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Cap��tulo 1Introdu�~ao
1.1 Capa original Esola da Ponte:Uma esola p�ublia em debate

Jos�e PaheoMaria de F�atima Paheo(organizadores)Esola da Ponte
Quinzena da Leitura
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\Desaprender oito horas por dia ensina os prin��pios"\A palavra falada n~ao tem rasunho"Manoel de Barros1.2 Apresenta�~aoNasido da neessidade de repensar a esola e de um onjunto de situa�~oes interligadas, que provoa-ram interroga�~oes quanto �a sua organiza�~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 por dois prin��pios b�asios:1. o desenvolvimento de uma organiza�~ao de esola que tem por referênias uma pol��tia de direitoshumanos que garanta as mesmas oportunidades eduaionais e de realiza�~ao pessoal a todosos idad~aos e a promo�~ao, nos diversos ontextos em que deorrem os proessos formativos, deuma solidariedade ativa e partiipativa respons�avel;2. o desenvolvimento de rela�~oes estabeleidas entre a esola e a omunidade de ontexto atrav�esda liberta�~ao e ria�~ao de redes de omunia�~ao.A realiza�~ao destes prin��pios passou por uma valoriza�~ao dos modos omo se aprende e dosontextos onde se aprende. Perspetivando uma esola n~ao uniformizadora, foram institu��dos dis-positivos (pedag�ogios) promotores de uma autonomia respons�avel e solid�aria, om a �nalidade depermitir �a rian�a formar-se num proesso de soializa�~ao riadora de uma onsiênia de si omoser soial-om-os-outros e, bem assim, a agir omo partiipante de um projeto omum.Estes dispositivos omportam uma dinâmia de trabalho realizada num espa�o de �area aberta, onden~ao h�a s�eries. Os alunos organizam-se em grupos formados �a medida das neessidades de forma�~ao,sempre que surjam novos projetos. Movimentam-se entre espa�os da esola em fun�~ao das �areas desaber que em ada momento exploram, trabalhando om diferentes professores, desenvolvendo umtrabalho que valoriza a reex~ao, a apaidade de an�alise r��tia e a omponente de investiga�~ao.2



�E neste ontexto que a avalia�~ao �e onsiderada um momento de oportunidade de aprendizageme aontee quando o aluno quer, ou seja, quando este se sente pronto para explanar os saberes porsi adquiridos/trabalhados atrav�es de diferentes instrumentos de avalia�~ao. Para que tudo isso setornasse poss��vel, o regime de professor por turma ou disiplina foi substitu��do pelo trabalho emequipa de projeto.A reuni~ao em Assembleia �e um momento de trabalho oletivo onde abe a introdu�~ao de temasde estudo, a disuss~ao de altera�~oes �as regras institu��das, o debate de projetos e a resolu�~ao deonitos. Os ontatos om os pais s~ao feitos sempre que o requeiram e/ou os professores onsideremimportante aonteer.Pretendendo uma pr�atia eduativa afastada de um modelo dito \tradiional" a esola organiza-se segundo uma l�ogia de equipa e de projeto, estruturando-se a partir das intera�~oes entre osseus membros e de uma forte horizontalidade de rela�~oes. Areditamos que uma pr�evia leitura aosdoumentos anexos a este livro (Projeto Eduativo \Fazer a Ponte", Regulamento Interno, Per�l doOrientador Eduativo, Invent�ario dos dispositivos pedag�ogios) permitir�a ao nosso leitor uma maiorompreens~ao da omplexidade do espa�o esolar, das formas de negoia�~ao envolvidas na prourade um sentido oletivo e, numa l�ogia mais profunda, da artiula�~ao das inten�~oes e dos desejos demudan�a na a�~ao. E, deste modo, interpretar om maior profundidade tanto as perguntas quanto asrespostas 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 a sua pr�axis e partilhar seussaberes.Enquanto organizadores, o nosso papel apenas pretende estabeleer pontes entre os di�alogos pro-duzidos e que andavam dispersos. �E neste sentido, que gostar��amos que este livro fosse visto: omoobra de um oletivo muito diverso, que reete m�ultiplos olhares, m�ultiplas linguagens, porque s~aoreexo de vivênias otidianas. Gostar��amos de referir que os autores s~ao alunos, ex-alunos, orienta-dores eduativos, pais, pesquisadores. Todos viveniaram diferentes momentos, diferentes sentidos,e o que nos poder�a pareer �a priori ontradit�orio dever�a ser lido omo omplementar.Algumas das perguntas s~ao mais extensas do que as respostas que lhes orrespondem. Outrass~ao rias de onte�udo e dado onterem em si, por vezes, at�e as respostas foi para n�os, mais do queevidente, a miss~ao de n~ao as trans�gurar. O exer��io de esrita susitou momentos de muita reex~ao,traduzidos em in�umeras palestras e trabalhos aadêmios sobre a Ponte, um pouo por todo o mundo.Esses autores permaneem anônimos. Importar�a para n�os que esse anonimato se mantenha, uma vezque, enquanto projeto humano, n~ao reete um esfor�o individual de um \ser providenial", �e frutode pessoas que se enontraram e partilharam prop�ositos omuns.Neste trabalho, foi nossa inten�~ao dar a palavra a todos �aqueles que, ao longo de muitos anos,ontribu��ram, num disreto labor de trabalho em equipe, para transformar em realidade o que sea�gurava um sonho. Dar voz aos que viveram, vivem e sofrem a Ponte, a�rmando que a Esola daPonte existiu e existe, num tempo e lugar de muitos enontros, desenontros, independentemente dodevir.Das perguntas que foram formuladas uma �a sempre pairando no nosso esp��rito: \Quais os sonhossonhados por voês para o futuro da 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, em ada gesto . . . Jos�e PaheoMaria de F�atima Paheo
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