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Cap��tulo 2Entrevista a pesquisadoras brasileiras
2.1 Vivênia na Esola da PonteVoês passaram um bom tempo na Vila das Aves, observando a Esola da Ponte. Quantotempo voês passaram l�a? E o que ada uma foi fazer l�a? Isto �e, para situar nossosleitores sobre o ontexto da pesquisa de ada uma de voês duas.Eu �quei seis meses a aompanhar o otidiano da Esola da Ponte. Na oportunidade, al�em dasobserva�~oes e da reolha de doumentos, realizei 19 entrevistas om Pais e M~aes de estudantes, omo Presidente da Comiss~ao Instaladora, om o idealizador do projeto e om um grupo de Orienta-dores Eduativos (�e assim que os professores s~ao hamados e nesse grupo inluem-se, tamb�em, asCoordenadoras dos N�uleos, o Coordenador do Projeto \Fazer a Ponte" e a Psi�ologa).Produzi um onjunto de dados que subsidiar~ao a elabora�~ao da minha tese de doutoramentoem edua�~ao. Enquanto estive em Portugal a minha liga�~ao aadêmia foi om a Fauldade dePsiologia e Ciênias da Edua�~ao da Universidade do Porto, sob a orienta�~ao do Professor DoutorRui Trindade.Fiquei três meses em Vila das Aves, aompanhei a esola desde o in��io do ano letivo at�e as f�eriasde Natal. Aho que fui �a Ponte em busa de inspira�~ao.Eu era professora da PUC Minas na �epoa e estava a esrever um projeto de pesquisa intitulado\Pr�atias Curriulares e a Forma�~ao Moral: a onstru�~ao da �etia no otidiano esolar". Foi a partirdo interesse por este tema que me aproximei das produ�~oes te�orias relativas �a Esola da Ponte.Deidi que este poderia ser o objeto de estudo de um poss��vel doutorado e que onheer a Ponte seriaa possibilidade de deixar emergir, a partir do ambiente esolar, rias quest~oes de pesquisa.2.1.1 Esola em Portugal e no BrasilA realidade eduaional e soial brasileira e portuguesa s~ao bem diferentes. N~ao foisempre assim. H�a oisa de 30 anos, justamente quando a Esola da Ponte ome�oua desenvolver o tipo de trabalho que desenvolve hoje, Portugal tinha aabado de sairde uma ditadura, 80% da popula�~ao vivia na linha ou abaixo da linha de pobreza. Ahist�oria reente de Portugal �e de resimento eonômio onjugado a progresso soial.Quando a gente ompara as duas realidades, portuguesa e brasileira, o que enontramosem omum? E quais as prinipais diferen�as que voês perebem entre a realidade e osistema eduaional português em geral e o brasileiro? Isto �e, para situar nossos leitoresno ontexto geral da edua�~ao e da soiedade nos dois pa��ses.Comparar as realidades dos dois pa��ses �e algo inevit�avel. Ao estar em Portugal, perebemos quanto5



ainda preisamos reser. L�a pudemos 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 onstanteontraste. Pa��s desenvolvido, que omp~oe a Uni~ao Europ�eia e que j�a onsegue dar ondi�~oes b�asiasde vida para sua popula�~ao (sa�ude, saneamento b�asio, edua�~ao, transporte et.), algo que o Brasilainda busa alan�ar. No entanto, ao se omparar aos outros pa��ses da Europa, era omum perebernos disursos portugueses a sensa�~ao de estarem \parados no tempo", de n~ao onseguirem as taxasde resimento alan�adas pela Espanha, de revelar os piores ��ndies eduaionais e eonômios emrela�~ao aos pa��ses membros da omunidade. Esse inômodo era bastante vis��vel e tamb�em se reetianos disursos eduaionais. Foi ent~ao que perebi no disurso dos professores portugueses falaspareidas om as dos nossos professores brasileiros, �e laro que em diferentes propor�~oes: neessidadede melhores sal�arios e ondi�~oes de trabalho, maior apoio do minist�erio da edua�~ao, a onstantebusa pela autonomia et.�E evidente que Portugal j�a alan�ou ��ndies de esolaridade muito superiores ao Brasil, um ensinop�ublio muito mais estruturado, mas foi interessante pereber a preoupa�~ao de alguns te�oriosda edua�~ao no que se referia �a onstante proura pelo ensino partiular, algo que tamb�em j�a �eperebido em outros pa��ses da Europa. Essa busa, segundo algumas an�alises, vem oorrendo emfun�~ao dos movimentos migrat�orios. Filhos de imigrantes ome�am a oupar as esolas p�ublias,levando, prinipalmente as lasses altas e m�edias, a prourarem o ensino partiular.Indisutivelmente, a hist�oria de Portugal divide-se entre antes e depois da Revolu�~ao dos Cravos,do 25 de abril de 1974, que pôs �m �a ditadura iniiada em 1926. O 25 de abril �e nome de ruas,de pontes, de esola, de pra�a, entre outros, dada a sua importânia para aquele pa��s. Hoje, Por-tugal situa-se entre os pa��ses emergentes e �e a�� que perebo omo sendo a prinipal aproxima�~aoom a realidade brasileira, pois n~ao h�a omo ompararmos os dois pa��ses, por exemplo, em termosdemogr�a�os, sobretudo pela despropor�~ao territorial, desenadeadora de outras diferen�as. Entre-tanto, notadamente, um grande perentual da popula�~ao brasileira ainda relama o atendimento �assuas neessidades b�asias e isso nos imp~oe um enorme atraso. No que diz respeito aos sistemas edu-aionais dos dois pa��ses, um dado faz uma enorme diferen�a: a esola p�ublia estatal portuguesa n~ao�e a esola de quem n~ao pode pagar a partiular, omo aontee no Brasil. L�a, a esola partiular �ede fato uma alternativa, utilizada por menos de 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-severi�ado o fehamento de algumas, por falta de alunos. No Brasil, h�a muitos asos de esolas oiosaspela baixa qualidade do seu desempenho e/ou por terem sido edi�adas em bairros que j�a n~ao existedemanda.A Lei de Bases da Edua�~ao de ada pa��s apresentam as suas espei�idades, assim omo asOrienta�~oes Curriulares Naionais, mas perebo que a lei brasileira permite mais abertura para avivênia de projetos pol��tio-pedag�ogios diferentes, voltados para a forma�~ao do idad~ao. Ressaltoque o Brasil est�a bem mais a frente quanto �a aeita�~ao da edua�~ao esolar omo instrumento pol��tiode luta pelas transforma�~oes soiais, tanto �e que em Portugal se diz projeto eduativo e n~ao projetopol��tio-pedag�ogio. No Brasil a Lei de Diretrizes e Bases da Edua�~ao - LDB estabelee que asesolas devem ter autonomia pedag�ogia e administrativa para gerir os seus proessos, mas imp~oeinstrumentos de ontrole, que, assoiados �a apatia da maioria dos pro�ssionais e das fam��lias dosestudantes, faz om que se tenha uma autonomia apenas na letra. Bene�iando-se de um Dereto-Lei, em fevereiro de 2005, a Esola da Ponte assinou o seu Contrato de Autonomia, entrando para ahist�oria omo sendo a primeira de Portugal. No mais, assim omo no Brasil, Portugal vive o problemada falta de estrutura e da esassez de material did�atio, da baixa assiduidade dos professores, entreoutras mis�erias eduaionais, omo ostumo referir-me �a medioridade do nosso sistema esolar.
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2.1.2 Experiênia na esola om port~oes abertosEu passei 6 meses na Vila das Aves, minha �lha foi aluna da esola da Ponte. Muitaoisa que eu vi aonteendo diariamente l�a eu j�a tinha alguma no�~ao de omo era, poistinha lido nos artigos do Rubem Alves e em algumas mat�erias na imprensa, bem omoj�a tinha ouvido o professor Jos�e Paheo falar, no Brasil. Imagino que voês tamb�em.Mesmo tendo j�a alguma informa�~ao pr�evia, a gente sempre se surpreende ao ver asoisas aonteendo do jeito que aonteem l�a. Qual foi o primeiro impato que adauma de voês teve, quando hegou 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 da Ponte abriga um proesso deprodu�~ao inteletual dos seus atores, que talvez s�o possamos nos dar onta da sua verdadeira im-portânia passado o per��odo de um erto apelo mitol�ogio. O Projeto Fazer a Ponte, tanto no quediz respeito aos prin��pios quanto �as pr�atias, n~ao deixa de ser tribut�ario de um quadro te�orio e on-eitual om base em trabalhos de estudiosos do fenômeno eduaional esolar e do desenvolvimentohumano. Entre esses, inluem-se C�elestin Freinet e os eduadores que fazem parte do Movimento deEsola Moderna.As aproxima�~oes entre os prin��pios e alguns dos dispositivos pedag�ogios da Esola da Ponte, omaqueles presentes no trabalho de Freinet e do MEM ontribu��ram para atenuar os impatos, ao tomarontato om o otidiano da Ponte, haja vista as minhas pesquisas e experiênias pedag�ogias de 10anos, utilizando a pedagogia Freinet omo referenial. Entretanto, destao duas oisas: primeiro opeso dado �a forma�~ao de h�abitos e atitudes impresind��veis ao idad~ao, oloada em posi�~ao de igualimportânia �a instru�~ao. Se alhar, omo dizem os portugueses, reside a�� o segredo que faz da Ponteuma institui�~ao om muito menos problemas de \indisiplina".Segundo, o empenho dos professores na inans�avel tarefa de irularem pelos grupos de trabalhoa orientarem os alunos em seus trabalhos. Pensei: nossa, eles n~ao sentam nuna! Para que se tenhauma id�eia nos 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 impatofoi o \port~ao da rua". Cheguei na esola numa segunda feira �a tarde, hor�ario de aula, e o port~aode aesso �a esola estava ompletamente aberto. Ahei que algu�em tinha esqueido de fehar ou at�emesmo de tranar.Lembrei das esolas que trabalhei e onvivi no Brasil, o port~ao sempre estava tranado, de pre-ferênia om adeado, deix�a-lo aberto era uma falta grave.Logo ao entrar na Ponte, �e laro que fehei o port~ao! No entanto, perebi que nos outros dias eleontinuava aberto, qualquer um poderia entrar ou sair. Esse era o esp��rito! Era justamente por essaabertura que eu e tantos outros olegas brasileiros onseguiam ali entrar.Tamb�em n~ao posso deixar de itar o impato no que se relaiona ao respeito �a palavra. Qualquerum pode soliitar falar, tendo a garantia de que ser�a esutado em silênio. O simples gesto de levantaro dedo era respeitado por todos. Pereber que at�e os alunos da iniia�~ao j�a reivindiavam o direito detrabalhar om pouo barulho e esutar a m�usia era algo que muito me emoionava. \N~ao �e preisotanto barulho para trabalhar, n~ao onsigo esutar a m�usia" - fala dos alunos da iniia�~ao. Poderiafalar de muitos outros impatos, mas aho que esses foram os primeiros.2.1.3 O professor-tutorUma �gura pouo onheida de brasileiros e que enontramos na Ponte �e a �gura do\professor-tutor". Assim que minha �lha entrou na esola, foi designada uma professora-tutora que a aompanhou at�e o �nal do ano letivo. Na Inglaterra, no ano letivo seguinte,7



tamb�em foi assim: um professor-tutor foi designado para a aompanhar na esola. Pa-ree ser omum no ontexto eduaional europeu. Voês poderiam ontar para brasi-leiros o que �e e o que faz o professor-tutor na Esola da Ponte?O Tutor umpre um papel fundamental no ontexto do projeto \Fazer a Ponte", pela possibilidadeque se ria de um efetivo e afetivo aompanhamento da trajet�oria de ada estudante. No ome�odas atividades de ada ano, os estudantes apontam nomes, entre os Orientadores Eduativos, quegostariam de tê-los omo Tutores. A Equipe analisa os nomes e os de�nem.Cada professor assume entre oito e doze tutorados e passa a aompanhar toda a sua trajet�oria naEsola e at�e mesmo extra-esola, estabeleendo as omunia�~oes om as fam��lias dos mesmos ou ins-titui�~oes que os reebem, dependendo do aso. Sendo assim, na Ponte, n~ao s~ao os oordenadores queonversam om os respons�aveis pelos estudantes, tampouo s~ao os oordenadores que s~ao prouradospara tratarem de situa�~oes que envolvem os eduandos, mas sim os Professores-Tutores.Todas as quarta-feiras, na parte da manh~a, os professores-tutores re�unem-se om os seus tutora-dos e om eles analisam as atividades realizadas, tomando omo referênias os planos de trabalhosquinzenal e di�arios. �E o momento para orient�a-los e at�e mesmo propor trabalhos para asa queontribuam para as aprendizagens e, assim sendo, para que atinjam os objetivos.Quando h�a neessidade os professores dirigem-se ao professor-tutor para se informarem sobre odesempenho de um determinado tutorado, sobretudo quando inspira maiores preoupa�~oes. Sempreque h�a um problema om um estudante, �e sempre o seu professor-tutor que �e hamado, informadoe �e tamb�em quem faz a media�~ao, para que se hegue a uma solu�~ao. O professor-tutor estabeleeum v��nulo de muita proximidade om o estudante e om os seus respons�aveis, desburoratiza osproedimentos usuais que maram a estrutura hierarquizada na esola. Ganham os estudantes!2.1.4 O plano de estudo quinzenalA primeira oisa que minha �lha aprendeu a fazer na Esola da Ponte foi a elaborare seguir seu plano de estudos quinzenal. Cada rian�a elabora um, segue este plano,mara objetivos alan�ados e os ainda por alan�ar. Voês poderiam ontar para n�os oque �e este plano e omo ele �e usado no dia-a-dia das rian�as na esola?Posso araterizar o plano omo o instrumento utilizado para gereniar as aprendizagens durantea quinzena esolar. Esse plano, onfeionado e avaliado pelos alunos nos dias de quarta-feira, soba orienta�~ao do professor-tutor, ont�em os objetivos seleionados a partir do urr��ulo, as atividadesque ser~ao realizadas, as tarefas dos grupos de responsabilidade, as tarefas dos projetos.A elabora�~ao do plano torna-se um elemento fundamental para a organiza�~ao da Ponte, pois osalunos hegam pela manh~a nos espa�os de trabalho e j�a sabem que preisam elaborar o seu plano dodia a partir do plano da quinzena, o que permite uma maior autonomia na gest~ao da aprendizagem.No �nal de ada quinzena, aontee uma esp�eie de auto-avalia�~ao, onde os alunos podem registraros objetivos alan�ados, aquilo que gostaram de fazer ou mesmo aquilo que sentiram di�uldade.A Ponte trabalha om dois tipos de plano: o quinzenal e o di�ario. Eles s~ao um importante dispo-sitivo para favoreer a autonomia das rian�as e adolesentes, assim omo garantir a pessoalidade.Com os planos perde-se o ar�ater massi�ado dos enaminhamentos que maram outras esolas eganha-se om a gest~ao do urr��ulo a partir das neessidades e ritmo de ada estudante. Com exe�~aodas rian�as de 6 ou 7 anos, que est~ao hegando �a Esola e que �am num espa�o espe���o, os de-mais organizam os seus planos quinzenais ontando om a ajuda dos orientadores eduativos. Numagrelha1 eles os elaboram, seguindo alguns passos, baseiam-se nos onte�udos que j�a trabalharam e osque est~ao por ser trabalhados, tendo em vista os objetivos previstos no urr��ulo o�ial para ada1O mesmo que grade, planilha 8



disiplina. Ali�as, as rela�~oes om os objetivos �am dispostas nos espa�os, separados por �areas etamb�em os projetos de pesquisa. Estes �ultimos s~ao mais presentes entre os que est~ao no N�uleo deConsolida�~ao.Os professores disp~oem de mapas onde v~ao registrado os objetivos j�a trabalhados por ada estu-dante e mediam o momento de elabora�~ao do plano quinzenal. Com base no da quinzena, nasemos planos di�arios, que s~ao organizados por ada estudante, no in��io da manh~a e avaliados ao �nal.Para umpri-lo, o trabalho se d�a atrav�es do estudo em livros, manuais, �has, pesquisa na internet,ou seja, os reursos que 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, em 2004, foi o n�umero derian�as em situa�~ao de riso que a esola atendia. Das aproximadamente 250 rian�asque l�a estudavam naquele ano, era de um quinto vinha de ontextos soiais e familiaresbastante problem�atios. Isto me surpreendeu, porque eu imaginava que as rian�as daPonte seriam, de alguma forma, diferentes de outras rian�as, que a gente tem em nossasesolas, no Brasil. O que voês observaram om rela�~ao a isto? Que diferen�as e quesemelhan�as voês pereberam nas rian�as da Ponte em rela�~ao a rian�as das esolasbrasileiras ou mesmo de outras esolas portuguesas?Quando retornei ao Brasil, os �ultimos dados davam onta de que aproximadamente 30% dasrian�as e adolesentes tinham algum tipo de problema de ordem psiossoial, neurol�ogio, orgânio,ou emoional. Algumas delas têm a Ponte omo a �ultima hane, em fun�~ao de j�a terem passadopor outras institui�~oes. O n�umero resente de estudantes om tais realidades tem sido motivo depreoupa�~ao por parte da omunidade esolar, tanto quanto a representa�~ao que tem se onstru��dode que a Ponte �e uma esola de \rian�as problemas", quanto pela neessidade da Esola responderpedagogiamente �as neessidades de todas elas, o que n~ao �e tarefa f�ail. Exetuando-se o fato dena Ponte as rian�as serem oriundas de diferentes ontextos s�oio-eonômios, �a partida, diria quen~ao perebo tantas diferen�as entre 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~ao ompletamente diferentes e,onseq�uentemente, os resultados tamb�em o s~ao.Realmente, a Ponte reebe uma grande quantidade de rian�as em situa�~ao de riso pessoal esoial, rian�as que demonstram agressividade e neessidade de uidados bastante espe���os. Casosmuito pareidos om os das nossas rian�as brasileiras que freq�uentam, prinipalmente, as esolasp�ublias.Nos momentos em que l�a estive, perebi, inlusive, que algumas rian�as re�em hegadas traziamerta instabilidade para o ambiente s�oio-emoional da esola, rian�as ainda pouo integradas oma forma de trabalho da Ponte e que desa�avam os doentes. Perebia o grande investimento dosprofessores tutores na rela�~ao om essas rian�as, o que evideniava que espeialmente atrav�es daafetividade seria poss��vel uma maior integra�~ao. No entanto, diferentemente dessas rian�as, outrasdemonstravam ter internalizado a proposta da esola, demonstravam que a Ponte deixa maras muitopartiulares nos seus alunos. Crian�as e adolesentes que, inlusive, questionavam algumas posturasdoentes e que reivindiavam o direito de falar aquilo que pensam.A esperan�a �e de que esses alunos onsigam dar ontinuidade �aquilo que aprenderam e que re-onstruam a Ponte em qualquer lugar.Estive tamb�em em outras duas esolas portuguesas (partiulares). Nelas n~ao enontrei nenhumaso pareido om os da Ponte, o que demonstra a situa�~ao peuliar em que a esola se enontra.9



2.1.6 Forma�~ao pessoal, gest~ao do urr��ulo, respeito �a rian�a, demo-raia ! omunidade de aprendizagemQuando se observa, por um ou dois dias, perebe-se alguma oisa. Quando, por�em,se observa por meses, perebe-se mais. Voês poderiam itar duas oisas que voêsobservaram, que d~ao muito erto na Esola da Ponte? E poderiam menionar duasgrandes di�uldades, ou problemas que voês pereberam que a esola preisa aindavener e superar?Muitas oisas d~ao erto na Ponte e alguns desa�os ainda s~ao viveniados pela equipe. O trabalhoom 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~ao pr�atias que fazem da Ponteum projeto espeial - pensar a esola omo uma omunidade de aprendizagem, onde todos têmsuas responsabilidades e preisam partiipar da vida pol��tia da esola; um projeto que promove aautonomia e foge das aulas massi�adas onde todos fazem as mesmas oisas; um projeto onde osprofessores podem falar o menos poss��vel (omo bem dizia Freinet), possibilitando que o aluno sejaativo no proesso de aprendizagem.Dentre os desa�os, perebia uma falta de unidade no orpo doente, um grupo indido, quen~ao demonstrava pr�atias alinhadas e planejadas oletivamente. �As vezes perebia que um \mal-estar" pairava sobre o grupo de professores, provavelmente em fun�~ao de quest~oes pol��tias e debatesinternos. Tamb�em me hamava a aten�~ao as atividades om que as rian�as se oupavam. Como osprojetos de trabalho estavam aonteendo de maneira inipiente, era poss��vel pereber as rian�astrabalhando om atividades desontextualizadas, repetitivas, om objetivos mais meânios do queanal��tios, quase sempre utilizando 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 signi�ativas, reetir sobre adid�atia de algumas mat�erias, promover uma maior integra�~ao urriular e efetivar o trabalho omprojetos, 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 que funionam. Como exemplo,posso itar a ruptura om o trabalho solid�ario: quebraram a pr�atia hegemônia da monodoêniae em todos os espa�os atuam mais de um professor. Cito tamb�em a ategoria om que a Esolatrabalha os h�abitos e atitudes, a forma�~ao do idad~ao.Perebo que a Esola preisa se abrir para adaptar o projeto a novas realidades. Por 25 anos, aEsola funionou somente om o primeiro ilo (at�e o 4o ano) e a realidade atual �e outra, impondo aneessidade de revis~ao de alguns dispositivos pedag�ogios. Outro aspeto que onsidero problem�atio�e o grau elevado de dependênia inteletual da Equipe, em rela�~ao ao idealizador do Projeto.2.1.7 Reuni~ao de doentes, assoia�~ao de pais, assembl�eia de alunosO diferenial da Esola da Ponte em rela�~ao a esolas mais tradiionais n~ao est�a apenasno seu jeito de organizar os espa�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 o que voês viram nestas reuni~oes de professores, depais e de alunos.Apesar de a Assoia�~ao de Pais da Esola da Ponte ser uma referênia em Portugal, n~ao podemosdizer que �e uma pr�atia espe���a da 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�a aonteem em muitas esolasbrasileiras. Por�em, a tr��ade Reuni~oes da Equipe, Assembl�eia de Alunos e Assoia�~ao de Pais, noontexto da Esola da Ponte, do modo omo as oisas l�a aonteem, s~ao ategorias do que tenho10



hamado de Pedagogia da Co-Responsabilidade, pelo ar�ater de envolvimento de toda omunidadeem torno da vivênia e defesa do projeto da esola.Aompanhei esses momentos e pude onstatar as preoupa�~oes de ada segmento e o esfor�o,sobretudo da Equipe, para serem oerentes em rela�~ao ao projeto esrito, uja pr�atia vive ummomento em que h�a launas, que fazem da Ponte um projeto om imperfei�~oes naturais de uma obrafeita por muitas m~aos.Aompanhei as reuni~oes das assembl�eias. Nesses momentos, preseniava o que areditava ser ogrande diferenial da esola: a gest~ao partiipativa e demor�atia da vida esolar. Toda a prepara�~aopara a instala�~ao da Assembl�eia �e bastante interessante: a omposi�~ao das listas (esp�eies de hapaseleitorais), a ampanha eleitoral, os debates das propostas e a elei�~ao. Uma verdadeira vivêniapol��tia para os alunos! Nas assembl�eias, era exeritado o direito ao di�alogo, �a livre express~ao desentimentos 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 assentar sobre asbases da demoraia e do respeito m�utuo. �E isso que vai permitir a ontinuidade do projeto, pensarna equidade e na igualdade das rela�~oes.2.1.8 Projeto oletivo de o-responsabilidade da omunidadeDe tudo o que voês viram l�a, observaram e pereberam, o que poderia ser onside-rado omo \a prinipal li�~ao da Esola da Ponte"? Qual a prinipal li�~ao que voês l�aaprenderam depois de meses de observa�~ao e pesquisa?Voltei ainda mais onvita de que �e poss��vel ser diferente, de que uma esola p�ublia estatal podeter um DNA, uma identidade, romper om os proessos massi�ados, sustentar-se pela qualidadedos resultados do seu trabalho, pela o-responsabiliza�~ao da omunidade em torno de um projetooletivo.A Ponte me ensinou que s�o onseguiremos superar as nossas di�uldades eduaionais a partir dospr�oprios saberes daqueles que viveniam o otidiano da esola. Durante o per��odo das observa�~oes,era evidente a onstante partiipa�~ao dos pais na esola e a prioridade dada aos debates om osalunos, para a tomada de deis~oes instituionais. A dinâmia observada nos diversos debates indiaque a \sa��da da rise", enontrada pela Esola da Ponte, era busada no pr�oprio espa�o do sistemaesolar, situando a mudan�a no âmbito dos proessos eduativos e na �otia daqueles que o pratiam.Nesse sentido, analiso que o de mais rio a Ponte pode ensinar para os eduadores brasileiros �e queas rises onduzem �as mudan�as, que a mudan�a desejada n~ao se enontra distante da realidade dasnossas esolas brasileiras, mas �e gerada a partir dos onitos e dos saberes onstru��dos no otidianoesolar.A Ponte me ensinou que eu preisava olhar om mais uidado e arinho para experiênias do meupr�oprio pa��s, na oerênia de reonheer 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 dosnossos problemas s�o podem estar estampadas nas diversas tonalidades que olorem nossas esolas.2.1.9 Saudade das pessoas, do respeito �a fala do outro\Saudade" �e uma das grandes ontribui�~oes da ultura portuguesa para a nossa l��ngua.Do que voês mais têm saudades, quando se lembram da Esola da Ponte e da Vila dasAves?N~ao posso negar que sinto muita saudade dos �nais de tarde, tomando af�e e reetindo omprofessores amigos sobre as nossas aprendizagens e impress~oes. Era um momento sagrado, momento11



que ampliava nosso olhar e que possibilitava enxergar a realidade da Ponte de maneira r��tia ereexiva. Aho que essa entrevista aumentou essa saudade . . .Sinto saudade das palavras do idealizador do projeto e dos momentos que, mesmo om todomovimento na esola, ele onseguia nos aolher e busar ompreender nossas impress~oes.Sinto saudade das rian�as, do Rui, da Fatinha, do Tadeu, da Regina, do F�abio, da Sara . . . Sintosaudade de esutar a professora Rosinha, de pereber os questionamentos da professora Ana, a �rmezada professora Diana . . . Sinto saudade das assembl�eias, momentos de puro deleite, onde onseguiapereber o verdadeiro esp��rito da Ponte.Tenho saudades de ver a Esola a funionar, integralmente, sem dispensas de alunos porque oprofessor faltou, sem dias imprensados, sem engendramentos t~ao omuns em nossas esolas e at�emesmo em outras esolas portuguesas.Tenho saudades do respeito �a fala do outro; do oloar o \dedo no ar" quando se deseja falar(desde os pequeninos); da baixa tonalidade das vozes nos espa�os de trabalho, permitindo se ouvir am�usia que toa baixinho; da rian�a da primeira vez que vai �a frente e diz baixinho: \para trabalharn~ao preisa de tanto barulho. Eu n~ao estou a ouvir a m�usia". S~ao muitas as li�~oes e as saudades.

2.2 Um olhar exterior provoa muitas interroga�~oes!2.2.1 Legisla�~ao das esolas em Portugal e no BrasilNa entrevista, omenta sobre a autonomia das esolas, omparando rapidamente a le-gisla�~ao brasileira e a portuguesa. Se poss��vel, explique melhor esta autonomia. EmPortugal, ela �e apenas a sele�~ao e dispensa de pro�ssionais que atendam ou n~ao ao pro-jeto da esola? E om rela�~ao ao urr��ulo, freq�uênia dos alunos, quantidade de diasletivos? A autonomia �e apenas esta?No aso brasileiro, a LDB prevê autonomia progressiva. Mas se forem observadasas normas gerais de direito, que s~ao rigorosas. Voê jogou a batata quente no olo12



dos professores e de sua apatia. Isto �e ompliado, pois, ao ontr�ario de Portugal, alegisla�~ao brasileira n~ao prevê instrumentos de autonomia.Eduadora brasileira:Muito boa sua quest~ao, pois ela nos permite pensar um pouo sobre a dimens~ao maro da nossaesola brasileira a partir do aso português.A lei portuguesa, mais espei�amente o Dereto-Lei no� 115-A/98, de 04 de maio2 \Aprova oregime de autonomia, administra�~ao e gest~ao dos estabeleimentos p�ublios da edua�~ao pr�e-esolare dos ensinos b�asio e seund�ario, bem omo dos respetivos agrupamentos." Trata-se de uma leiampla, que envolve muitos outros aspetos, para al�em da abertura para que a esola ontrate edispense os seus pro�ssionais. S�o isso n~ao basta. Quando toquei neste ponto foi a t��tulo de exemplo,para demarar at�e onde foi poss��vel se hegar, onsiderando que paree ser ponto pa���o, que, pelomenos no Brasil e em outros pa��ses de que tenho informa�~oes, uma vez onursado, o pro�ssionalsomente em asos extremos �e demitido do servi�o p�ublio.Sou professora onursada da rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte, h�a 16 anos. Duranteesse tempo, jamais soube de nenhum aso do professor ter sido dispensado, porque n~ao atende aosobjetivos do projeto da esola, ou mesmo porque, ano ap�os ano, os seus alunos seguem em frenteom enormes fraturas nas aprendizagens.Pois bem, em Portugal o Dereto-Lei estabelee que o \projeto eduativo, o regulamento internoe o plano anual de atividades onstituem instrumentos do proesso de autonomia das esolas". Nestesentido, a omunidade da Esola da Ponte estruturou e defendeu os seus doumentos, onforme asua realidade, a sua pr�axis, os seus prin��pios e onep�~oes.Quanto �a lei brasileira, onsidero que h�a muitos lar~oes que ainda n~ao soubemos aproveitar. E a��a batata est�a mesmo no olo dos pro�ssionais de edua�~ao . . . Aredito que as mudan�as realmenteaonteem de baixo para ima. Tanto �e que, em Portugal, por enquanto, s�o existe a Ponte om umontrato de autonomia assinado. E o Dereto-Lei �e de 1998!A Ponte onseguiu, porque j�a era autônoma, independentemente de papel, pois se fez transgre-dindo, o que n~ao �e omum se fazer. Somos medrosos, �as vezes nada ousados. Quando tudo ome�ou,o iniiador aprendeu e ensinou que, para ser autônomo numa soiedade nada demor�atia, �e preisotransgredir as leis, as normas estabeleidas, �e preiso se expor, enfrentar, desa�ar, estudar para saberexpliar o porquê das oisas. Foi trabalhando aos pouquinhos, iniialmente de forma solit�aria, depoisoutros se juntaram e, passados 30 anos, temos um projeto fr�agil, mas real.Penso que, nem nos tempos mais dif��eis, o iniiador do projeto duvidou de que fosse poss��vel. Edeve ter feito da esperan�a o ant��doto para 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 voês aham que �e poss��vel que n�os, mesmo omo professores emesolas tradiionais, podemos mudar nossa a�~ao em sala de aula, aproximando-nos doensino demor�atio? Ou isso seria um desrespeito ao m�etodo tradiional da grandemaioria das nossas esolas?Eduadora brasileira:Compartilho sua inquieta�~ao. Mas aredito que o grande desrespeito �e n~ao tornarmos as nossasesolas um ambiente demor�atio, um ambiente onde todos s~ao respons�aveis, om o direito de resolverseus onitos de maneira partiipativa. Preisamos pensar em uma esola que evite o autoritarismo,2(http://www.fenprof.pt/?aba=27&at=109&do=156&mid=115)13



uma esola que aredita que o aluno tem que tomar deis~oes e pode planejar.Preisamos pensar nos prin��pios da demoraia dentro da esola, o prin��pio da equidade, daigualdade, o direito de ser diferente. Sei que n~ao �e f�ail, mas �e perfeitamente poss��vel. Preisamosestudar o que �e ensinar para a demoraia, o que �e promover vivênias pol��tia no ambiente 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 omum aluno, depois om toda a turma e om toda a esola, ou at�e mesmo o ontr�ario, j�a n~ao sei . . . Oimportante �e ome�ar! A esola tradiional preisa pensar qual a sua onep�~ao de aprendizagem.Qual o papel do aluno e das rela�~oes que estabelee? As respostas para essas quest~oes j�a podemindiar os aminhos . . .2.2.3 Seguran�a, rian�as livres e auto-avalia�~aoComo a esola onsegue, deixando o port~ao sempre aberto, permitir que qualquer pes-soa possa entrar sem risos para as rian�as e todo o pessoal da esola? A omunidadeda Esola da Ponte tem uma edua�~ao diferente? E as pessoas que passam pela o-munidade? \No �nal de ada quinzena, aontee uma esp�eie de auto-avalia�~ao, ondeos alunos podem registrar os objetivos alan�ados . . . " - Os alunos s~ao habituados arealizar a auto-avalia�~ao? Como esta pr�atia �e viveniada pelos alunos, onsiderandoque a auto-avalia�~ao onstitui atividade omplexa?Eduadora brasileira:Realmente �e dif��il de imaginar, tomando omo parâmetro algumas idades brasileiras. Vila dasAves �e uma idade pequena de Portugal. Em termos da seguran�a das rian�as n~ao h�a nenhum riso.Mas aho que o port~ao �e uma grande simbologia. S��mbolo de que a Ponte est�a aberta �a omunidade,faz parte dela. S��mbolo tamb�em de que as rian�as n~ao s~ao obrigadas a �ar por l�a, a esola �edelas, elas pensam na sua organiza�~ao, elas têm liberdade de esolha e ontribuem para a vivêniademor�atia.Por que querer sair de l�a? N~ao perebi nenhuma rian�a passando do port~ao nos momentos emque deveriam estar na esola: omo diz o Paheo, \uma esola sem muros", onde as troas devemser privilegiadas.A auto-avalia�~ao �e, realmente, uma pr�atia onstante da esola. Ao �nal de ada dia, as rian�asfazem a avalia�~ao do que foi feito, o que estabelee uma maior oerênia: planejou, avaliou. Paratodo \plano do dia" aontee uma auto-avalia�~ao, para que eles tenham a dimens~ao das inten�~oesumpridas, ou n~ao. Al�em das avalia�~oes do dia, tem a avalia�~ao a quinzena, onde eles registram: \Oque aprendi nesta quinzena? O que mais gostei de aprender nesta quinzena? Mas ainda n~ao aprendia . . . Por quê? Outros Projetos que gostaria de desenvolver" . . .�E justamente por ser uma atividade omplexa que a auto-avalia�~ao preisa ser pratiada onstante-mente. Eles ompreendem que �e a partir da auto-avalia�~ao que podem seguir o planejamento. �E umapr�atia otidiana, que ensina a neessidade da reex~ao no proesso de onstru�~ao do onheimento.Aprendi muito om essa perspetiva de avalia�~ao da Ponte.2.2.4 Autonomia, valoriza�~ao da pessoa, avalia�~ao do onheimentoTodos se enantam om a autonomia dos vossos alunos. Como voês preparam essesalunos, quando estes hegam a esola om v��ios anteriores, para que entram no esquemadessa autonomia? �E muito interessante o estudo pela pesquisa, pois agu�a a uriosidadee tamb�em este esquema de tutoria e ajuda pelos olegas, inentivando a solidariedade14



atrav�es da ajuda dos que sabem para os que têm d�uvidas. Como �e feito o ontrolo dosonheimentos adquiridos atrav�es das pesquisas realizadas?Professor:Quando os alunos hegam de outras esolas a Ponte aolhe-os, importando-se, em primeiro lugar,em desobrir que pessoas est~ao �a nossa 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 ver que os outros tamb�em s~ao pessoas,�e hegado o momento de passar ao 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. Nem sempre onseguimos. Tamb�ema Ponte registrou alguns insuessos, nos seus trinta anos de existênia. Temos os nossos limites. �Edeveras dif��il onseguir motivar jovens que j�a n~ao areditam nos adultos . . .O ontrolo das aprendizagens �e feito em registros de avalia�~ao formativa. A avalia�~ao aonteequando o aluno quer e pede, isto �e, quando sente que �e apaz. E os aluno e professores v~ao assinalandoos seus progressos em grandes \len��ois" de papel, em linguagem de gente, aess��vel a pais e a quaisquerpessoas que pretendam onsult�a-los.
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