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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 . . .



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.


