�uvida oneitual em rela�~ao �a a�~ao devo^es: vejo uma forte defesa da id�eia de que, apesar de res-peitarmos as diferen�as de trajet�oria de vida e perurso es-olar, \ningu�em �e mais espeial que o outro" ou \n~ao aeitaque oorram omportamentos diferentes na mesma esola".Usarei a frase padr~ao: \tratar os desiguais de forma igual"n~ao �e transformar diferen�a em desigualdade? Tratar o mo-mento omo algo de�nitivo e exigir a transforma�~ao numahora em que talvez n~ao se esteja em ondi�~ao de se transfor-mar (ainda!) n~ao �e autorit�ario? Em suma, disutir aberta-mente que algu�em est�a num momento agressivo e que preisade um tempo para repensar atitudes n~ao �e vi�avel? No modelode vo^es haveria exesso de exposi�~ao do aluno? Tenho �aminhas d�uvidas at�e por ambos terem sido enf�atios no ponto.Professor:Para a Ponte, paree-me que a id�eia �e esta: \todos s~ao espeiaisde diferentes formas; em diferentes momentos da sua vida, todos s~aoespeiais e preisam de tratamento espeial".Tratar pessoas diferentes da mesma forma �e gerar desigualdade.Cada um preisa de um tratamento difereniado. Contudo, �e pre-iso pereber bem o que se entende por isto. O objetivo �e enontrarum ambiente em que o tratamento de ada um �e difereniado. Ouseja, a igualdade �e a diferenia�~ao para todos e n~ao s�o para os quenormalmente s~ao onsiderados \espeiais". Espero que tenha sidoompreens��vel a id�eia.A quest~ao n~ao �e exigir a transforma�~ao, a quest~ao �e torn�a-la ne-ess�aria e om possibilidade de surgir. Torn�a-la neess�aria junto da
3.22. RESPEITO PELAS DIFERENC�AS . . . 133pessoa (omo �e �obvio re�ro-me a uma neessidade pr�opria, ompre-endida e assumida pelo pr�oprio) e riar ondi�~oes para que ela possasurgir. Por vezes, este aminho �e demorado.Em rela�~ao �a exposi�~ao dos alunos, tudo depende do aluno em ausae do seu omportamento. Cada aso �e um aso.Como trabalhamos om rian�as e adolesentes, a indisi-plina �e fato. Como lidar om essa indisiplina em rian�asportadoras de neessidades espeiais? J�a que a Esola daPonte preza pela reex~ao, omo seria o trabalho om essasrian�as?Professora:Come�o por itar a parte de o projeto eduativo Fazer a Ponte:\Prestar aten�~ao ao aluno tal qual ele �e; reonhe^e-lo no que o torna�unio e irrepet��vel, reebendo-o na sua omplexidade; tentar desobrire valorizar a ultura de que �e portador, ajud�a-lo a desobrir-se e aser ele pr�oprio em equilibrada intera�~ao om os outros - s~ao atitudesfundadoras do ato eduativo e a as �unias verdadeiramente indutorasde neessidade e de desejo de aprendizagem." Apesar das diferen�as,e respeitando a individualidade de ada um, todos se regem por umreferenial omum de Direitos e Deveres elaborado/reformulado noiniio de ada ano letivo pelos alunos em Assembl�eia de Esola. Aquireside parte do suesso do projeto: s~ao as pr�oprias rian�as que t^emo papel mais ativo na gest~ao do seu onheimento e dos seus pr�opriosonitos, regendo-se por um sistema de regras omplexo que nenhumdos alunos �a ilibado de umprir.A promo�~ao dos valores da solidariedade e do trabalho ooperativo,atrav�es da organiza�~ao em equipe, permite olmatar os problemas quesurgem no dia-a-dia.Saliento a relev^ania da Comiss~ao de Ajuda. Esta Comiss~ao foi an-teriormente designada de tribunal, e funiona omo um meanismo deauto-regula�~ao. Sempre que se identi�a um aluno om ind��ios de in-



138 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .por uma lista de Direitos e Deveres, propostos e votados por eles, ereformulados no in��io de ada ano letivo.Esta lista �e um dispositivo que, de erta forma, norteia ompor-tamentos e atitudes, no dia-a-dia da esola. N~ao obstante, ela n~ao�e \solu�~ao milagrosa" para todos os problemas. Algumas vezes, h�aoutras interven�~oes que se revelam neess�arias. Quando algum alunotem um problema omportamental \mais grave", a primeira formade tent�a-lo resolver �e atrav�es de uma \onversa" entre o mesmo e oselementos da Comiss~ao de Ajuda. No entanto, nem sempre estes ele-mentos onseguem resolver o problema e �e neess�aria a interven�~aodos orientadores eduativos, nomeadamente do professor-tutor do(s)aluno(s) em quest~ao.Quando o problema se torna mais s�erio, os pais s~ao hamados �aesola, no sentido de tamb�em se responsabilizarem e de atuarem, juntoom os orientadores, neste proesso. Resumindo, s~ao v�arias as formase proedimentos usados perante um problema de indisiplina. A listade Direitos e Deveres e a reex~ao sobre a mesma; a interven�~ao ativa daComiss~ao de Ajuda; a disuss~ao de alguns problemas do Aho Mal, emAssembl�eia; a interven�~ao dos orientadores eduativos, om a presen�ado professor-tutor; eventualmente, a ajuda da psi�ologa; o ontato ea o-responsabiliza�~ao dos pais.

3.23. PSIC �OLOGO NA EQUIPE DE PROJETO 135O nosso foo prinipal �e tentar desenvolver algumas ompet^eniaspara tentar olmatar as suas di�uldades: treino do ontato visual;ontrolo da intensidade de voz; ontrolo da repeti�~ao obsessiva de a-ofonias; treino da omunia�~ao n~ao verbal; treino da omunia�~aoverbal (ao n��vel da linguagem reeptiva (leitura e esrita) e expressiva(onto e reonto de hist�orias, seq�u^enias de imagens, aonteimentos,hist�orias e enas da vida di�aria); ontrolo de desenhos ompulsivos,repetindo o mesmo motivo; ontrolo dos movimentos repetidos e es-tereotipados; fomento do aumento da autonomia de trabalho. �E pre-iso evitar situa�~oes de press~ao ou sobrearga de tarefas esritas, poisexigem deles uma onentra�~ao que, por vezes, �e quase \dolorosa" eausadora de dist�urbios no omportamento. �E importante, por exem-plo, o reurso �as novas tenologias e �e, igualmente, neess�ario o uso deimagens e o treino da interpreta�~ao de oneitos e das ompet^eniassoiais (uso de hist�orias soiais).O ontato frequente dos pais om a esola �e de extrema import^ania.Os pais v~ao obtendo informa�~oes aera dos progressos e di�uldadesdo seu eduando, e v~ao onheendo e olaborando em asa om otrabalho efetuado na esola.

3.23 Um pro�ssional da Psiologia em equipede projetoNo Brasil, passamos quatro anos num urso de lieniatura.Nesses ursos n�os temos 90% de mat�erias estudadas rela-tivas �a nossa �area de esolha: Matem�atia, Ed. Art��stia,Hist�oria et. E apenas 10% de ontato om as mat�erias dedid�atia, psiologia, metodologia et. Ou seja: onde n�os de-ver��amos ter mais onheimentos e aprofundamentos n�os n~aotemos. Sendo assim, n�os nos formamos \experts" em nossas�areas e mal sabemos e onheemos esses nossos alunos quanto



136 CAP�ITULO 3. A AUTONOMIA CONQUISTA-SE . . .aos aspetos emoionais, biol�ogios, soiol�ogios . . . Sendo as-sim, e devido a uma falha urriular, seria de fundamentalimport^ania termos em ada institui�~ao esolar um pro�ssi-onal da �area de psiologia atuando junto de n�os. Pereboque, muita das vezes, de nada adianta estarmos passando in-forma�~oes e onte�udos de nossas �areas, se n~ao temos a m��nimaid�eia de todas as arater��stias desses alunos e de omo lidarom as fases pelos quais esses alunos passam. Por isso, gosta-ria de maiores informa�~oes a respeito da presen�a e atua�~aodo psi�ologo na Esola.Professor:Mesmo sabendo que um psi�ologo ajuda, ser�a que s�o isto ajudar�anas nossas falhas de forma�~ao iniial? Em Portugal, tamb�em existeesse problema na forma�~ao iniial de professores. N~ao me paree queseja t~ao grave omo o desreve, mas aontee.Na nossa esola, o psi�ologo tem v�arios pap�eis. Partiipa na or-ganiza�~ao do trabalho dos alunos, disponibiliza materiais espe���ospara ertos alunos e atua em �areas onde um professor n~ao espei-alizado preisa de ajuda. Tamb�em interv�em no ampo da psiologial��nia, em situa�~oes agudas, em que os alunos est~ao laramente em so-frimento. Contudo, esta interven�~ao restringe-se, sempre que poss��vel,a urtos espa�os de tempo. Finalmente, atua junto dos pais, sempreque neess�ario.Lembro outra importante fun�~ao do psi�ologo: na orienta�~ao vo-aional. Os alunos que se preparam para terminar o ensino b�asio,ou que v~ao esolher outra via de estudos, trabalham onjuntamenteom o psi�ologo (o tutor tamb�em tem um papel importante aqui), nosentido de esolher o que mais lhes agrada e a atividade onde pensamvir a ter maior realiza�~ao.

3.24. \E SE FUMAR DROGAS LEVES NA ESCOLA?" 1373.24 \E se fumar drogas leves na esola?"

Como �e tratado disiplinarmente um aluno que �e apanhadoa fumar drogas leves na esola? Se o aso for �a assembl�eia,a situa�~ao n~ao ir�a riar r�otulos ao aluno? Todos os asoss~ao tratados na assembl�eia ou existem situa�~oes resolvidasdentro dos gabinetes da dire�~ao? Como �e que o aluno �e tra-tado perante um ato que seja grave? A fam��lia �e hamada?Se a rea�~ao da fam��lia for ontra as deis~oes da Esola, quemedidas s~ao tomadas?Professor:Felizmente, reio que nenhum aluno fumou droga na Esola. Se-ria extremamente grave e eles t^em onsi^enia disso. Os alunos s~aointeligentes e sens��veis e t^em onsi^enia de que nem tudo deve serfalado na Assembl�eia, apesar de poder ser . . . No tempo em que estouna Ponte, reio que nada foi resolvido dentro do gabinete da Dire�~ao.Sempre que onversamos om as fam��lias, temos o intuito de en-ontrar uma solu�~ao onsensual. Se assim n~ao for nada resultar�a. J�ahouve muitas situa�~oes em que foi ompliado onseguir uma solu�~aoonsensual, mas tem sido sempre onseguido. Nem sempre tudo aquiloque se ombina �e apliado na integra, mas aminhamos para l�a. A Es-ola �e pareira da fam��lia. S�o assim tem raz~ao de existir.No aso de indisiplina de alunos na Esola da Ponte, omoa quest~ao �e tratada. H�a registros de oorr^enias (aqui noBrasil �e omum registrar em \livros - negros"), onvoam-seos pais e as rian�as, en�m, omo �e feito por a��?Professora:A Ponte n~ao tem um livro de registros de oorr^enia. Portanto,outras medidas se revelam neess�arias para a resolu�~ao de problemasomportamentais. Aqui, tal omo j�a foi referido, os alunos regem-se



142 CAP�ITULO 4. EDUCAC� ~AO, RELAC� ~AO COM \OUTRO"Deixamos uma pergunta: o que impede que as esolas mudem e queTODOS os alunos aprendam? Preisamos esutar perguntas, fazerperguntas. O mist�erio \para l�a da porta" pode ser um bom prin��piode projeto.Na Esola Estadual, trabalhamos om alunos desmotiva-dos e om falta de perspetiva de vida. Muitos nem sabemo que �e um inema ou algo mais so�stiado. Na Esola Mu-niipal, o quadro se repete em todos os sentidos. Por�em, h�aum agravante: periferia om muita viol^enia. Nos dois asos,pais ausentes, fam��lias separadas, uma porentagem grandena sala de aula nem onhee a �gura do pai, nem seu nome.Na Esola Partiular, os pais s~ao ausentes e tentam substi-tuir a aten�~ao por bens de onsumo. Como trabalhar essemultiulturalismo de disiplinas familiares em um ambientet~ao \livre" e \deliioso"? Como reorrer ao �odigo disipli-nar da Ponte e �a lista de direitos e deveres, se o panoramadesrito anteriormente �e fat��vel om uma superlota�~ao, omobran�as de gestores, que seguem uma \artilha" diferente,e a liberdade de �atedra �e engessada pela pol��tia eduai-onal p�ublia de interesses a masara�~ao num�eria por ava-lia�~oes externas, que submetem o professor a vinular sal�ario�a aprendizagem?Professor:Infelizmente s�o tenho uma n~ao resposta: mudando a gest~ao. Com-preendo que di�ilmente isso ser�a poss��vel, mas a quest~ao �e, em grandeparte, essa. Cada esola tem que assumir o seu rumo. Aeito (apesarde ter di�uldades de ompreender) que o aminho seja exlusivamenteo das notas e que o merado se rege por isso. �E ompat��vel a demo-raia e a liberdade om a exist^enia de bons resultados aad^emios!Os pais, alunos, funion�arios e professores da Ponte tamb�em queremque os alunos tenham bons resultados no n��vel das \notas". Mas n~ao
Cap��tulo 4

A edua�~ao aontee narela�~ao om o \outro" . . .

\Ningu�em edua ningu�em, ningu�em edua a si mesmo, oshomens se eduam entre si, mediatizados pelo mundo."Paulo Freire1

4.1 O ato eduativo �e um ato de rela�~aoH�a algo que se sobressai no otidiano das esolas que estuda-mos - o olhar atento e uidadoso no estabeleimento de um\espa�o de esuta" om a equipe de eduadores e rian�as.Mas muitos professores manifestam as reais di�uldades en-frentadas na busa de um proesso de mudan�a, visto n~aoenontrarem pares, esbarrarem na buroraia e resist^enias.Sinto que h�a ang�ustia, porque a busa �e solit�aria, ao inv�es detentarmos fazer a diferen�a busando dispositivos, altera�~oes1Internet: \http://pensador.uol.om.br/autor/paulo freire/".139



140 CAP�ITULO 4. EDUCAC� ~AO, RELAC� ~AO COM \OUTRO"f��sias nos espa�os, pensarmos em uma tentativa de mudan�aque pressup~oe esse espa�o de esuta, ainda que no ontextoda pr�opria sala de aula de ada eduador. O que vo^e nos dizse esse ome�o for entrado nas rela�~oes entre eduadores erian�as? �E poss��vel ome�armos por esse aminho?Professor:No pouo que sei, reio saber que qualquer ato eduativo �e um atode rela�~ao. E que a rela�~ao �e sempre de um para um, no exer��io daesutat�oria.A inova�~ao ao n��vel dos instrumentos ou das reon�gura�~oes dosespa�os �e importante. Mas os dispositivos de rela�~ao s~ao bem maisimportantes. Compreendemos isso bem edo. E riamos espa�os deesuta: o debate, a assembl�eia, a aixinha de segredos, a omiss~ao deajuda, o grupo de aolhimento, o professor-tutor . . .Mesmo no restrito ontexto da sala de aula, um eduador pode (edeve) instalar estes, ou outros dispositivos. O �otimo ser�a que a esutase realize ao n��vel de toda a esola. Enquanto tal n~ao for poss��vel,que ada um seja a mudan�a que deseja para o mundo, que fa�a a suaparte, que institua v��nulos, ainda que apenas na sua sala de aula.

4.2 Mudar: aprendendo a lidar om odesonforto . . .O meu �lho disse que queria saber \aonde vai dar aquelaporta l�a da esola, subindo as esadas da quadra". Comovo^e lidou om as primeiras perguntas, om os primeiros on-itos? De tanta informa�~ao que reebemos, sem nenhumaonstru�~ao de fato, a gente aaba se sentido sabendo tudo,sem saber o que fazer diante de uma pergunta, de um pro-blema real.

4.2. APRENDENDO A LIDAR COM O DESCONFORTO . . . 141Professor:A hamada \turma de lixo" era onstitu��da por jovens que apenasonheiam uma linguagem: a da viol^enia. No tempo a que me re-porto, oneitos omo \auto-estima" n~ao onstavam do l�exio doente.Mas, na verdade, o que aonteeu foi que, sem que disso tiv�essemosverdadeira no�~ao, onsideramos priorit�ario enontrar a pessoa perdidaem ada jovem para, depois, poder enontrar o aluno. Quando on-seguimos alan�ar esse objetivo, o desenvolvimento pessoal (afetivo,emoional, soial, moral . . . ) aminhou a par om o desenvolvimentono dom��nio ognitivo.Foi surpreendente a r�apida \reupera�~ao" de onte�udos que, du-rante anos, os professores da esola n~ao tinham sido apazes de trans-mitir. Mas n~ao aonteeu por aaso. Os professores da Ponte tinhamonseguido (�nalmente!) tornar esses onte�udos signi�ativos para osex-alunos do lixo . . . a partir de perguntas - perguntas dos alunos!Depois, foi uma quest~ao de reon�gurar a esola. E aquilo que maistem surpreendido, nos �ultimos trinta anos de trabalho em esolas quepedem olabora�~ao, �e veri�ar que os professores ompliam o que �esimples. As esolas est~ao organizadas para a transmiss~ao de onte�udos,vemos o resultado desse tipo de organiza�~ao (Prova Brasil, OCDE,ENEM . . . ) e os professores ajudam a manter uma organiza�~ao detrabalho esolar que n~ao resulta . . . O trabalho dos exelentes pro�s-sionais de que as esolas disp~oem �e desperd��io.�E muito simples \reon�gurar" a organiza�~ao das esolas. �E sim-ples transformar alunos sem motiva�~ao em alunos motivados, �e maisf�ail para o professor trabalhar num tipo de organiza�~ao entrada naaprendizagem (que aontee na rela�~ao), sem detrimento da atividadede ensino (os professores n~ao s~ao objetos desart�aveis). Surpreendeque os professores pre�ram sofrer, que admitam ser uma fatalidadeque um ou mais alunos n~ao aprendam. Surpreende-me que os alunosn~ao fa�am perguntas. Que os professores n~ao fa�am perguntas . . .



146 CAP�ITULO 4. EDUCAC� ~AO, RELAC� ~AO COM \OUTRO"de tarefas e projetos de aordo om os seus interesses e problemasvividos, mas garantindo por sua vez que as ompet^enias esseniaisprevistas para ada ilo tamb�em sejam desenvolvidas.Para al�em da esolha respons�avel das suas aprendizagens, a mo-tiva�~ao ou o est��mulo de um aluno uem tamb�em da entre-ajuda do seugrupo de trabalho, do equil��brio emoional e orienta�~ao mais pr�oximadesenvolvida om o professor-tutor.Sugiro por �m algumas reex~oes. Aquilo que a soiedade pretende�e pro�ssionais ompetentes, om muita forma�~ao aad^emia sem sa-ber apli�a-la, ou exelentes t�enios sem apaidade de inovar peranteuma nova situa�~ao? O que a soiedade pretende s~ao trabalhadoresindividualistas, ou equipes de trabalho, que ooperem para o suessode todos? O que a soiedade pretende s~ao indiv��duos formatados, ouindiv��duos apazes de aprender e se aperfei�oarem?Fiquei pensando o quanto se faz neess�ario onstituir-seum espa�o de esuta na esola, mas que este espa�o avanedas queixas de senso omum e lamurias para uma atitude re-exiva e embasada. O que hoje enfrentamos em nossa esola,�e que neste espa�o os professores fazem uso para queixas eas solu�~oes s~ao de senso omum. Nosso desa�o �e promoverum avan�o nisso. Mas sinto que, �as vezes, n~ao damos ontae vejo muitos professores ulpabilizando e tererizando res-ponsabilidades, ao inv�es de busar solu�~oes onjuntas. Algomuito em pauta ultimamente �e a \indisiplina dos alunos".Ao inv�es de se debru�arem em a�~oes difereniadas queixam-se que a esola �e permissiva, e os pais tamb�em e que se osalunos tivessem uma puni�~ao tudo se resolveria. Questiona-mos tais posiionamentos e at�e investimos em provoa�~oespara que se revejam e repensem as onep�~oes que possuem,mas a disponibilidade �e muito pequena ou nula.Como promover um espa�o que promova a reex~ao e a
4.2. APRENDENDO A LIDAR COM O DESCONFORTO . . . 143queremos s�o isso . . .Minha quest~ao �e: omo poderemos atingir a parte gestora?Em algumas situa�~oes perebo que existem professores at�emotivados, mas que n~ao enontram apoio em suas propos-tas, �ando assim numa sensa�~ao de \estranho no ninho".Que orienta�~oes vo^es dariam a um professor que tem estavontade de modi�ar e melhorar, mas n~ao enontra apoio -nem moral omo tamb�em material - em sua Dire�~ao, Coor-dena�~ao?Professor:Dar-lhe-ei a minha opini~ao, baseada na minha experi^enia e noontato om muitos outros olegas que est~ao a tentar alterar a suapr�atia.Remar sozinho e onseguir que, dentro da Esola, alguns olegas nosap�oiem �e muito dif��il. Mas Roma e Pavia n~ao foram feitas num s�o dia,tudo tem o seu tempo: Lentamente, ome�ando a existir resultados eeslareendo todos os intervenientes, �e poss��vel mudar algo.Na esola em que trabalhamos, estamos passando por ummomento em que h�a muita motiva�~ao para mudar o jeitode aprender e ensinar. As transforma�~oes, algumas delasinspiradas pela esola da Ponte, est~ao reheadas de impassese indaga�~oes nesse aminho de eduar *na idadania*; pareeum longo aminho at�e que alanemos algum suesso.\Levantar a m~ao para soliitar a vez de falar", por exem-plo, �e uma regra que perpassa todas as turmas, todos os anos;os alunos a reonheem, os professores tamb�em. Mas vo^epensa que funiona na pr�atia?! Que nada!Professora:Come�o por feliitar esse grupo de professores motivados para amudan�a. O questionamento �e um ingrediente essenial para que qual-



144 CAP�ITULO 4. EDUCAC� ~AO, RELAC� ~AO COM \OUTRO"quer altera�~ao, por menor que seja, aonte�a sem ser por mero aaso.Esse longo aminho da aprendizagem da idadania faz-se dia-a-dia,por isso, �e quase inonluso.Eu sei que a regra de pedir a palavra funiona na pr�atia, porquea experienio todos os dias. Essa �e uma das regras de�nidas pelospr�oprios alunos e que onsta da listagem dos deveres deles. Isso aon-tee porque ompreendem a funionalidade dessa norma: onheemos seus benef��ios e a onfus~ao do seu inumprimento. Este �e umexer��io b�asio de idadania. N~ao podemos onfundir liberdade omlibertinagem. A liberdade n~ao pressup~oe a aus^enia de quaisquer re-gras, at�e porque vivemos em omunidade, em onstante intera�~ao. Oque prouramos �e que a liberdade seja sempre respons�avel e solid�aria.Os adultos tamb�em est~ao em ont��nuo proesso de aprendizagemda idadania, alguns mais do que outros. �E natural que as nossasviv^enias passadas (ou a aus^enia delas) e determinados ontextos de-terminem o ato de ser idad~ao, at�e porque h�a sempre a \tenta�~ao" dofailitismo, do individualismo, do prazer moment^aneo, omo aonteeno aso que relatou. O erto �e que a idadania tamb�em �e o respeitopelo outro, assim omo a liberdade.Quando fala que a postura tem mudado ao longo do tempo esse �eo sinal de que a idadania aprende-se na pr�atia. Os nossos alunosaprendem a ser idad~aos ativos e felizes, em ontexto de exer��ioda idadania. Exemplo laro disso �e a exist^enia semanal de umaassembl�eia de alunos, onde eles debatem e soluionam os problemasda esola.A verdade �e que os alunos s~ao o reexo dos seus eduadores: seos professores n~ao s~ao nem aut^onomos nem idad~aos ativos, omopoder~ao orientar naquilo que desonheem? A orienta�~ao aminha dem~aos dadas om a aprendizagem. Tamb�em s~ao os nossos erros quenos proporionam a reex~ao e o resimento, seja ele a que n��vel for.Todos os desvios podem ser ontrolados ou evitados atrav�es de uma
4.2. APRENDENDO A LIDAR COM O DESCONFORTO . . . 145postura atenta, r��tia, onstrutiva e solid�aria. �E preiso on�an�a edetermina�~ao nos nossos ideais. Estou erta de que �e o seu (o vosso)aso.Como estimular nos estudantes a responsabilidade, se omeio no qual est~ao inseridos n~ao propiia tal forma�~ao? Comoestimular uma forma�~ao idad~a, se a soiedade vive em quest~aodo merado e do vestibular, sendo que estes exigem apenaso aprendizado t�enio?Professora:De fato, a pareria entre o ensino e a forma�~ao integral do indiv��duopode tornar-se, failmente, em antagonismo, quando aprendizagenssem sentido, vazias de signi�ado para aqueles que as ret^em at�e aoexame �nal, se sobrep~oem ao desenvolvimento de ompet^enias omoa responsabilidade, a autonomia, a onsi^enia r��tia, a partiipa�~ao,a entre-ajuda . . .Vive-se, uma quase esquizofrenia entre o que areditamos ser o a-minho para a forma�~ao integral de ada ser e as exig^enias impostaspelos exames. Na Ponte, defendemos que a avalia�~ao imposta peloprofessor ou pelo Minist�erio, num teste igual para todos e de dura�~aorigidamente de�nida n~ao tem qualquer signi�ado. Contudo, omo aautonomia que nos foi onedida pela administra�~ao entral s�o �e v�alidadentro da lei geral, os alunos que terminam o 3o� ilo s~ao submetidosaos exames naionais. Compreender�a que tamb�em n�os nos onfron-tamos om essa diotomia. Entendemos, no entanto, que o essenialna forma�~ao �e a valoriza�~ao de ada indiv��duo, o desenvolvimento dasompet^enias gerais, bem omo as aprendizagens que ter~ao signi�adopara si pr�oprio, om o objetivo m�aximo de ajudar ada rian�a a ons-truir um quadro de valores e de se tornar um adulto soialmente bemintegrado.No nosso dia-a-dia, prouramos que ada aluno plani�que as suasaprendizagens, se avalie e aperfei�oe, permitindo o desenvolvimento



150 CAP�ITULO 4. EDUCAC� ~AO, RELAC� ~AO COM \OUTRO"O fato de os alunos terem a liberdade respons�avel de esolha dastarefas a realizar, de se promover a aprendizagem pela desoberta euma perspetiva onstrutivista do onheimento leva a que as aprendi-zagens se tornem signi�ativas. Deste modo, os alunos desenvolvem amotiva�~ao intr��nsea para a aprendizagem, para se tornarem idad~aosaut^onomos, solid�arios e ativos.Penso que, infelizmente, ainda n~ao foram feitos estudos em rela�~aoao desempenho dos nossos antigos alunos noutros ontextos, por exem-plo, esolares. Contudo, pelos testemunhos de alguns olegas e dospr�oprios alunos, a adapta�~ao a esses diferentes ontextos �e feita, deuma forma geral, om suesso, sobretudo pela autonomia adquirida.Uma autonomia posta em pr�atia na habitual din^amia dos estudos:no autoplanejamento, na resolu�~ao de problemas, na pesquisa . . .Que desa�o para n�os eduadores: fazer aonteer uma es-ola que atenda a todos, om o amor, afeto, arinho, omonheimentos ient���os om qualidade, que desenvolva oser, om toda a sua inteireza, de forma plena. Tarefa f�ail?Com erteza, n~ao.�E preiso e urgente aonteer uma revolu�~ao (mesmo quesileniosa) no sistema eduaional. A esola, o ambiente for-mal para esse desenvolvimento, n~ao tem onseguido atingiraos objetivos, �e laro que esrevo o �obvio.Reordo dos nossos pequenos serem mal tratados, om pa-lavras grosseiras, om insultos . . . E o pior que n~ao era pelosseus pares, mas por professores, supervisores.Sei que temos muitos pro�ssionais da edua�~ao que bus-am enontrar respostas, que querem ajudar a humanidade,o progresso da pessoa e do oletivo, onduzindo-os para o SerFeliz. Por que n~ao onseguimos fazer mais n�os nessa rede?Ser�a que um proesso riterioso de avalia�~ao dos pro�ssionaisda edua�~ao ajudaria a mudar o quadro? Como? Valoriza�~ao
4.2. APRENDENDO A LIDAR COM O DESCONFORTO . . . 147transforma�~ao pessoal?Professor:Conseguir tal espa�o �e omo onseguir a quadratura do ��rulo . . .Infelizmente, aqueles que reusam mudar e melhorar podem reu-sar mudar, podem reusar melhorar. Vivemos um tempo de desmo-raliza�~ao e perda de sentido da pro�ss~ao. E n~ao reiam que eu soupessimista! Resta-nos a esperan�a. Como diria o nosso amigo Rubem,um eduador n~ao �e otimista, �e esperan�oso. Porque o otimismo �e danatureza do tempo. E a esperan�a �e da natureza da eternidade. N�os,eduadores, trabalhamos para os nossos alunos de hoje, mas os nossosatos reetem-se na eternidade.H�a muitos anos, tivemos a sorte de enontrar ompanheiros de pro-jeto. Fazemos votos de que outros os enontrem.Os temas ou assuntos que s~ao motivo das reex~oes oletivass~ao propostos por quem?H�a algum \estatuto" que rege as Assembl�eias? Comoposso onhe^e-lo?Professora:Integro o Projeto Eduativo \Fazer a Ponte" h�a apenas dois anos.Neste tempo, os momentos de reex~ao r��tia onjunta t^em sido, in-felizmente, ainda esassos. H�a um espa�o de partilha entre orientado-res eduativos denominado \Espa�o Prof.", que onta, habitualmente,om a presen�a de um onvidado.Neste ano letivo, pretende-se que as reuni~oes de Equipa reupe-rem do passado o h�abito de ser um momento oletivo de reex~ao pe-dag�ogia. Pensamos que s�o assim as reuni~oes far~ao sentido, sem nosperdermos nas teias das quest~oes buror�atias.Os temas s~ao propostos por todos os orientadores eduativos que odesejam fazer. De uma forma geral ada um de n�os pode e deve lan�ar



148 CAP�ITULO 4. EDUCAC� ~AO, RELAC� ~AO COM \OUTRO"temas de disuss~ao. Os Coordenadores de N�uleo e o CoordenadorGeral t^em tamb�em um papel importante. Na verdade, �e a din^amiado dia-a-dia que exige de n�os uma reex~ao oletiva, atenta e r��tia, ouseja, a disuss~ao n~ao surge ao aaso, mas sim deorrente das pr�atias,para sobre elas, posteriormente, inidir o debate.Darei dois exemplos: a reex~ao sobre o papel e a utiliza�~ao dosdispositivos pedag�ogios do Projeto Eduativo \Fazer a Ponte", ousobre o entendimento da l�ogia (infrut��fera e sem verdadeiro sentidopedag�ogio) do astigo.Respondendo �a segunda quest~ao, a Assembl�eia possui o seu regi-mento. Poder�a onsult�a-lo no site da Esola:

http://www.esoladaponte.pt/site/

Professor:Nas reuni~oes de dimens~ao est~ao no m�aximo onze professores. S~aorelativamente pequenas e a agenda, em grande parte, j�a prov�em dereuni~oes anteriores ou de onversas que v~ao surgindo. Por vezes, masmuito raramente, o Conselho de Gest~ao pede �as dimens~oes que disu-tam alguns pontos espe���os.Na reuni~ao de n�uleo, o oordenador respetivo prop~oe uma ordemde trabalhos om base nos problemas que o n�uleo atravessa, do queobserva e das onversas que teve om os olegas e om o restanteConselho de Gest~ao. Saliento o \prop~oe" . . .Muitas vezes, os olegasdo n�uleo sugerem outros assuntos, ou oloam outras prioridades.Nas reuni~oes gerais existe, quase sempre, uma onvoat�oria que �xaa ordem de trabalhos. �E l�ogio que, mesmo havendo uma ordem detrabalhos, nem sempre �e respeitada, porque surgem novos assuntos,onsiderados importantes e a disuss~ao n~ao �e estanque.

4.3. NO \MUNDO REAL" . . . 1494.3 No \mundo real" . . .

�E de onheimento que muitos alunos da Ponte foram \reu-sados" por outras esolas e devem ter hegado at�e vo^es des-motivados e bastante desrentes quanto ao seu futuro. Ima-gino que foram aolhidos pela Ponte, trabalhados emoional-mente quanto �a auto-estima e outros proessos emoionaise ognitivos, estimulando-os. Tamb�em imagino que muitoss~ao alunos eonomiamente desprivilegiados. N~ao sei omo�e o sistema de admiss~ao nas fauldades e universidades dePortugal, mas gostaria de saber omo os alunos da Ponte en-frentam este proesso, se eles se saem bem. Mesmo os quen~ao ursam uma fauldade, omo est~ao se saindo no \mundoreal"? Usam sua autonomia no dia a dia? Vo^es poderiamitar exemplos disso?Professora:De fato, h�a alunos que hegam �a nossa esola marginalizados poroutras, desmotivados em rela�~ao �a fun�~ao da esola nas suas vidas eom um profundo sentimento de frustra�~ao. A organiza�~ao da esoladita \tradiional", idealizada para um suposto \aluno m�edio", podedesenadear isso mesmo. Como referiu, alguns desses alunos vivemainda em ontextos familiares om in�umeras fragilidades.Como valorizamos a individualidade de ada aluno, a organiza�~aodo trabalho e da esola proura promover a dimens~ao individual esoial de ada perurso eduativo. Assim sendo, a tutoria tem umpapel importante nesse aompanhamento individualizado. Por outrolado, os grupos de trabalho nos quais esses alunos se inserem tamb�emos ajudam na integra�~ao no novo ontexto, no est��mulo pela aprendi-zagem e na auto-desoberta. H�a ainda um onjunto de dispositivos,omo o \Eu preiso de ajuda" ou a \Comiss~ao de Ajuda", promotoresda solidariedade entre todos os alunos da esola.



154 CAP�ITULO 4. EDUCAC� ~AO, RELAC� ~AO COM \OUTRO"assunto? Como se sentiram e omo reagiram?Como era a Edua�~ao F��sia na Esola da Ponte e o quevo^e aprendeu om esta �area de onheimento, que vo^e on-sidera importante para a sua vida?Aluna:Todo o programa estipulado pelo Minist�erio tem de ser umprido.Aaso isso n~ao aonte�a, o que �e muito omum em muitas esolas,pelo menos, a sua maioria tem de ser estudado! Embora tenhamos aliberdade de esolher a ordem dos assuntos a estudar em determinadadisiplina, todos os temas ter~ao de ser aprendidos. Se n~ao forem hoje,s^e-lo-~ao amanh~a . . .Pessoalmente, ainda n~ao me deparei om situa�~oes em que os meusolegas, que freq�uentaram uma esola diferente, tenham estudado algoque eu n~ao havia estudado na Ponte. Contudo, �e poss��vel isso aonte-er, assim omo �e normal oorrer o ontr�ario. O que se veri�a mais�e que muitos dos alunos que freq�uentaram a Esola da Ponte apro-fundaram um pouo mais os assuntos, o que n~ao aontee muito nasesolas do ensino \tradiional".Quanto �a sua quest~ao sobre a Edua�~ao f��sia, penso que o me-lhor �e olo�a-la aos professores dessa disiplina, que poder~ao ser maisexpl��itos do que eu, nesta mat�eria. Por�em, posso dizer-lhe que essadisiplina me ajudou a ompreender o qu~ao importante e divertido �eonheer o orpo e fazer desporto, al�em de nos mostrar tamb�em asvantagens de trabalho de grupo e de uni~ao de equipe! Todos estesensinamentos s~ao transportados para a vida real e trazem onsigo omaior sentido de vida!Professor:S�o um pequeno aresento ao que foi a�rmado pela nossa aluna,utilizando mais um prov�erbio hin^es: \D^e um peixe a um homemfaminto e vo^e o alimentar�a por um dia. Ensine-o a pesar e vo^e o
4.3. NO \MUNDO REAL" . . . 151pro�ssional? Ser�a que as nossas universidades preisariam dereformas?Eu aredito que n~ao �e em v~ao que estamos teendo essarede. N�os temos um ompromisso de fazer aonteer a re-volu�~ao neess�aria e urgente. Como a bela an�~ao: \Quemsabe faz a hora, n~ao espera aonteer . . . " Ou vamos esolherhegar ao aos?Sei que, por mais que queiramos sozinhos n~ao fazemosnada, preisamos busar pareiros, ompanheiros solid�arios.E n~ao estamos s�os.Quem pensou na Assembl�eia para a Esola da Ponte? Comose deu o proesso de ria�~ao? Teve algum referenial que oembasasse? O que a assembl�eia deide em rela�~ao �a omuni-dade externa? Qual o n��vel de esolaridade dos pais? Qualo perentual de presen�a da fam��lia na esola? Quais s~ao osproblemas familiares mais presentes do otidiano da Ponte?J�a aonteeu entre v�os, gra�udos, algum desrespeito, ou ompalavras, gestos, diante dos mi�udos? Se a�rmativo, om foifeito resgate? As rian�as partiiparam?Aredito muito na edua�~ao, sei, tenho erteza que ela �eapaz de ajudar a humanidade, no entanto somos fortes, enos deixamos enfraqueer. Tenho medo de n~ao onseguirfazer o papel do beija-or . . . H�a muitos indefesos que n~aoonheem o que teriam o direito de onheer, s~ao enganados,mal tratados . . . E o que n�os, o que a esola est�a fazendo etem feito por estes SERES? . . .Lembro a proposta da Juana, ontada no Congresso: jun-tar todo esse povo que est�a omungando, partilhando suasinquietudes, seguran�as, reex~oes, experi^enias, utopias, emum s�o lugar. Imagine se pud�essemos mudar a realidade,transformar, inomodar a todos a fazerem as transforma�~oes



152 CAP�ITULO 4. EDUCAC� ~AO, RELAC� ~AO COM \OUTRO"neess�arias . . .Professor:�E grati�ante ler o que esreveu: \Sei que temos muitos pro�ssio-nais da edua�~ao que busam enontrar respostas, que querem ajudara humanidade, o progresso da pessoa e do oletivo, onduzindo-os parao Ser Feliz". Partindo dessa a�rma�~ao, direi que s�o preisamos agiromo o beija-or da hist�oria do in^endio na oresta. Partamos do quetemos: n�os.Parafraseando Kenedy, de um modo livre, em vez de perguntar oque o sistema pode fazer por n�os, perguntemo-nos o que poderemosfazer para melhorar o sistema. Um \proesso riterioso de avalia�~aodos pro�ssionais da edua�~ao ajudaria a mudar o quadro". Mas omopoderemos garantir que o proesso seja riterioso. Todas as louv�aveistentativas realizadas em Portugal nesse sentido revelaram-se pouorigorosos e foram aniquiladas pelo orporativismo manifestado pormuitos \professores".�E preiso valorizar a pro�ss~ao, aumentar o seu reonheimento so-ial. Mas a imagem soial da pro�ss~ao n~ao melhorar�a enquanto aesola ontinuar a ser produtora de insuesso e infeliidade. Para exi-gir reonheimento, �e preiso apresentar resultados. Para onseguirmelhores resultados, �e preiso elevar a auto-estima dos professores.C��rulo viioso? . . .Pergunta: \Ser�a que as nossas universidades preisariam de refor-mas?". N~ao. Muitas universidades deveriam ser fehadas . . .Quem pensou na Assembl�eia para a Esola da Ponte foram os pro-fessores e os alunos, quando sentiram neessidade de um dispositivopromotor de partiipa�~ao e demoratiidade. Como nuna riamosnovo, inspir�amo-nos em autores omo Freinet, Ferrer, Rogers . . . Aassembl�eia fez interven�~oes na omunidade externa, quando debateuprojetos de interven�~ao na omunidade.

4.3. NO \MUNDO REAL" . . . 153O n��vel m�edio de esolaridade da maioria dos pais �e muito baixo,�a semelhan�a do n��vel soioeon^omio. Somos uma esola da redep�ublia.A presen�a da fam��lia na esola �e onstante. O presidente da asso-ia�~ao de pais omparee na esola quase todos os dias. As reuni~oesperi�odias s~ao muito partiipadas. Embora, em per��odos de rise, apartiipa�~ao diminua . . .Vo^es perebem diferen�as entre vo^es e alunos de esolastradiionais? Vo^es aham que �e mais f�ail ou mais dif��ilestudar na Ponte do que em esolas tradiionais?Aluno:�E om muito gosto que respondo as quest~oes sobre a minha esola.Em rela�~ao �a primeira quest~ao, penso que as pessoas que entram paraa Esola da Ponte, por vezes, t^em uma adapta�~ao um pouo demorada.Mas, om ajuda de todos os alunos e de todos os professores, e omum bom ambiente esolar, essa adapta�~ao torna-se mais f�ail. E osnossos olegas que hegam aabam por pereber o nosso projeto e om�etodo de estudo.Em rela�~ao �a segunda quest~ao, aho que isso de ser mais f�ail oumais dif��il n~ao s~ao os termos ertos, porque s~ao m�etodos de estudodiferentes. O nosso m�etodo de estudo abrange mais a autonomia,responsabilidade, permite-nos exprimir a nossa opini~ao.N�os sabemos que em outras esolas o m�etodo �e diferente do nosso,que a autonomia �e um pouo esqueida, que os alunos fazem maisou menos aquilo que os professores indiam. Apenas s~ao m�etodos deestudo diferentes. O nosso projeto abrange umas oisas e os outrosprojetos abrangem outras.Para alunos e ex-alunos: Vo^es j�a se enontraram diantede alguma situa�~ao em que sentiram falta de algum onhei-mento, por n~ao terem esolhido estudar aquele determinado



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?

4.3. NO \MUNDO REAL" . . . 155estar�a alimentando pelo resto da vida". Deveria ser um dos objetivosde todo o ato eduativo. Na Ponte, tentamos . . .Gostaria que vo^e me ontasse um pouo sobre o lima detrabalho entre os alunos e Professores na esola da Ponte.Como s~ao tratadas as regras, h�a disuss~oes e brigas entre osalunos? Como os Professores trabalham essas quest~oes?Aluna:�E om muito prazer que respondo �a sua pergunta, pois tenho vindoa pereber que muita gente pensa que a Esola da Ponte, sendo di-ferente das outras, n~ao \sofre" os mesmos problemas om que v�ariasinstitui�~oes eduaionais se deparam.O lima entre alunos �e id^entio ao lima viveniado em outras es-olas. Por estudarmos nesta esola \diferente", n~ao deixamos de serhumanos e de termos os nossos problemas om aqueles que nos ro-deiam. Mas, sineramente, nuna houve (pelo menos, que eu me lem-bre) agress~oes entre alunos. Penso que isso �e expli�avel pelo fato deestarmos habituados a viver rodeados de regras por n�os riadas e porestarmos mais do que ientes de que o respeito �e a base da vida emomunidade. Al�em do mais, uma esola ujos alunos defendem a igual-dade e a omunia�~ao omo via de protesto, n~ao deveria agir ontraos seus prin��pios.Apesar disso, h�a quem o deseje, mas para isso temos dispositivosomo o \Aho Mal", que nos lembra que h�a outras vias para resol-vermos os nossos problemas. Quando esrevemos no \Aho Mal" oque ahamos que n~ao est�a orreto - n~ao s�o ao n��vel da esola, omotamb�em no que diz respeito ao omportamento dos olegas - o pro-blema �e levado �a Assembl�eia. E a��, em onjunto, hegamos a umasolu�~ao que sirva aos intervenientes. Caso o problema tome propor�~oesindesej�aveis, os professores interv^em, hamando-nos �a raz~ao ou, asoseja neess�ario, informam os nossos pais do oorrido.Ex-aluna:



156 CAP�ITULO 4. EDUCAC� ~AO, RELAC� ~AO COM \OUTRO"A rela�~ao aluno-professor �e muito mais intensa na Esola da Ponte,uma vez que a proximidade �e muito maior. Tal proximidade faz omque vejamos mais failmente as qualidades e os defeitos de ada um,o que nos leva a gostarmos mais ou menos de algu�em. Contudo, n~aoa troaria por nenhuma dist^ania! . . .�E dif��il expliar o lima de trabalho entre professores e alunos, umavez que eu os via omo amigos. Sei que isto deve pareer estranho,uma vez que �e raro, quando freq�uentamos uma esola de ensino tradi-ional, termos um professor omo um amigo. N~ao, porque outros n~aotenham sentimentos, mas porque a dist^ania a que alguns professoresse imp~oem n~ao lhes permite tais familiaridades om os alunos.Embora a amizade exista entre professores e alunos na Esola daPonte, o respeito est�a sempre presente!

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



170 CAP�ITULO 5. EM JEITO DE S�INTESE: 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.
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Cap��tulo 6

Anexos
6.1 Invent�ario de dispositivosRetirado do doumento de reex~ao interna que foi produzidoquando a esola1 passou a ter o 2o� Cilo do Ensino B�asio(2001)2. Invent�ario de dispositivosLu��sa Cortes~ao (1996) itada em Ara�ujo (1999:71) de�ne \disposi-tivos pedag�ogios" omo \estrat�egias e materiais a que se pode reor-rer na pr�atia eduativa, onebidos ritiamente e elaborados omopropostas eduativas adequadas �as arater��stias soioulturais iden-ti�adas pelos professores omo estando presentes no grupo de alunosom que trabalham ( . . . ) por serem extremamente �uteis na onquistade aprendizagens urriulares ( . . . ) prouram tamb�em valorizar aospr�oprios olhos a sua imagem e a do grupo a que pertenem".1Internet: \http://www.esoladaponte.pt/html2/portug/ativi-/relatori.htm".2http://www.esoladaponte.pt/doumen/esola%20da%20ponte-25%20anos.pdf171



172 CAP�ITULO 6. ANEXOSNa Esola da Ponte, o oneito de dispositivo pedag�ogio ultrapassao n��vel das estrat�egias e materiais, agrega suportes de uma ulturaorganizaional enquadrada num projeto eduativo espe���o, n~ao selimitando ao dom��nio do desenvolvimento urriular.Uma das di�uldades oloadas a este trabalho de auto-avalia�~aoonsistiu no fato de n~ao serem onheidos proessos de avalia�~ao deprojetos om as mesmas arater��stias ou om omponentes a�nsdo projeto da esola da Ponte. Os estudos que poderiam onstituir-se em refer^enias t^em por objeto pr�atias eduativas no ontexto desala de aula nas quais predomina uma organiza�~ao do trabalho eso-lar quase exlusivamente assente numa perspetiva de ensino. Aindaque os estudos n~ao o expliitem, os espa�os eduativos onde deorremessas investiga�~oes araterizam-se por essa l�ogia e pela manuten�~aode uma organiza�~ao \tradiional". Isto �e, assentam numa raionali-dade de organiza�~ao do trabalho esolar e numa gest~ao do urr��uloque mant^em inquestionada a divis~ao tradiional dos tempos e espa�osletivos, a tradiional subdivis~ao dos alunos em ilos, anos de esola-ridade, turmas . . .Neste quadro, a de�ni�~ao de dispositivo pedag�ogio �a ondiio-nada aos limites que as pr�atias investigadas estabeleem e que pouoou nada t^em de omum om as pr�atias desenvolvidas nesta esola.Assim, no quadro do presente estudo, o dispositivo pedag�ogioser�a entendido omo suporte de uma ultura organizaional espe���a,sendo onsiderado nessa qualidade toda e qualquer manifesta�~ao (iden-ti�ada omo rotina, estrat�egia, material, reurso . . . ) que ontribuapara a produ�~ao, reprodu�~ao e transforma�~ao da ultura predominantenuma determinada omunidade eduativa.

6.1. INVENT�ARIO DE DISPOSITIVOS 1736.1.1 Listagem dos dispositivos pedag�ogiosListagem dos dispositivos pedag�ogios1. Eu j�a sei 2. Preiso de ajuda3. Aho bem 4. Aho mal5. Aho mal/aho bem 6. Caixinha dos segredos7. Jornal 8. Computador9. Computador e audio-visual 10. Aula direta11. Assembleia 12. Elei�~ao de Assembleia13. Convoat�oria (assembleia) 14. Atas (assembleia)15. Debate 16. Plano do dia17. Plano da quinzena 18. Planos do aluno/individual19. Plano dos objetivos 20. Registo de presen�as21. Cartaz dos anivers�arios 22. Mapa das responsabilida-des23. Grelha de jogos das pergun-tas 24. Jogo das perguntas25. Comiss~ao de ajuda 26. Registos de avalia�~ao27. Registos de avalia�~ao 28. (Proessos e perursos indi-viduais)29. Cartaz da orrespond^enia 30. Jornal de parede31. Grupo (trabalho de) 32. Responsabilidades dogrupo33. Caderno de reados 34. Grelha de aulas diretas35. Grelha dos objetivos 36. Material did�atio (ma-tem�atia e outros jogos)



178 CAP�ITULO 6. ANEXOS6.2 Per�l do orientador eduativo6.2.1 Relativamente �a esola e ao projetoa) Cumpre om pontualidade as suas tarefas, n~ao fazendo esperar osoutros.b) �E ass��duo e, se obrigado a faltar, proura alertar previamente aEsola para a sua aus^enia.) Revela motiva�~ao e disponibilidade para trabalhar na Esola.d) Contribui, ativa e onstrutivamente, para a resolu�~ao de oni-tos.e) Contribui ativa e onstrutivamente para a tomada de deis~oesf) Toma iniiativas adequadas �as situa�~oes.g) Alia, no desempenho das suas tarefas, a riatividade �a omple-xidade, originalidade e oer^enia.h) Apresenta propostas, busa onsensos, ritia onstrutivamente.i) Produz ou prop~oe inova�~oes.j) Proura harmonizar os interesses da Esola e do Projeto om osseus interesses individuais.k) Age de uma forma aut^onoma, respons�avel e solid�aria.l) Proura fundar no Projeto os ju��zos e opini~oes que emite.m) Domina os prin��pios e utiliza orretamente a metodologia deTrabalho de Projeto.n) Assume as suas falhas, evitando imputar aos outros ou ao ole-tivo as suas pr�oprias inapaidades.o) Proura dar o exemplo de uma orreta e ponderada utiliza�~aodos reursos dispon��veis.

6.1. INVENT�ARIO DE DISPOSITIVOS 1756.1.2 Carateriza�~ao dos dispositivosCarateriza�~ao dos dispositivosFun�~ao DispositivoSuportes de Esola de �area abertaorganiza�~ao do tra-balho esolar Assembleia de esola: Mesa da Assem-bleia Comiss~ao de ajuda Plen�ario Conse-lho \eo-esolas" \Clube dos Limpinhos"Trabalho ooperativo em grupo hete-rog�eneo de alunosTrabalho ooperativo em equipa de pro-fessoresProjeto EduativoAgrupamento de EsolasRela�~ao Assoia�~ao de paisesola-omunidade Contatos om pais:Reuni~oes de S�abadoCaderno de readosAtendimento di�ario e tutoriaPareriasGest~ao integrada Debate:e ex��vel do Ler para os outrosurr��ulo (rotinas) Novidades e jornal di�arioDisuss~ao de um assuntoAula direta:Soliitada pelos alunosEstabeleida pelos professoresTarefas e responsabilidades:IndividuaisDe grupoRegras elementares:Pedido de palavraTrabalho \om ategoria"Visita de estudoGest~ao dos aifos



176 CAP�ITULO 6. ANEXOS

Carateriza�~ao dos dispositivosFun�~ao DispositivoGest~ao integrada e N�uleo doumental:ex��vel do urr��ulo Bibliotea de pesquisa (manuais,(instrumentos) livros, enilop�edias, et.)Rede de omputadoresRegistos de auto-plani�a�~ao dos alunos:Plano QuinzenalPlano di�arioPlanos dos professoresRegistos de auto-avalia�~ao\Eu j�a sei"Fiha de avalia�~ao formativaFiha de informa�~aoCapa de arquivo dos trabalhosPedido de ajuda\Preiso de ajuda"Jornal esolar:Jornal de paredeJornal em papelJornal em suporte inform�atioRegisto de disponibilidade\Aho bem, aho mal"Bibliogra�asListagem de direitos e deveresCaixa dos SegredosDoumentos da Assembleia:Convoat�oriasAtasOutros (relat�orio, manifesto, et.)Equipamento �audio e visual

6.1. INVENT�ARIO DE DISPOSITIVOS 177

Carateriza�~ao dos dispositivosFun�~ao DispositivoGest~ao integrada Grelha de objetivos (urr��ulo naional)e ex��vel do urr��ulo Registo de presen�as(instrumentos) Cartaz dos anivers�ariosMapa de responsabilidadesCartaz da orrespond^enia:CartasCorreio eletr�onioN�uleo de experi^enias:Terr�arioViveiro do biho-da-sedaMural de avisos e reomenda�~oesMural do \jogo das perguntas"Cartazes de preparar projetosRegisto de pesquisa\Livro da vida"M�usia ambiente\Perdidos e ahados"\Folhas de rasunho"\Textos inventados"Atividades de Clube dos leitoresomplemento O�ina dos omputadoresurriular Jogos eduativos



182 CAP�ITULO 6. ANEXOSpet^enias que, ao longo do seu perurso esolar, e de aordo om assuas potenialidades, os alunos dever~ao adquirir e desenvolver.14- O oneito de urr��ulo �e entendido numa dupla dimens~ao, on-forme a sua exterioridade ou interioridade relativamente a ada aluno:o urr��ulo exterior ou objetivo �e um per�l, um horizonte de realiza�~ao,uma meta; o urr��ulo interior ou subjetivo �e um perurso (�unio) dedesenvolvimento pessoal, um aminho, um trajeto. S�o o urr��ulo sub-jetivo (o onjunto de aquisi�~oes de ada aluno) est�a em ondi�~oes devalidar a pertin^enia do urr��ulo objetivo.15- Fundado no urr��ulo naional, o urr��ulo objetivo �e o refe-renial de aprendizagens e realiza�~ao pessoal que deorre do ProjetoEduativo da Esola.16- Na sua proje�~ao eminentemente disiplinar, o urr��ulo obje-tivo organiza-se em ino dimens~oes fundamentais: lingu��stia, l�ogio-matem�atia, naturalista, identit�aria e art��stia.17- N~ao pode igualmente ser desurado o desenvolvimento afetivoe emoional dos alunos, ou ignorada a neessidade da edua�~ao deatitudes om refer^enia ao quadro de valores subjaente ao ProjetoEduativo.
6.3.3 Sobre a relev^ania do onheimento e dasaprendizagens18- Todo o onheimento verdadeiramente signi�ativo �e autoonhe-imento, pelo que se imp~oe que seja onstru��do pela pr�opria pessoaa partir da experi^enia. A aprendizagem �e um proesso soial emque os alunos, heuristiamente, onstroem signi�ados a partir da ex-peri^enia.19- Valorizar-se-~ao as aprendizagens signi�ativas numa perspe-tiva interdisiplinar e hol��stia do onheimento, estimulando-se per-

6.3. PROJECTO EDUCATIVO \FAZER A PONTE" 1796.2.2 Relativamente aos olegasa) Est�a atento �as neessidades dos olegas e presta-lhes ajuda, quandooportuno.b) Pede ajuda aos olegas quando tem d�uvidas sobre omo agir.) Permite que os olegas o(a) ajudem quando preisa.d) Mant�em om os olegas uma rela�~ao ateniosa, r��tia e fraterna.e) Reonhee e aeita ritiamente diferentes pontos de vista, pro-urando ter sempre o Projeto omo refer^enia inspiradora.f) Proura artiular a sua a�~ao om os demais olegas.g) Apoia ativamente os olegas na resolu�~ao de onitos.

6.2.3 Relativamente aos alunosa) Mant�em om os alunos uma rela�~ao arinhosa.b) Proura ajudar os alunos a onheer e a umprir as regras daEsola.) Proura ser �rme om os alunos, sem air no autoritarismo.d) Proura tomar atitudes em sintonia om o oletivo.e) Proura aompanhar de muito perto e orientar o perurso edu-ativo dos seus tutorados.

6.3 Projeto eduativo \Fazer a Ponte"Prin��pios Fundadores



180 CAP�ITULO 6. ANEXOS6.3.1 Sobre os valores matriiais do projeto1- Uma equipe oesa e solid�aria e uma intenionalidade eduativa la-ramente reonheida e assumida por todos (alunos, pais, pro�ssionaisde edua�~ao e demais agentes eduativos) s~ao os prinipais ingredien-tes de um projeto apaz de sustentar uma a�~ao eduativa oerente ee�az.2- A intenionalidade eduativa que serve de referenial ao projetoFazer a Ponte orienta-se no sentido da forma�~ao de pessoas e idad~aosada vez mais ultos, aut�onomos, respons�aveis e solid�arios e demora-tiamente omprometidos na onstru�~ao de um destino oletivo e deum projeto de soiedade que poteniem a a�rma�~ao das mais nobrese elevadas qualidades de ada ser humano.3- A Esola n~ao �e uma mera soma de pareiros hieratiamente jus-tapostos, reursos quase sempre pre�arios e atividades ritualizadas -�e uma forma�~ao soial em intera�~ao om o meio envolvente e outrasforma�~oes soiais e em que permanentemente onvergem proessos demudan�a desejada e reetida.4- A intenionalidade eduativa do Projeto impregna oerente-mente as pr�atias organizaionais e relaionais da Esola, que ree-tir~ao tamb�em os valores matriiais que inspiram e orientam o Projeto,a saber, os valores da autonomia, solidariedade, responsabilidade e de-moratiidade.5- A Esola reonhee aos pais o direito indelin�avel de esolhado projeto eduativo que onsiderem mais apropriado �a forma�~aodos seus �lhos e, simultaneamente, arroga-se o direito de propor �asoiedade e aos pais interessados o projeto eduativo que julgue maisadequado �a forma�~ao integral dos seus alunos.6- O Projeto Eduativo, enquanto referenial de pensamento ea�~ao de uma omunidade que se rev^e em determinados prin��piose objetivos eduaionais, baliza e orienta a interven�~ao de todos os
6.3. PROJECTO EDUCATIVO \FAZER A PONTE" 181agentes e pareiros na vida da Esola e ilumina o posiionamento destafae �a administra�~ao eduativa.

6.3.2 Sobre alunos e urr��ulo7- Como ada ser humano �e �unio e irrepet��vel, a experi^enia de es-olariza�~ao e o trajeto de desenvolvimento de ada aluno s~ao tamb�em�unios e irrepet��veis.8- O aluno, omo ser em permanente desenvolvimento, deve vervalorizada a onstru�~ao da sua identidade pessoal, assente nos valoresde iniiativa, riatividade e responsabilidade.9- As neessidades individuais e espe���as de ada eduando de-ver~ao ser atendidas singularmente, j�a que as arater��stias singularesde ada aluno impliam formas pr�oprias de apreens~ao da realidade.Neste sentido, todo o aluno tem neessidades eduativas espeiais,manifestando-se em formas de aprendizagem soiais e ognitivas di-versas.10- Prestar aten�~ao ao aluno tal qual ele �e; reonhe^e-lo no queo torna �unio e irrepet��vel, reebendo-o na sua omplexidade; tentardesobrir e valorizar a ultura de que �e portador; ajud�a-lo a desobrir-se e a ser ele pr�oprio em equilibrada intera�~ao om os outros - s~aoatitudes fundadoras do ato eduativo e as �unias verdadeiramenteindutoras da neessidade e do desejo de aprendizagem.11- Na sua dupla dimens~ao individual e soial, o perurso eduativode ada aluno sup~oe um onheimento ada vez mais aprofundado desi pr�oprio e o relaionamento solid�ario om os outros.12- A singularidade do perurso eduativo de ada aluno sup~oe aapropria�~ao individual (subjetiva) do urr��ulo, tutelada e avaliadapelos orientadores eduativos.13- Considera-se omo urr��ulo o onjunto de atitudes e om-



186 CAP�ITULO 6. ANEXOSjetivar, que onduza �a expliita�~ao dos saberes e das atitudes estrutu-rantes esseniais ao desenvolvimento de ompet^enias. Este urr��uloobjetivo, ruzado om metodologias pr�oximas do paradigma ons-trutivista, induzir�a o desenvolvimento de muitas outras ompet^enias,atitudes e objetivos que tender~ao, neessariamente, a quali�ar o per-urso eduativo dos alunos.36- As propostas de trabalho a apresentar aos alunos tender~ao ausar a metodologia de trabalho de projeto. Neste sentido, a de�ni�~aodo urr��ulo objetivo reveste-se de um ar�ater din^amio e aree deum permanente trabalho reexivo por parte da equipe de orientado-res eduativos, de modo a que seja poss��vel, em tempo �util, prepararreursos e materiais failitadores da aquisi�~ao de saberes e o desenvol-vimento das ompet^enias esseniais.37- O perurso de aprendizagem do aluno, a avalia�~ao do seu tra-balho, assim omo os doumentos mais relevantes por ele realizados,onstar~ao do proesso individual do aluno. Este doumento tentar�aevideniar a evolu�~ao do aluno nas diversas dimens~oes do seu perursoesolar.38- O trabalho do aluno �e supervisionado permanentemente por umorientador eduativo, ao qual �e atribu��do a fun�~ao de tutor do aluno.O tutor assume um papel mediador entre o enarregado de edua�~aoe a esola. O enarregado de edua�~ao poder�a em qualquer momentoagendar um enontro om o professor tutor do seu eduando.

6.3.6 Sobre a organiza�~ao da esola39- A Esola organiza-se nos termos do seu Regulamento Interno, deaordo om os seguintes pressupostos:a) Os pais/enarregados de edua�~ao que esolhem a Esola e adop-tam o seu Projeto, omprometendo-se a defend^e-lo e a promov^e-lo,s~ao a fonte prinipal de legitima�~ao do pr�oprio Projeto e de regula�~ao
6.3. PROJECTO EDUCATIVO \FAZER A PONTE" 183manentemente a perep�~ao, a arateriza�~ao e a solu�~ao de problemas,de modo a que o aluno trabalhe oneitos de uma forma onsistentee ontinuada, reelaborando-os em estruturas ognitivas ada vez maisomplexas.20- �E indispens�avel a onretiza�~ao de um ensino individualizado edifereniado, referido a uma mesma plataforma urriular para todosos alunos, mas desenvolvida de modo diferente por ada um, pois todosos alunos s~ao diferentes. Os onte�udos a apreender dever~ao estar muitopr�oximos da estrutura ognitiva dos alunos, bem assim omo dos seusinteresses e expetativas de onheimento.21- A essenialidade de qualquer saber ou objetivo onreto deaprendizagem dever�a ser aferida pela sua relev^ania para apoiar aaquisi�~ao e o desenvolvimento das ompet^enias e atitudes verdadei-ramente estruturantes da forma�~ao do indiv��duo; a tradu�~ao me^aniae ompartimentada dos programas das �areas ou disiplinas urriularesem listas inartiuladas de onte�udos ou objetivos avulsos de aprendi-zagem n~ao onduz �a valoriza�~ao dessa essenialidade.22- O envolvimento dos alunos em diferentes ontextos s�oio-eduativose a omplementaridade entre situa�~oes formais e informais favoreema identi�a�~ao de realidades que frequentemente esapam �as pr�atiastradiionais de esolariza�~ao e ensino.23- A avalia�~ao, omo proesso regulador das aprendizagens, orientaonstrutivamente o perurso esolar de ada aluno, permitindo-lhe emada momento tomar onsi^enia, pela positiva, do que j�a sabe e doque j�a �e apaz.24- Aompanhar o perurso do aluno na onstru�~ao do seu pro-jeto de vida, tendo onsi^enia da singularidade que lhe �e inerente,imp~oe uma gest~ao individualizada do seu perurso de aprendizagem.A diversidade de perursos poss��veis dever�a, no entanto, aautelaro desenvolvimento sustentado do raio��nio l�ogio matem�atio e dasompet^enias de leitura, interpreta�~ao, express~ao e omunia�~ao, nas



184 CAP�ITULO 6. ANEXOSsuas diversas vertentes, assim omo a progressiva onsolida�~ao de to-das as atitudes que onsubstaniam o per�l do indiv��duo desenhado eambiionado neste projeto eduativo.

6.3.4 Sobre os orientadores eduativos25- Urge lari�ar o papel do pro�ssional de edua�~ao na Esola, querenquanto orientador eduativo, quer enquanto promotor e reurso deaprendizagem; na base desta lari�a�~ao, sup~oe-se a neessidade deabandonar ritiamente oneitos que o pensamento pedag�ogio e apraxis da Esola tornaram obsoletos, de que �e exemplo o oneito dedo^enia, e designa�~oes (omo a de eduador de inf^ania ou professor)que expressam mal a natureza e a omplexidade das fun�~oes reonhe-idas aos orientadores eduativos.26- Para que seja assegurada a perenidade do projeto e o seu apro-fundamento e aperfei�oamento, �e indispens�avel que, a par da identi-�a�~ao de di�uldades de aprendizagem nos alunos, todos os orienta-dores eduativos reonhe�am e prourem ultrapassar as suas di�ul-dades de ensino ou rela�~ao pedag�ogia.27- O orientador eduativo n~ao pode ser mais entendido omo umpr�atio da do^enia, ou seja, um pro�ssional enredado numa l�ogiainstrutiva entrada em pr�atias tradiionais de ensino, que dirige oaesso dos alunos a um onheimento odi�ado e predeterminado.28- O orientador eduativo �e, essenialmente, um promotor de edua-�~ao, na medida em que �e hamado a partiipar na onretiza�~ao doProjeto Eduativo da Esola, a o-orientar o perurso eduativo deada aluno e a apoiar os seus proessos de aprendizagem.29- A forma�~ao iniial e n~ao-iniial dos orientadores eduativos deveaonteer em ontexto de trabalho, artiulando-se a Esola, para esseefeito, om outras institui�~oes.

6.3. PROJECTO EDUCATIVO \FAZER A PONTE" 18530- Os orientadores eduativos que integram a equipe de projeto s~aosolidariamente respons�aveis por todas as deis~oes tomadas e devemadaptar-se �as arater��stias do projeto, sendo avaliados anualmenteem fun�~ao do per�l anexo.31- A vinula�~ao dos orientadores eduativos ao Projeto, que sepretende est�avel e ontratualizada, dever�a sempre ser preedida deum per��odo probat�orio.

6.3.5 Sobre a organiza�~ao do trabalho32- A organiza�~ao do trabalho na esola gravitar�a em torno do aluno,devendo estar sempre presente no desenvolvimento das atividades aideia de que se imp~oe ajudar ada eduando a alier�ar o seu pr�oprioprojeto de vida. S�o assim a esola poder�a ontribuir para que adaaluno aprenda a estar, a ser, a onheer e a agir.33- A dimens~ao do estar ser�a sempre garantida pela integra�~ao doindiv��duo na omunidade eduativa onde onhee e �e onheido portodos os pares, orientadores e demais agentes eduativos. Os alunose os professores dever~ao ontratualizar as estrat�egias neess�arias aodesenvolvimento do trabalho em planos de periodiidade onveniente,assim omo ser o-respons�aveis pela avalia�~ao do trabalho realizado.34- A espei�idade e diversidade dos perursos de aprendizagemdos alunos exigem a mobiliza�~ao e onsequente disponibiliza�~ao de ma-teriais de trabalho e orientadores eduativos apazes de lhes ofereerrespostas adequadas e efetivamente espeializadas. Assim, n~ao tendosentido uni�ar o que �a partida �e diverso, imp~oe-se questionar a op�~aopor um �unio manual, igual para todos, as respostas padronizadas egeneralistas pouo fundamentadas e tamb�em a ria�~ao de guetos, nosquais se enurralam aqueles que, por ju��zo de algu�em, s~ao diferentes.35- A di�uldade de gest~ao de variados perursos individualizadosde aprendizagem implia uma reex~ao r��tia sobre o urr��ulo a ob-



190 CAP�ITULO 6. ANEXOSdas ondi�~oes existentes e em resultado da pondera�~ao e deis~aodo Conselho de Projeto, s~ao a primeira inst^ania de organiza�~aopedag�ogia do trabalho de alunos e Orientadores Eduativos,orrespondendo a unidades oerentes de aprendizagem e de de-senvolvimento pessoal e soial.& �unio - Salvo em irunst^anias exepionais, devida-mente reonheidas e avalizadas pela equipa de Orientado-res Eduativos, ada N�uleo de Projeto n~ao dever�a inte-grar mais de em alunos.2. S~ao tr^es os N�uleos de Projeto: Iniia�~ao, Consolida�~ao e Apro-fundamento.3. No N�uleo de Iniia�~ao, as rian�as adquirir~ao as atitudes e om-pet^enias b�asias que lhes permitam integrar-se de uma formaequilibrada na omunidade esolar e trabalhar em autonomia, noquadro de uma gest~ao respons�avel de tempos, espa�os e aprendi-zagens. A sua transi�~ao para o N�uleo de Consolida�~ao oorrer�aquando possu��rem o per�l de�nido no Anexo I do presente Re-gulamento.4. No N�uleo de Consolida�~ao, os alunos onsolidar~ao as ompet^eniasb�asias adquiridas no N�uleo de Iniia�~ao e prourar~ao atingir oper�l de�nido no Anexo II do presente Regulamento, podendoainda ser envolvidos, om assentimento dos respetivos Enarre-gados de Edua�~ao, em projetos de extens~ao e enriqueimentourriulares, bem omo de pr�e-ro�ssionaliza�~ao.& �unio - Salvo em irunst^anias exepionais, devida-mente reonheidas e avalizadas pelo Conselho de Projeto,nenhuma rian�a poder�a, no ^ambito do Projeto, transitardo N�uleo de Iniia�~ao para o N�uleo de Consolida�~ao sematingir o per�l de�nido no Anexo I.

6.3. PROJECTO EDUCATIVO \FAZER A PONTE" 187da estrutura organizaional que dele deorre, devendo o RegulamentoInterno reonheer aos seus representantes uma partiipa�~ao deter-minante nos proessos de tomada de todas as deis~oes om impatoestrat�egio no futuro do Projeto e da Esola.b) Os �org~aos da Esola ser~ao onstitu��dos numa l�ogia predominan-temente pedag�ogia de a�rma�~ao e onsolida�~ao do Projeto e n~ao derepresenta�~ao orporativa de quaisquer setores ou interesses pro�ssi-onais.) Na organiza�~ao, administra�~ao e gest~ao da Esola, os rit�eriosient���os e pedag�ogios dever~ao prevaleer sempre sobre quaisquerrit�erios de natureza administrativa ou outra que laramente n~ao seompatibilizem om o Projeto e as pr�atias eduativas ou organiza-ionais que dele deorrem.d) A vinula�~ao �a Esola dos Pais/Enarregados de Edua�~ao e dosEduadores Eduativos far-se-�a na base de um laro ompromisso deades~ao ao Projeto e ser�a balizado por este.e) Os alunos, atrav�es de dispositivos de interven�~ao direta, ser~aoresponsavelmente impliados na gest~ao orrente das instala�~oes e dosreursos materiais dispon��veis e, nos termos do Regulamento Interno,tomar~ao deis~oes om impato na organiza�~ao e no desenvolvimentodas atividades esolares.40- Ainda que o alargamento do Projeto ao segundo e tereiroilos do ensino b�asio possa impliar, por raz~oes de e��aia e opera-ionalidade, a sua sub-divis~ao em n�uleos dotados da neess�aria auto-nomia, que poder~ao inlusivamente funionar em espa�os distintos eintegrados noutras esolas, a unidade e oer^enia do Projeto dever~aoser sempre salvaguardadas, garantindo-se designadamente:a) A exist^enia de um Coordenador Geral de Projeto, que assegurea permanente artiula�~ao entre os n�uleos.b) A institui�~ao de um Conselho de Projeto, que assegure a de-



188 CAP�ITULO 6. ANEXOSmoratiidade e olegialidade das deis~oes da equipe de orientadoreseduativos da Esola.) A representa�~ao de todos os n�uleos, atrav�es dos respetivosoordenadores, no Conselho de Gest~ao e no Conselho de Dire�~ao.d) A exist^enia de uma �unia Assembleia de Alunos.

6.4 Regulamento Interno P�agina 1 de 18Regulamento InternoCap��tulo IDisposi�~oes GeraisArtigo1.o�^Ambito de Aplia�~ao1. O presente Regulamento Interno, adiante designado apenas porRegulamento, tem aplia�~ao na Esola da Ponte.2. Dado que o presente Regulamento expliita a estrutura organiza-ional que deorre do Projeto Fazer a Ponte, quaisquer d�uvidassobre o sentido das suas disposi�~oes dever~ao ser lari�adas �a luzdos prin��pios, �nalidades e objetivos do pr�oprio Projeto.Artigo 2.o�ObjetivosS~ao objetivos do presente Regulamento:

6.4. REGULAMENTO INTERNO 1891. Expliitar a estrutura organizaional do Projeto Fazer a Pontee ontribuir para o mais orreto e solid�ario funionamento daEsola;2. Favoreer uma progressiva tomada de onsi^enia dos direitos edeveres que assistem a ada um dos membros da omunidadeesolar;3. Failitar uma equilibrada e ompensadora integra�~ao da Esolana omunidade envolvente.Cap��tulo IISobre as estruturas eduativasArtigo 3.o�Organiza�~ao pedag�ogia1. O Projeto Fazer a Ponte �e a matriz referenial e a fonte le-gitimadora de todas as op�~oes organizaionais onsagradas nopresente Regulamento.2. Sem preju��zo da oer^enia e estabilidade do perurso esolar dosalunos e do trabalho solid�ario em equipa dos Orientadores Edu-ativos, o Projeto Fazer a Ponte organiza-se, por raz~oes de ope-raionalidade, em diferentes estruturas eduativas.P�agina 2 de 18Artigo 4.o�N�uleos de Projeto1. Os N�uleos de Projeto, que poder~ao ou n~ao funionar nas mes-mas instala�~oes e utilizar ou n~ao os mesmos reursos, em fun�~ao



194 CAP�ITULO 6. ANEXOSArtigo 10.o�Integra�~ao e Transi�~ao entre N�uleos1. S�o em irunst^anias exepionais, devidamente reonheidas eavalizadas pelo Conselho de Projeto, uma rian�a om menosde sete anos de idade poder�a integrar o N�uleo de Consolida�~ao.2. A transi�~ao dos alunos do N�uleo de Iniia�~ao para o N�uleode Consolida�~ao e do N�uleo de Consolida�~ao para o N�uleo deAprofundamento poder�a oorrer a qualquer momento e ser�a sem-pre deidida, aso a aso, pelo N�uleo que o aluno integra, sobproposta do respetivo Tutor e em sintonia om os Enarregadosde Edua�~ao, a partir de uma avalia�~ao global das ompet^eniasdesenvolvidas pelo aluno e de uma uidadosa pondera�~ao do seuest�adio de desenvolvimento e dos seus interesses e expetativas.& �unio - A avalia�~ao sumativa dos alunos integrados emqualquer N�uleo dever�a sempre aautelar, nos termos dalegisla�~ao apli�avel, a eventualidade da sua transfer^eniapara outras esolas a meio do respetivo perurso formativo.3. S�o em irunst^anias exepionais, devidamente reonheidas eavalizadas pelo Conselho de Projeto, sob proposta do respe-tivo Tutor e em sintonia om os respetivos Enarregados deEdua�~ao, uma rian�a om menos de nove anos de idade po-der�a, no ^ambito do Projeto, integrar o N�uleo de Aprofunda-mento, desde que preenhidos os requisitos legais enquadradoresdos \asos espeiais de progress~ao".Artigo 11.o�Tutoria

6.4. REGULAMENTO INTERNO 1915. No N�uleo de Aprofundamento, os alunos desenvolver~ao as om-pet^enias de�nidas no Anexo III do presente Regulamento e si-multaneamente desenvolver~ao as ompet^enias de�nidas para o�nal do Ensino B�asio, podendo ainda ser envolvidos, om o as-sentimento dos respetivos Enarregados de Edua�~ao, em pro-jetos omplementares de extens~ao e enriqueimento urriula-res, bem omo de pr�e-pro�ssionaliza�~ao.& �unio - Salvo em irunst^anias exepionais, devidmentereonheidas e avalizadas pelo Conselho de Projeto, ne-nhum aluno om menos de 13 anos de idade poder�a serenvolvido em projetos de pr�e-pro�ssionaliza�~ao.P�agina 3 de 18Artigo 5.o�Artiula�~ao Curriular1. Para al�em de artiularem permanentemente a sua a�~ao no ^ambitodos N�uleos de Projeto que integrem, numa l�ogia de traba-lho horizontal, os Orientadores Eduativos dever~ao ainda, numal�ogia de trabalho vertial e transversal, nas respetivas Di-mens~oes (Anexo IV), artiular onstrutivamente a sua a�~ao omos olegas dos demais N�uleos, por forma a garantir a oer^eniae a qualidade dos perursos de aprendizagem dos alunos �a luzdo Projeto Eduativo da Esola.2. A artiula�~ao valorizar�a ino dimens~oes urriulares fundamen-tais, nos termos do Projeto Eduativo da Esola:(a) A dimens~ao do desenvolvimento lingu��stio;(b) A dimens~ao do desenvolvimento l�ogio-matem�atio;



192 CAP�ITULO 6. ANEXOS() A dimens~ao do desenvolvimento identit�ario;(d) A dimens~ao do desenvolvimento art��stio.3. O projeto urriular de ada aluno ompreender�a n~ao apenasas dimens~oes referidas no n�umero anterior, mas ainda o dom��niotenol�ogio, entendido numa perspetiva eminentemente trans-versal e instrumental, e o dom��nio afetivo e emoional.4. A equipa de ada N�uleo de Projeto integrar�a OrientadoresEduativos mais voaionados, pela sua forma�~ao e experi^eniapro�ssionais, para apoiar e orientar, numa perspetiva de ares-ida espeializa�~ao, o perurso de aprendizagem dos alunos emada uma das dimens~oes urriulares fundamentais.5. O Regimento do Conselho de Projeto enuniar�a os modelose as formas operaionais a que dever�a obedeer a artiula�~aourriular. P�agina 4 de 18Artigo 6.o�Coordenadores de Dimens~aoOs Coordenadores de Dimens~ao s~ao os prinipais promotores e ga-rante da artiula�~ao do trabalho no dom��nio espe���o das dimens~oesreferidas no ponto 2 do artigo 5.o� do presente regulamento.Artigo 7.o�Designa�~ao dos Coordenadores de Dimens~ao1. Os Coordenadores de Dimens~ao s~ao esolhidos pelos elementosque a onstituem, em elei�~ao a realizar na primeira reuni~ao deada ano letivo e em que estejam presentes todos os orientadoreseduativos.

6.4. REGULAMENTO INTERNO 1932. Os Coordenadores de Dimens~ao t^em de ser, obrigatoriamente,Orientadores Eduativos om, pelo menos, um ano de experi^eniano Projeto. Artigo 8.o�Compet^enias do Coordenador de Dimens~ao1. Compete ao oordenador de Dimens~ao urriular:(a) Coordenar a atividade da equipa de Orientadores Edua-tivos da Dimens~ao;(b) Promover a artiula�~ao intra Dimens~ao;() Promover a artiula�~ao do trabalho desenvolvido na Di-mens~ao om o Conselho de Gest~ao.Artigo 9.o�Equipa de N�uleo1. Cada N�uleo de Projeto ter�a a sua equipa de Orientadores Edu-ativos, esolhidos pelo Conselho de Gest~ao �a luz dos prin��piosde artiula�~ao urriular onsagrados no artigo 5.o� do presenteRegulamento, sob proposta onjunta do Coordenador de N�uleoe do Coordenador Geral do Projeto.& �unio - Por deis~ao do Conselho de Gest~ao e no inte-resse do Projeto, ada Orientador Eduativo poder�a, emqualquer momento, om a sua onord^ania, ser afetado,a tempo inteiro ou parial, a um N�uleo distinto daquele aque se enontra prioritariamente vinulado.P�agina 5 de 18



198 CAP�ITULO 6. ANEXOSO Conselho de Pais/Enarregados de Edua�~ao �e a fonte prini-pal de legitima�~ao do Projeto e o �org~ao de apelo para a resolu�~aodos problemas que n~ao enontrem solu�~ao nos demais patamares dedeis~ao da Esola. Artigo 16.o�Composi�~ao e Funionamento1. O Conselho de Pais/Enarregados de Edua�~ao �e onstitu��dopelos Enarregados de Edua�~ao de todos os alunos matriuladosna Esola.2. Cada aluno �e representado no Conselho pelo Enarregado deEdua�~ao indiado no respetivo boletim de matr��ula, o qual,para o efeito, n~ao poder�a fazer-se substituir.3. As reuni~oes do Conselho s~ao onvoadas e dirigidas pelo Coor-denador Geral do Projeto ou, no seu impedimento, pelo Presi-dente do Conselho de Gest~ao.& �unio - As reuni~oes do Conselho s~ao onvoadas omuma anteed^enia m��nima de ino dias �uteis, nos termosdo respetivo Regimento.4. Os Orientadores Eduativos podem partiipar e intervir nas reuni~oesdo Conselho.5. Nas reuni~oes do Conselho, s�o os Enarregados de Edua�~ao t^emdireito de voto. P�agina 8 de 18Artigo 17.o�Qu�orum

6.4. REGULAMENTO INTERNO 1951. O aompanhamento permanente e individualizado do perursourriular de ada aluno aber�a a um Tutor designado para oefeito pelo Coordenador de N�uleo de entre os Orientadores Edu-ativos do respetivo N�uleo, ouvidos estes e os alunos.2. Inumbe ao Tutor, para al�em de outras tarefas que lhe venhama ser atribu��das pelo Conselho de Gest~ao, ouvido sempre o Con-selho de Projeto:(a) Provideniar no sentido da regular a atualiza�~ao do dossierindividual dos alunos tutorados, espeialmente, dos respe-tivos registos de avalia�~ao;(b) Aompanhar e orientar, individualmente, o perurso edua-tivo e os proessos de aprendizagem dos alunos tutorados;() Manter os Enarregados de Edua�~ao permanentemente in-formados sobre o perurso eduativo e os proessos de apren-dizagem dos alunos tutorados;(d) Artiular om os Enarregados de Edua�~ao e om os de-mais Orientadores Eduativos as respostas a dar pela Es-ola aos problemas e �as neessidades espe���as de apren-dizagem dos alunos tutorados. P�agina 6 de 18Artigo 12.o�Assembleia de Esola1. Enquanto dispositivo de interven�~ao direta, a Assembleia deEsola �e a estrutura de organiza�~ao eduativa que proporionae garante a partiipa�~ao demor�atia dos alunos na tomada dedeis~oes que respeitam �a organiza�~ao e funionamento da Esola.



196 CAP�ITULO 6. ANEXOS2. Integram a Assembleia todos os alunos da Esola.3. Os Orientadores Eduativos e demais pro�ssionais de edua�~aoda Esola, bem assim omo os Pais/Enarregados de Edua�~ao,podem partiipar nas sess~oes da Assembleia, sem direito de voto.4. A Assembleia re�une semanalmente e �e dirigida por uma Mesa,eleita, anualmente, pelos alunos.5. A elei�~ao da Mesa �e efetuada atrav�es de voto sereto e os man-datos distribu��dos atrav�es do m�etodo de Hondt.6. No in��io do ano, os alunos onstituir-se-~ao em listas, salvaguar-dando a paridade de g�eneros e a presen�a de alunos de todos osanos/vezes e os rit�erios de�nidos pela Comiss~ao Eleitoral.7. Inumbe, prioritariamente, �a Assembleia:(a) Elaborar e aprovar o seu Regimento;(b) Pronuniar-se sobre todos os assuntos que os diferentes�org~aos da Esola entendam submeter �a sua onsidera�~ao;() Reetir por sua pr�opria iniiativa sobre os problemas daEsola e sugerir para eles as solu�~oes mais adequadas;(d) Apresentar, apreiar e aprovar propostas que visem melho-rar a organiza�~ao e o funionamento da Esola;(e) Aprovar o �odigo de direitos e deveres dos alunos;(f) Aompanhar o trabalho dos Grupos de Responsabilidade.8. Inumbe �a Mesa da Assembleia designar metade da Comiss~aode Ajuda, sendo a outra metade designada pelo Conselho deProjeto. P�agina 7 de 18
6.4. REGULAMENTO INTERNO 197Artigo 13.o�Responsabilidades1. Os alunos e Orientadores Eduativos organizam-se, no in��io deada ano letivo, em grupos de Responsabilidades.2. Os grupos de Responsabilidade asseguram uma gest~ao dos espa�osde trabalho e das diferentes formas de interven�~ao dos alunos,na vida da Esola.3. O mapa de Responsabilidades ser�a de�nido no in��io de ada anoletivo e inluir�a a Mesa da Assembleia de Esola.Cap��tulo IIISobre os �Org~aos da EsolaArtigo 14.o��Org~aos1. S~ao �org~aos de dire�~ao, gest~ao e administra�~ao da esola:(a) Conselho de Pais/Enarregados de Edua�~ao;(b) Conselho de Dire�~ao;() Conselho de Gest~ao;(d) Conselho de Projeto;(e) Conselho Administrativo.Se�~ao IConselho de Pais/Enarregados de Edua�~aoArtigo 15.o�Conselho de Pais/Enarregados de Edua�~ao



202 CAP�ITULO 6. ANEXOS(e) Aprovar as altera�~oes ao Projeto Eduativo e aompanhare avaliar a sua exeu�~ao;(f) Aprovar as altera�~oes ao Regulamento Interno da Esola;(g) Emitir pareeres sobre as atividades desenvolvidas, veri�-ando a sua onformidade om o Projeto Eduativo;(h) Apreiar as informa�~oes e os relat�orios apresentados peloConselho de Gest~ao;(i) Aprovar propostas de ontrato de autonomia;(j) Apreiar o relat�orio de ontas de ger^enia;(k) Apreiar os resultados dos proessos de avalia�~ao da Esola;(l) Promover e inentivar o relaionamento om a omunidadeenvolvente;(m) Requerer ao Coordenador Geral do Projeto a onvoat�oriado Conselho de Pais/ Enarregados de Edua�~ao.P�agina 10 de 18Artigo 24.o�Funionamento1. O Conselho de Dire�~ao re�une ordinariamente uma vez por tri-mestre.2. Pode reunir extraordinariamente:(a) Sempre que seja onvoado pelo respetivo Presidente;(b) A requerimento de um ter�o dos seus membros em efeti-vidade de fun�~oes.

6.4. REGULAMENTO INTERNO 1991. As deis~oes do Conselho s�o ser~ao v�alidas e vinulativas para osdemais �org~aos se forem tomadas por maioria simples de votosem reuni~oes nas quais partiipem e estejam presentes no mo-mento das vota�~oes, pelo menos, dois ter�os dos Enarregadosde Edua�~ao om direito de voto ou por inquenta por ento maisum da totalidade dos enarregados de edua�~ao om direito devoto.2. Desde que regularmente onstitu��do, o Conselho s�o poder�a tomardeis~oes vinulativas sobre os assuntos formalmente insritos naagenda e nos termos do respetivo Regimento.Se�~ao IIConselho de Dire�~aoArtigo 18.o�Conselho de Dire�~aoO Conselho de Dire�~ao �e o �org~ao respons�avel pela de�ni�~ao dasgrandes linhas orientadoras da atividade da esola.Artigo 19.o�Composi�~ao1. O Conselho de Dire�~ao �e onstitu��do por treze elementos, asaber:(a) Tr^es representantes dos Enarregados de Edua�~ao;(b) O Presidente da Dire�~ao da Assoia�~ao de Pais;() O Presidente da Junta de Freguesia de Vila das Aves;(d) Um representante das atividades ulturais ou s�oio-eon�omiasloais;



200 CAP�ITULO 6. ANEXOS(e) Os ino elementos que onstituem o Conselho de Gest~ao;(f) O hefe dos servi�os administrativos;(g) Um elemento da omunidade ient���a.2. O presidente da Mesa da Assembleia de Alunos partiipa semdireito de voto nas reuni~oes do Conselho de Dire�~ao, sempreque o desejar ou for para tal formalmente onvidado.P�agina 9 de 18Artigo 20.o�Designa�~ao dos Representantes1. Os representantes dos Enarregados de Edua�~ao s~ao eleitos emada N�uleo de Projeto, nos termos do respetivo Regimento;2. O representante das atividades ulturais ou s�oio-eon�omiasloais e o elemento da omunidade ient���a s~ao ooptados pelosrestantes elementos. Artigo 21.o�Elei�~ao do Presidente1. O Presidente do Conselho de Dire�~ao ser�a neessariamente umdos Enarregados de Edua�~ao, devendo a sua elei�~ao oorrer naprimeira reuni~ao anual do �org~ao, a realizar at�e ao �nal do m^esde Setembro.2. O Presidente da Dire�~ao da Assoia�~ao de Pais n~ao poder�aaumular as fun�~oes de Presidente do Conselho de Dire�~ao.

6.4. REGULAMENTO INTERNO 201Artigo 22.o�Dura�~ao dos mandatos1. O mandato dos representantes dos Enarregados de Edua�~aode ada N�uleo de Projeto, do representante das atividadesulturais ou s�oio-eon�omias loais e o elemento da omunidadeient���a tem a dura�~ao de um ano letivo.2. Os membros do Conselho de Dire�~ao s~ao substitu��dos no exer��iodo argo sempre que perderem a qualidade que determinou a suaelei�~ao ou designa�~ao.& �unio - No aso de um dos representantes dos enarrega-dos de edua�~ao perder a sua qualidade, por mudan�a deN�uleo do seu eduando, este manter-se-�a em fun�~oes at�eao �nal do mandato.3. As vagas resultantes da essa�~ao do mandato de qualquer mem-bro do �org~ao s~ao preenhidas nos termos do respetivo Regi-mento. Artigo 23.o�Compet^enias1. �E da ompet^enia do Conselho de Dire�~ao:(a) Elaborar e aprovar o respetivo Regimento;(b) Eleger o seu presidente, nos termos do artigo 16o�;() Nomear o Gestor do Conselho de Gest~ao e aprovar o Regu-lamento do respetivo onurso de admiss~ao;(d) Rati�ar a designa�~ao do Coordenador Geral do Projetoe dos Coordenadores dos N�uleos de Projeto e aprovar asubstitui�~ao dos mesmos;



206 CAP�ITULO 6. ANEXOS8 e 9), 26.o�, 27.o�, 28.o� e 29.o�, devendo-se ler �Conselho deDire�~ao� onde se l^e�Conselho Geral� e�Gestor� onde sel^e �Diretor�.3. O regulamento do onurso de�nir�a o per�l do Gestor e, ono-mitantemente, espei�ar�a os rit�erios de valora�~ao do urr��ulodos andidatos, de aordo om as orienta�~oes expressas no Re-gimento do Conselho de Gest~ao. P�agina 13 de 18Artigo 29.o�Coordenador Geral do Projeto1. O Coordenador Geral do Projeto �e o prinipal promotor e ga-rante da artiula�~ao do trabalho dos N�uleos e dos respetivosoordenadores.2. O Coordenador Geral do Projeto �e:(a) Eleito pelo Conselho de Projeto e rati�ado pelo Conselhode Dire�~ao;(b) No aso de o Conselho de Dire�~ao n~ao rati�ar a elei�~aodo Coordenador Geral, o Conselho de Projeto dever�a pro-eder a nova elei�~ao. Caso a esolha reaia sobre o mesmoOrientador Eduativo, aber�a ao Conselho de Pais a suarati�a�~ao;() No aso de o Conselho de Pais n~ao o rati�ar, o Conselhode Projeto dever�a proeder �a elei�~ao de outro OrientadorEduativo, retomando-se o previsto no ponto 2.3. Inumbe prioritariamente ao Coordenador Geral do Projeto:

6.4. REGULAMENTO INTERNO 203Se�~ao IIIConselho de Gest~aoArtigo 25.o�Conselho de Gest~aoO Conselho de Gest~ao �e o �org~ao respons�avel pela gest~ao de todaatividade da esola, tendo em onta as diretivas emanadas do Con-selho de Dire�~ao e em desej�avel sintonia om o Conselho de Projeto,nos termos do presente Regulamento. P�agina 11 de 18Artigo 26.o�Composi�~ao1. O Conselho de Gest~ao �e um �org~ao olegial onstitu��do por inoelementos, a saber:(a) Um Gestor, que preside ao �org~ao;(b) O Coordenador Geral do Projeto;() Os Coordenadores dos N�uleos de Projeto.2. Na primeira reuni~ao do Conselho de Gest~ao ap�os a sua tomadade posse, o Gestor nomear�a um dos membros do Conselho deGest~ao que o substituir�a em aso de aus^enia.& �unio - Nenhum dos elementos do Conselho de Gest~aopoder�a aumular as suas fun�~oes om as de Coordena�~aode Dimens~ao.



204 CAP�ITULO 6. ANEXOSArtigo 27.o�Compet^enias1. Compete ao Conselho de Gest~ao elaborar e submeter �a aprova�~aodo Conselho de Dire�~ao:(a) As propostas de altera�~ao ao Regulamento Interno da Es-ola;(b) As propostas de ontratos de autonomia a elebrar om aadministra�~ao eduativa;() O regime de funionamento da esola;(d) As propostas de protoolos de olabora�~ao ou assoia�~ao aelebrar om outras institui�~oes.2. No plano da gest~ao pedag�ogia, ultural, administrativa, �nan-eira e patrimonial, ompete ao Conselho de Gest~ao:(a) Elaborar e aprovar o seu Regimento;(b) Representar a Esola;() Assegurar o orreto funionamento dos N�uleos de Pro-jeto, garantindo a artiula�~ao das suas atividades nosplanos funional e urriular;(d) Elaborar e aprovar o projeto de or�amento anual, em on-formidade om as linhas orientadoras de�nidas pelo Conse-lho de Dire�~ao.;(e) Planear e assegurar a exeu�~ao das atividades no dom��nioda a�~ao soial esolar;(f) Supervisionar a organiza�~ao e realiza�~ao das atividades deenriqueimento urriular ou de tempos livres;(g) Superintender na gest~ao de instala�~oes, espa�os, equipa-mentos e outros reursos eduativos;

6.4. REGULAMENTO INTERNO 205(h) De�nir os requisitos para a ontrata�~ao de pessoal doentee n~ao doente, nos termos do ontrato de autonomia eom observ^ania das normas apli�aveis do presente Regu-lamento;(i) Proeder �a sele�~ao do pessoal doente e n~ao doente daEsola;(j) Proeder �a abertura de onurso para a admiss~ao do Gestor;(k) Proeder �a avalia�~ao do pessoal doente (nos termos domodelo anexo - Anexo V) e n~ao doente;(l) Exerer o poder disiplinar em rela�~ao aos alunos;(m) Exerer o poder hier�arquio relativamente ao pessoal do-ente e n~ao doente.(n) Proeder �a atribui�~ao das Responsabilidades ouvidos osalunos e os orientadores eduativos.3. O Regimento do Conselho de Gest~ao �xar�a, no respeito dasorienta�~oes onsagradas no presente Regulamento, as fun�~oese ompet^enias a atribuir a ada um dos seus membros.P�agina 12 de 18Artigo 28.o�Designa�~ao e Rerutamento do Gestor1. O Gestor �e esolhido mediante onurso p�ublio, organizado esupervisionado pelo Conselho de Dire�~ao.2. Em tudo o que respeitar ao rerutamento do Gestor, dever�a serrespeitado o estipulado pelo Dereto Lei n.o� 75/ 2008 de 22 deAbril, artigos 21.o� (exeptuando o ponto 5), 22.o�, 23.o�, 24.o�(exeptuando os pontos 2 e 3), 25.o� (exeptuando os pontos 1,



210 CAP�ITULO 6. ANEXOS4. Sempre que neess�ario, poder~ao partiipar nas reuni~oes de Con-selho de Projeto, nos termos do respetivo Regimento, alunos.Artigo 35.o�Presid^eniaA presid^enia do Conselho de Projeto �e assegurada pelo Coorde-nador Geral de Projeto ou por quem as suas vezes �zer.Artigo 36.o�Compet^enias1. Ao Conselho de Projeto ompete:(a) Elaborar e aprovar propostas de altera�~ao ao Projeto Edu-ativo;(b) Elaborar e aprovar o seu Regimento;() Aprovar orienta�~oes relativamente �a elabora�~ao de proje-tos;(d) Aprovar as estrat�egias de forma�~ao ont��nua do pessoal daEsola;(e) Aprovar orienta�~oes no ^ambito da organiza�~ao e gest~ao ur-riulares;(f) De�nir prin��pios gerais nos dom��nios da artiula�~ao e di-versi�a�~ao urriulares, dos apoios omplementos eduati-vos e das modalidades espeiais ou supletivas de edua�~aoesolar;(g) Esolher e elaborar os suportes de trabalho dos seus alunos;(h) Inentivar e apoiar iniiativas de ��ndole formativa e ultu-ral;

6.4. REGULAMENTO INTERNO 207(a) Coordenar o Conselho de Projeto;(b) Promover a artiula�~ao das atividades dos N�uleos nosplanos funional e urriular;() Propor o modelo de avalia�~ao interna da Esola e promovere oordenar a operaionaliza�~ao do mesmo;(d) Propor as estrat�egias de forma�~ao ont��nua dos pro�ssio-nais de edua�~ao da Esola e assegurar a onretiza�~ao dasmesmas;(e) Convoar e dirigir as reuni~oes do Conselho de Pais/Enarregadosde Edua�~ao. Artigo 30.o�Designa�~ao e Rerutamento dos Coordenadores de N�uleode Projeto1. Os Coordenadores de N�uleo s~ao esolhidos pelo Conselho deProjeto e rati�ados pelo Conselho de Dire�~ao.2. Os Coordenadores de N�uleo t^em de ser, obrigatoriamente, Ori-entadores Eduativos om, pelo menos, um ano de experi^eniano Projeto e no N�uleo a que se andidatam, apliando-e �a suarati�a�~ao o previsto no ponto 2, do artigo 7o�, om as devidasadapta�~oes.3. Compete a ada Coordenador de N�uleo de Projeto:(a) Coordenar a atividade da equipa de Orientadores Edua-tivos do N�uleo;(b) Proeder �a atribui�~ao das tutorias;() Inentivar e favoreer a integra�~ao urriular e o trabalhointer e transdisiplinar;



208 CAP�ITULO 6. ANEXOS(d) Conorrer, em sintonia de esfor�os om o Coordenador Ge-ral do Projeto e os demais Coordenadores, para a arti-ula�~ao do trabalho entre os N�uleos;(e) Apoiar, no plano da avalia�~ao dos alunos e da informa�~aoaos Enarregados de Edua�~ao, o trabalho dos tutores.P�agina 14 de 18Artigo 31.o�Mandato1. O mandato dos membros do Conselho de Gest~ao tem a dura�~aodo per��odo de vig^enia do Contrato de Autonomia.2. O mandato dos membros do Conselho de Gest~ao pode essar:(a) No �nal do ano esolar, quando assim for deliberado pormais de dois ter�os dos membros da Conselho de Dire�~ao,om base numa avalia�~ao fundamentada desfavor�avel dodesempenho do membro em ausa.(b) A todo o momento, a requerimento fundamentado do in-teressado dirigido ao presidente do Conselho de Dire�~ao eaprovado por mais de dois ter�os dos elementos do referidoonselho.3. A essa�~ao do mandato dos Coordenadores dos N�uleos de Pro-jeto determina a sua substitui�~ao por um outro Orientador Edu-ativo do mesmo N�uleo, designado pelo Conselho de Projeto.4. A essa�~ao do mandato do Gestor determina a abertura de on-urso para a admiss~ao de um novo

6.4. REGULAMENTO INTERNO 209GestorArtigo 32.o�FunionamentoO Conselho de Gest~ao re�une, ordinariamente, uma vez por semanae, extraordinariamente, sempre que seja onvoado por iniiativa dequalquer um dos seus membros, nos termos do respetivo Regimento.P�agina 15 de 18Se�~ao IVConselho de ProjetoArtigo 33.o�Conselho de ProjetoO Conselho de Projeto �e o �org~ao de oordena�~ao e orienta�~ao pe-dag�ogia da esola. Artigo 34.o�Composi�~ao1. O Conselho de Projeto �e onstitu��do por todos os OrientadoresEduativos da Esola, qualquer que seja a sua forma�~ao ou aespei�idade t�enia das fun�~oes que desempenhem.2. Nos termos do respetivo Regimento, poder~ao ainda fazer partedo Conselho de Projeto, designados em regime de oopta�~ao,outros membros da omunidade esolar.3. Sempre que neess�ario, poder~ao partiipar nas reuni~oes de Con-selho de Projeto, nos termos do respetivo Regimento, repre-sentantes do pessoal n~ao doente.



214 CAP�ITULO 6. ANEXOS3. Os Pais/ Enarregados de Edua�~ao que desejarem onsultar oproesso individual do seu eduando ter~ao que o fazer na pre-sen�a do respetivo professor Tutor. P�agina 18 de 18Artigo 44.o�Direitos e Deveres dos Orientadores Eduativos1. Os direitos e os deveres dos Orientadores Eduativos s~ao todosaqueles que deorrem:(a) Do Projeto Eduativo da Esola;(b) Da responsabilidade de partiipa�~ao nos �org~aos e estruturasda Esola;() Do per�l do Orientador Eduativo da Esola, apenso aoProjeto Eduativo.2. Os Orientadores Eduativos omprometer-se-~ao, formalmente, aumprir e a fazer umprir o Projeto Eduativo e o RegulamentoInterno da Esola, reonduzindo a estes doumentos as normasatinentes do Estatuto da Carreira Doente e demais legisla�~aoapli�avel que n~ao se adeq�uem �a espei�idade da organiza�~ao edas pr�atias eduativas da Esola.Cap��tulo VIDisposi�~oes Transit�oriasArtigo 45.o�Designa�~ao

6.4. REGULAMENTO INTERNO 211(i) Proeder ao aompanhamento e avalia�~ao da exeu�~ao dassuas delibera�~oes e reomenda�~oes;(j) Promover e failitar a artiula�~ao urriular dos N�uleos deProjeto nos planos horizontal e transversal.P�agina 16 de 18Artigo 37.o�Funionamento1. O Conselho de Projeto re�une, ordinariamente, duas vezes portrimestre.2. O Conselho de Projeto pode reunir extraordinariamente a re-querimento de dois ter�os dos seus membros em efetividade defun�~oes ou do Conselho de Gest~ao, nos termos do respetivoRegimento. Se�~ao VConselho AdministrativoArtigo 38.o�O Conselho Administrativo �e o �org~ao de administra�~ao e gest~aoda Esola om ompet^enia deliberativa em mat�eria administrativo-�naneira. Artigo 39.o�Composi�~ao1. O Conselho Administrativo �e onstitu��do:



212 CAP�ITULO 6. ANEXOS(a) Pelo Gestor do Conselho de Gest~ao;(b) Por um elemento do Conselho de Gest~ao que n~ao o seusubstituto de�nido no ponto 2 do artigo 26.o�.() Pelo Chefe dos Servi�os de Administra�~ao Esolar.Artigo 40.o�Compet^enias1. Compete ao Conselho Administrativo:(a) Elaborar e aprovar o seu Regimento;(b) Aprovar o projeto de or�amento anual da Esola, em on-formidade om as linhas orientadoras estabeleidas peloConselho de Dire�~ao;() Elaborar o relat�orio de ontas de ger^enia;(d) Autorizar a realiza�~ao de despesas e respetivo pagamento,�salizar a obran�a de reeitas e veri�ar a legalidade dagest~ao �naneira da esola;(e) Zelar pela atualiza�~ao do adastro patrimonial da esola.P�agina 17 de 18Artigo 41.o�Funionamento1. O Conselho Administrativo re�une, ordinariamente, uma vez porm^es.2. O Conselho Administrativo pode reunir extraordinariamente,nos termos do respetivo Regimento.

6.4. REGULAMENTO INTERNO 213Cap��tulo VDireitos e DeveresArtigo 42o�Direitos e Deveres dos Alunos1. Os direitos e os deveres dos alunos s~ao todos aqueles que deor-rem:(a) Do Projeto Eduativo e Regulamento Interno da Esola;(b) Da Lei n.o� 3/2008, de 18 de Janeiro (Estatuto do Aluno doEnsino N~ao Superior) e demais legisla�~ao atinente.2. O �odigo de direitos e deveres ser�a, todos os anos, reetido eaprovado pelos alunos, no ^ambito da respetiva Assembleia.Artigo 43.o�Direitos e Deveres dos Pais/Enarregados de Edua�~ao1. Os direitos e os deveres dos Pais/Enarregados de Edua�~ao s~aotodos aqueles que deorrem:(a) Do Projeto Eduativo e Regulamento Interno da Esola;(b) Da responsabilidade de partiipa�~ao nos �org~aos da Esola;() De toda a legisla�~ao apli�avel.2. Os Pais/Enarregados de Edua�~ao que desejem matriular naEsola os seus eduandos omprometer-se-~ao, formalmente, arespeitar e a fazer umprir o Projeto Eduativo e o Regula-mento Interno da Esola, reonduzindo a estes doumentos asdemais normas atinentes que n~ao se adeq�uem �a espei�idadeda organiza�~ao e das pr�atias eduativas da Esola.



6.4. REGULAMENTO INTERNO 2151. Conomitantemente om a homologa�~ao do presente Regula-mento, a designa�~ao da Esola que resultou da Portaria no�1258/2002,de 12 de Setembro, (Esola B�asia Integrada om Jardim deInf^ania de Aves/S.Tom�e de Negrelos) ser�a alterada para Esolada Ponte. Artigo 46o�Entrada em Vigor e Aplia�~ao do Regulamento Interno1. O presente Regulamento Interno entrar�a em vigor ap�os a respe-tiva homologa�~ao.




